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RFSUMO 

0 presente trabalho ira tratar do tema da Previdencia Social, mostrando e caracterizando os 

tipos de regimes existentes no Brasil e sua importancia para a sociedade, dando maior enfase 

aos Regimes Proprios de Previdencia Social (RPPS) elencando as vantagens e desvantagens 

desse regime, mas especificamente o Instituto de Previdencia do Municipio de Serra Branca 

(INPREMSERB), analisando a viabilidade do mesmo. Serao utilizadas como fontes, coletas 

de dados junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba dos anos de 2009 a 2013, urn 

oficio emitido pelo gestor do instituto que garante de forma oficial a existencia de um deficit 

mcnsal do mcsmo, alem de dados do Ministcrio da Previdencia Social que trazem a tona a 

ausencia de Certificados de Regularidade Previdenciaria (CRP) perante o Ministerio da 

Previdencia Social, impedindo assim o municipio de firmar contratos, convenios e acordos 

perante a uniao. Portanto atraves destes dados o trabalho tem o intuito de possivelmente 

analisar se o RPPS do municipio dc Serra Branca atualmente e inviavel ou nao, e se o mesmo 

atualmente esta sendo vantajoso ou nao para o municipio em questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PALAVRAS C H A V E : Previdencia Social. Regimes Proprios de Previdencia Social. Serra 

Branca. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper will address the issue of Social Security, showing and describing the types of 

regimes in Brazil and its importance to society, giving more emphasis to the Special Social 

Security (RPPS) listing the advantages and disadvantages of this scheme, but specifically the 

Social Security Institute of the City of Serra Branca (INPREMSERB) analyzing viability. 

Will be used as sources, data collection by the Court of the State of Paraiba the years 2009 to 

2013, an office manager issued by the institute that guarantees the existence of an official 

form of a monthly deficit of the same, in addition to data from the Ministry Social Security 

that bring to light the lack of Social Security Certificates of Compliance (PRC) to the 

Ministry of Social Security, thus preventing the municipality from entering into contracts, 

covenants and agreements before marriage. Therefore these data through the work aims to 

analyze the possibly RPPS the municipality of Serra Branca is currently not feasible or not, 

and whether it is currently being advantageous or not for the municipality in question. 

KEYWORDS: Social Security. Special Social Security. Serra Branca. 
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1INTRODUCAO 

O presente trabalho tem como tema apresentar a previdencia social como mecanismo 

de seguridade social e instrumento fomentador da fianca individual dentro de urn coletivo, 

atraves da protecao e combate a alguns riscos que possam acontecer, como: enfermidade, 

acidente, exoneracao involuntaria. Igualmente, assevera protecao contra fatores naturais 

negativos ao ser humano, tais como: velhice, invalidez e morte. Esta atuacao se da em dois 

aspectos: os ativos que sao os contribuintes do Regime de Previdencia Social, garantindo 

assim a viabilidade financeira do regime, e tambem existem os inativos que sao aqueles que 

contribuiram para este regime durante certo periodo de tempo, ou que se inserem em alguns 

criterios para adquirir tais beneficios, podendo estes inativos assim gozar dos beneficios do 

regime scm que aja a ncccssidadc de continuar contribuindo. 

Diante da relevancia da tematica da previdencia, este trabalho tratou a principio do 

conceito de Previdencia Social, mostrando seus tipos de regimes: Regime Geral de 

Previdencia Social, Regime de Previdencia Privada (Regime de Previdencia Complementar) e 

0 Regime Proprio de Previdencia Social, discorrendo sobre cada um deles, bem como, 

mostrando suas caracteristicas, suas particularidades e suas altercacoes. Posteriormente foi 

enfatizado o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS, tendo em vista que este modelo 

esta diretamente atrelado ao objetivo central do estudo deste artigo. Sendo assim, foram 

elencadas algumas vantagens proporcionadas por este regime, como: maior cconomia para os 

municipios, tendo em vista que o municipio deixa de contribuir para RGPS e passa a receber 

contribuicoes dos servidores repassados ao seu proprio instituto previdenciario; acessibilidade 

para os servidores, pois, facilita a comunicacao com os gestores do RPPS; torna-se uma 

provavel fonte de receita, pois, caso aja um superavit nas financas do instituto, podendo o 

mesmo investir esse capital ocioso como uma forma de capitalizacao, gerando assim uma 

maior rentabilidade desses recursos para garantir maior seguridade para os que integram esse 

regime. Em contrapartida, existem pontos negativos a serem observados quanto aos RPPS, 

que podem acarretar serios riscos aos servidores que deles participam. Fatores esses oriundos 

de uma ma gestao, deficits e aplicacoes inapropriadas. 

De modo especifico foi destacado o Regime Proprio de Previdencia Social do 

Municipio de Serra Branca - PB1 mostrando suas caracteristicas gerais presentes na lei que o 

1

 O municipio de Serra Branca esta inserida no Estado da Paraiba, especificamente na mesorregiao da 

Borborema, ficando a 238 Km da capital Joao Pessoa. Segundo o censo de 2013 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Fstatistica - IBGF., sua populacao e de 13.409 habitantes, e sua area e de 686,915 km
2

. 
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criou e nas leis que o modificaram ao longo dos artos, mas tambem fazendo uma analise das 

receitas e despesas de 2009 a 2013 dispomveis no portal do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraiba (SAGRES) e atraves de documentos oficiais que venham a reiterar tais teses acerca da 

verifica9ao da viabilidade do mesmo e os riscos que possam vir a ocorrer para os segurados e 

contribuintes do regime em questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 PREVIDENCIA SOCIAL 

Previdencia social e uma institui9ao de direito publico e privado bastante relevante 

para a sociedade brasileira coeva, considerando que se relaciona diretamente com a efetiva9ao 

da prote9§o e defesa do trabalhador, assegurando a estes auxilios decorrentes de diversos 

contextos, tais como: afastamento por doen9a, desemprego, invalidez, aposentadoria por 

idade, pensao por morte (seja ela, para o individuo ou para seus dependentes). 

A previdencia social no Brasil detem um carater contributivo e sua filia9ao e 

compulsoria, como pode ser observado no artigo 201 da Constitui9ao Federal de 1988, que 

descreve que a previdencia social deve ser organizada como forma de regime geral, de carater 

contributivo e de filia9ao obrigatoria, observados criterios que preservem o equilibrio 

financeiro e atuarial, visando atender a cobertura dos eventos de doen9a, invalidez, morte e 

idade avan9ada. 

Ainda acerca da previdencia social, a Constitui9ao Federal de 1988 traz que e um 

direito particular do individuo inserido na sociedade, onde o Estado impoe a participa9ao 

dessa sociedade incluindo-a no regime de seguridade social , atraves de mecanismos que 

garantam uma seguran9a financeira para a aplica9ao destas politicas de seguridade social. 

2.1 Tipos de regime de previdencia social 

No nosso modelo constitucional atualmente existem tres tipos de regimes 

previdenciarios, sendo estes: o Regime Geral de Previdencia Social, o Regime de Previdencia 

Privada e o Regime de Previdencia do Servidor Publico. Todos estes presentes na carta magna 

brasileira como nos narra Mesquita Filho (2010). Sendo considerados regimes previdenciarios 

aqueles que possuem no minimo normas disciplinadoras com a rela9ao juridica 

2

 Seguridade Social e um conjunto integrado de acoes do poder publico e da sociedade, cujo intuito e o de 

assegurar os direitos relatives a previdencia, a saude e a assistencia social. 
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previdenciaria, dando um aporte assim a uma coletividade de individuos que possuem algum 

elo entre si, em virtude da relacao de trabalho ou sua categoria profissional, dando a estes 

beneficios essenciais que sao garantidos por qualquer seguro social. Estes regimes possuem 

suas particularidadcs, c garantcm aos individuos mais scguranca, pois, cxistcm varias formas 

de insercao do individuo no regime previdenciario. Desse modo, ao longo dos topicos 

seguintes serao apresentados os tipos de regime previdenciario. 

2.2 Regime Geral de Previdencia Social 

O Regime Geral de Previdencia Social (RGPS) esta posto na Constituicao Federal de 

1988 nos artigos 194, 195, 201 e 202. Este regime e administrado pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS), o mesmo exerce um carater contributivo e de filiacao compulsoria para 

que de forma empirica possa ter um equilibrio financeiro e atuarial e garantir aos integrantes 

deste sistema garantias contra: doencas, seguro desemprego, pensao entre outros. Ainda a 

respeito do RGPS Laube ( 1997, p.314) 

[...] caracteriza-se por ser: a) universal, ou seja, destinado a todos os trabalhadores 

que nao possuirem regime proprio de previdencia (como, por exemplo, € o caso dos 

funcionarios piiblicos nao-integrados em regime pr6prio); b) basico, uma vez que 

busca oferecer o minimo indispensavel para a manutencao daqueles que dele 

dependam; c) obrigatorio, ja que compulsorio, e d) administrado pelo Estado, haja 

vista que, como ja referido, e gerido pelo INSS [...] 

Diante dessa afirmacao supracitada certamente pode-se relatar que o Regime Geral de 

Previdencia Social e abrangente e amplo ao englobar todos os servidores que nao estejam 

integrados nos regimes proprios, conglomerando inclusive aqueles que facam parte do 

Regime de Previdencia Privada (RPP). Sendo o RGPS voltado para: funcionarios da iniciativa 

privada, servidores ocupantes de cargos comissionados, os temporarios e os celetistas. 

O custeio desse regime vem de tres fontes: do empregado, do empregador e da 

sociedade que contribui para o goverao e o mesmo passa a ajudar a manter esse regime. Com 

isso embora o RGPS conte com recursos do orcamento da Uniao, a maior parte do custeio 

desse regime vem das contribuicoes sociais. 

No tocante aos beneficios podem ser classificados da seguinte forma: beneficios 

vitalicios, que se caracterizam por nao possmrem prazo ou limite definido, ou seja, depois de 

adquiridos este beneficio salvo em raras exce9oes, os mesmos sao permanentes enquanto o 

beneficiario estiver vivo. Ja os outros beneficios sao os temporarios cujo pagamento e 
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mantenca esta condicionada a presenca de determinada situacao ou requisite, por exemplo, a 

licenca maternidade onde o integrante pertencente ao regime recebe beneficios durante o 

periodo de 06 meses, deixando apos esse prazo de receber tais beneficios. 

Esse regime admite, ainda, a filiacao de segurados facultativos, podendo ingressar 

livremente no RGPS qualquer pessoa maior de 16 anos, desde que nao faca parte de dos 

RPPS, ou que ja estejam integrados na categoria de segurado obrigatorio. Sendo assim este 

cidadao que optar por se inserir nesse regime deve seguir as exigencias de contribuicao para o 

RGPS. 

Ainda respeito da filiacao ao RGPS e importante destacar que ele segue o principio da 

unicidade que consiste em mesmo que o cidadao possua um acumulo em varios cargos, ele 

tera uma unica aposentadoria, perante o RGPS nao cabendo assim um acumulo de 

aposentadorias. 

2.3 Regime de Previdencia Privada 

Este regime tambem conhecido como Previdencia Complementar3 vem como uma 

especie de alternativa para aqueles que assim desejam aderir aos regimes previdenciarios, ou 

aderir alem do RGPS a este regime complementar. Sendo assim aqueles servidores que sao 

inseridos de forma compulsoria ao regime geral, podem optar por se inserir nos regimes 

privados como uma Previdencia Complementar desde que os mesmos contribuam de acordo 

com os respectivos pianos que iram se inserir. 

Assim diferente do RGPS, o Regime de Previdencia Privada (RPP) e facultativo, ou 

seja, e optativo cabendo ao individuo se inserir no regime ou nao, seguindo um carater 

privado. De acordo com a Lei Complementar N° 109, de 29 de maio de 2001 que dispoe sobre 

a Previdencia Complementar no Brasil este regime se fragmenta de duas formas: as entidades 

abertas e fechadas de Previdencia Complementar. A respeito das caracteristicas dessas duas, 

Paixao (2006) nos traz que as entidades abertas sao organizadas em sua grande maioria como 

uma forma de sociedade anonima, com finalidade lucrativa e possuem essa denominacao por 

serem acessiveis a qualquer pessoa fisica, ja as entidades fechadas sao tambem denominadas 

como fundo de pensao, e sao constituidas pela sociedade civil ou fundacao, portanto sem fins 

1

 O termo Previdencia Complementar veio sendo mais utilizado a partir da Lei Complementar N° 109, de 29 de 

maio de 2001, pois nela este termo e bastante focado dando assim uma conotacao maior que o termo de 

Previdencia Privada previsto na CF 88. 
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lucrativos, e sao intituladas como fechadas porque sao restritas apenas a individuos que 

integram determinado grupo, sendo estes: empregados de uma empresa ou de um grupo de 

empresas, associados ou membros de pessoas juridicas ou de carater profissional e servidores 

publicos. 

Portanto assim como foi supracitado as entidades de regime previdenciario abertas 

atuam da seguinte forma, o individuo que deseja adentrar no regime deve custear por conta 

propria sua contribuicao cabendo a ele optar pelo piano que ira escolher para ele ou contribuir 

para terceiros. Essa quantia pode em longo prazo ser retirada, podendo optar por retira-la 

totalmente, (naturalmente, lembrando que havera uma diminuifao no montante a receber); ou 

retirar como uma renda mensal, sendo de tal maneira uma especie de poupanca de longo 

prazo. Ordinariamente este regime e gerido por grandes empresas financeiras que em sua 

grande maioria visam o lucro. Por sua vez, as entidades de regimes previdenciarios fechados 

se diferem da a?ao publica, pois os fundos de pensao na qual sao constituidas visam o lucro, 

bem como, por receberem contribuicdes de duas fontes diferentes: das empresas 

empregadoras e dos trabalhadores que delas participam estes fundos de pensao sao de vital 

importancia para a economia nacional, pois servem de apoio financeiro, ao utilizarem da 

quantia do beneficio dos contribuintes para investirem em outros investimentos com uma 

lucratividade bem maior, tendo sempre em maos um bom capital de giro. Com isso alem de 

atender a necessidade fim, o ambito social, mas tambem serve como um aporte economico. 

2.4 Regime Proprio de Previdencia Social 

Antes de se adentrar mais afundo no tocante ao Regime Proprio de Previdencia Social 

e necessario que se entenda um pouco sobre os servidores publicos, que sao os principals 

beneficiados desse regime, pois os Regimes Proprios de Previdencia Social (RPPS) tern como 

principal objetivo garantir beneficios aos seus segurados, tendo como principals 

caracteristicas ser um regime previdenciario que se destina exelusivarnente aos servidores 

publicos civil, das tres esferas da federacao (incluindo o Distrito Federal). 

Em sintese servidores publicos sao aqueles que prestamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90 a Administracao 

Publica, ou seja, ao Estado e que mantem assim um vinculo empregaticio com o mesmo, 

mediante tais servi90 s prestados tern suas remunera9oes pagas pelos erarios publicos. Estes 

servidores publicos podem ser divididos em duas grandes categorias: os servidores publicos 

estatutarios que sao aqueles que se regem por um estatuto de natureza institucional e o outro 

tipo de servidores publicos sao os que prestam servos a Ad m in ist r a9ao Publica e sao 



8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vinculados pelas normas da Consolidacao das Leis Trabalhistas (CLT). Portanto os servidores 

publicos que sao vinculados ao regime estatutario sao ocupantes de cargos publicos do Estado 

e devem seguir a lei que esta prevista em seu estatuto, ja os de regimes celetistas prestam 

scrvi9os a Administra9ao Publica sendo assim como uma especie de cmprcgados publicos, 

podendo exercer certa liberdade de acordo entre as partes, o que nao e possivel nos 

estatutarios. 

Ainda sobre os servidores publicos no regime previdenciario afirma Silva (2002) ao 

descrever que o regime previdenciario do servidor publico brasileiro tern sua origem 

vinculada a rela9ao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pro labore de facto, em que o direito a aposentadoria nao deriva da 

contribuicao ao regime, mas sim de acordo com a vinculacao do servidor ao ente publico. 

Com isso o servidor recebe sua aposentadoria diretamente do Estado, ou seja, mesmo se 

aposentando continua como servidor, passando apenas de ativo para inativo. O que o difere do 

RGPS, onde o trabalhador ao se aposentar tern seu vinculo com a empresa cessado, passando 

a receber seus proventos de inatividade diretamente do Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS. 

Dentro desse contexto, esse artigo foca os servidores publicos de regime estatutario, 

com enfase a seara dos Regimes Proprios de Previdencia Social, mas especificamente no caso 

da Previdencia Municipal de Serra Branca no qual sera delineado. No geral, o regime 

estatutario da certa garantia ao servidor de que o mesmo nao venha a ser manipulado pela 

Administra9ao Publica, garantindo assim um servi9o mais tecnico e impessoal, alem do que 

aqueles que estao a frente do poder publico ocupam cargos de comissao, ou seja, sao 

temporarios diferentes dos servidores efetivos que possuem um carater permanente no quadro 

da Administra9ao Publica. 

Os servidores desse regime devem participar de forma contributiva e participativa, 

perante seu regime previdenciario como esta descrito no artigo 40 da Constitui9ao Federal que 

com as emendas constitucionais atuais passou a trazer em sua reda9ao os seguintes preceitos: 

Aos servidores titulares de cargos efetivos da Uniab, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municfpios, incluidas suas autarquias e fundacoes, e assegurado 

regime de previdencia de carater contributivo e solidario, mediante contribuicao do 

respectivo ente publico, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 

observados criterios que preservem o equilfbrio financeiro e atuarial e o disposto 

neste artigo. (Art. 40 da CFRB/88, com a redacao dada pelas EC n° 3/93, EC n° 

20/98, E C n° 41/2003 e E C n° 47/2005). 



Nesse artigo constitutional e possivel perceber que os regimes previdenciarios devem 

atentar pela preservagao do equilibrio financeiro e atuarial. Esse equilibrio financeiro se da 

quando a quantia arrecadada dos participantes do regime e suficiente para custear os 

beneficios aos assegurados pelo sistema. Ja o equilibrio atuarial e atingido quando o equilibrio 

financeiro se mantem durante todo periodo de existencia do regime, devendo assim os tributes 

fixados de contribuicao serem definidos a partir de um calculo atuarial, levando em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

considera9ao uma serie de aspectos, como por exemplo: a expectativa de vida dos segurados e 

o valor do beneficios que viram a serem pagos. 

Caso os RPPS venham a passar por insuficiencias financeiras cabera aos entes da 

Administracao Publica a que o regime fizer parte dar cobertura financeira ao mesmo, 

garantindo assim o pagamento aos beneficiarios desse regime previdenciario. Alem do que, 

caso o RPPS venha a extinguir-se cabera aos orgaos a que o regime fizer parte como: Estados. 

Distrito Federal ou Municipios, assumirem a responsabilidade pelo pagamento dos beneficios 

que foram recebidos ao longo da vigencia do RPPS, ou daquelas que conseguiram se tornar 

beneficiarios durante o regime. Portanto cabe assim aos entes publicos de cada RPPS que for 

extinto repassar as con t r ibu i96es adquiridas ao longo do periodo de funcionamento do 

mesmo, para o Regime Geral de Previdencia Social que no caso e gerido pelo INSS, passando 

assim os servidores a integrarem o regime geral. 

Deve-se atentar tambem que os RPPS por lidarem com aspectos financeiros e por 

serem criados para dar seguridade social aos seus beneficiarios, devem ser configurados como 

entidades transparentes, com gestoes responsaveis e eficazes. Tudo isto esta imposto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). A respeito da LRF no regime previdenciario Bispo (2008) 

afirma que a responsabilidade na gestao fiscal implica em uma a9ao de planejamento e 

transparcncia, ondc buscam sc prcvcnir riscos c corrigir possivcis lacunas que podem afctar 

em o equilibrio das contas piiblicas, para isso devem seguir o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediencia de limites quando as condi96es de: gera9ao 

de despesas com pessoal, da seguridade social e outrem, opera9oes de creditos, dividas 

consolidada e mobiliaria, dentre outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Pontos positivos dos RPPS 

O Regime Proprio de Previdencia Social e algo bastante atrativo para os gestores dos 

entes federados, tendo em vista que gera uma serie de vantagens para os mesmos, 

considerando, sobretudo o aspecto economico, pois, se no Regime Geral de Previdencia 
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Social sao aplicados 22%, sendo destes 11% proveniente da remuneracao dos servidores e os 

outros complementados por parte do ente federado; no Regime Proprio de Previdencia Social, 

a contribuicao para este regime e de apenas 11 % por parte dos proventos dos servidores 

publicos e tao somente, ou seja, os entes federados nao tem que contribuir com nada. Gerando 

assim uma consideravel economia ao erario publico, dando assim a possibilidade dos mesmos 

utilizarem estes recursos economizados em outras areas. 

Alem do mais os servidores publicos que integravam o RGPS, podem reaver suas 

contribuicoes, possibilitando mais ainda um bom equilibrio financeiro, passando os entes a 

receberam do INSS e nao mais pagarem a ele como afirma Schramm (2011). Os municipios 

ao criarem os RPPS, passant a se tornarem credores do INSS, tendo em vista que os valores 

de contribuicoes dos seus servidores sao recuperados em forma de compensacao 

previdenciaria. 

No momento em que e criado o RPPS certamente se tem um superavit, pois existem 

mais ativos contribuindo do que inativos, gerando assim uma margem de "sobra" e esta 

quantia pode ser investida como forma de capitalizacao dos recursos, gerando assim um maior 

rendimento do capital do regime, garantindo uma maior capacidade financeira para o future 

dos seus contribuintes. 

Desse modo os RPPS caso venham passar por boas gestSes, que tenham uma visao em 

longo prazo, investindo o capital ocioso em rendimentos de baixo risco, outra maneira e 

rcalizar com frcqucncia um cstudo atuarial para que assim possam saber dc quanto deve scr 

arrecadado dos contribuintes para que futuramente o regime nao venha ser deficitario, 

associando a um controle externo eficaz. Desta forma os RPPS podem ser vistos como uma 

boa alternativa para o sistema previdenciario brasileiro, salvo excecoes. 

2.4.2 Problemas que podem ocorrer nos RPPS 

Os RPPS presente na CF 88 Art° 40, e regulamentado pela Lei n° 9.717, de 27 de 

novembro de 1998. Surgiram como algo que serviria para desafogar o Regime Geral da 

Previdencia Social que passa por um grandc deficit financeiro, decorrido possivclmcntc da ma 

gestao daqueles que o administram. Com isso os gestores publicos de alguns entes federados 

como: Uniao, Estados, Municipios e o Distrito Federal passaram a ver os RPPS como uma 

forma atrativa por uma serie de fatores como ja foi descrito no topico anterior. 

Mas so que os gestores que decidiram implantar este regime em seus respectivos entes 

da federacao, so visaram como uma fonte de arrecadacao e diminui9ao de despesas e obtencao 
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de receitas em curto prazo, pois no principio o Municipio so iria arrecadar com as 

contribuicoes dos integrantes do regime, mas que com o passar dos anos se estes recursos nao 

fossem devidamente investidos em tipos de capitalizacao seguras como, por exemplo: titulos 

de capitalizacao do governo, que sao investimentos de baixo grau de risco, e que e permitida 

por lei, esses regimes possivelmente iriam vir a se tornar deficitarios, levando em conta o 

crescimento de beneficiados ern comparacao ao numero de contribuintes. 

Deve-se atentar tambem para a aplicacao dos recursos dos RPPS em investimentos de 

grau de risco mais elevado, podendo a destinacao destes recursos serem de ate 30%. Estes 

investimentos podem ser em bancos, investimentos em empresas e outrem. Devendo salientar 

que muitas dessas aplicacoes nessas instituicoes podem ser perigosas, pois estas instituicoes 

podem se tornarem faiidas, dando assim uma perda nos recursos que foram investidos pelo 

RPPS, o que e algo bastante alarmante, pois geraria um grande rombo ao regime, levando-o 

ate a uma crise financeira irrecuperavel. 

Outro fator importante e que chama a atencao e no tocante a fiscalizacao desses 

regimes que apesar de por lei serem fiscalizados tanto por os orgaos publicos como tribunals 

de contas, pelo podcr lcgislativo, mas tambem por parte intcgrantc da sociedade atraves dos 

conselhos, mas a maioria dos integrantes destes conselhos fazem parte do poder executivo, 

cabendo apenas a uma minoria representar a sociedade de forma mais imparcial. 

Mais um fator para que se deve atentar e que a partir do momento que os RPPS 

passam a ser deficitarios e que a maioria dos entes federados que possuem esse regime nao 

tenham condicoes financeiras de arcar com esses deficits a tendencia e que esse regime venha 

a falencia, levando assim os contribuintes, aposentados e pensionistas destes regimes a 

ficarem em uma situacao alarmante, pois para que os integrantes dos RPSS voltem a fazerem 

parte do RGPS c ncccssario que o ente fedcrado rcpassc todos aqueles beneficios rcccbidos 

pelos servidores durante estes anos. O que possivelmente e inviavel tendo em vista que os 

RPPS nao tem nem condicao financeira de arcar com o pagamento atual de seus beneficiarios, 

quanto mais as contribuicoes ao longo de anos. 

Portanto esses RPPS que geralmente sao oriundos de uma ma gestae que pensam 

exclusivamente em curto prazo, que nao fazem um levantamento atuarial com freqiiencia e 

nao investem de maneira correta, no momento em que o regime possui uma boa margem 

financeira, sem contar com os desvios de recursos para outros fins que nao sejam 

previdenciarios, que alguns maus gestores realizam perante estes regimes. 
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3 C A R A C T E R I S T I C A S DO RPPS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A criacao do Regime Proprio de Previdencia Social se deu mediante criacao de uma 

lei municipal que regulamentou garantias minimas de pensao e aposentadoria aos servidores 

publicos da prefeitura de Serra Branca. 

Isso ocorreu, em 25 de agosto de 1993 quando foi sancionada a Lei Municipal N° 

149/93 elaborada pelo entao chefe do poder executivo municipal da epoca Agostinho Nunes 

Filho. Esta lei criou o Instituto de Previdencia do Municipio de Serra Branca 

(INPREMSERB). 

Esse RPPS tem como finalidade uma serie de garantias e assistencias que estao 

presentes em seu Art 4° como: 

I - Assistencia m&lica, odontologica, ambulatorial, hospitalar, farmaceutica, sanatorial 

c de creche, financeira c cscolar; 

I I - Previdencia seguridade e assistencia judiciaria; 

I I I - Higiene e preservacao de acidente local de trabalho; 

IV - Sistemas previdencias e de seguro social, para funcionario ativo e inativo. 

Em continuidade, no ano de 2006 foi sancionada a Lei Ordinaria n° 461/2006 que 

reestruturou o RPPS de Serra Branca, mantendo algumas caracteristicas previstas 

originalmente, porem, acrescendo alguns pontos importantes. Um deles e referente ao custeio 

desse instituto, que tratam o seu Art 42, expondo que os servidores ativos contribuiram Mo 

com 11% da rcmuncracao dc sua contribuicao, para a Administracao Dircta, Indircta c 

Fundacional, mas, sim com 21% de sua remuneracao. 

As aposentadorias desse regime de acordo com a lei supracitada sao: aposentadoria 

compulsoria onde o servidor se aposentara de forma obrigatoria aos 70 anos de idade nao 

podendo receber proventos menores que o salario minimo, aposentadoria por idade e tempo 

de contribuicao, onde o servidor ira se aposentar de forma voluntaria desde que atenda aos 

seguintes requisitos: no minimo 10 anos em cargos publicos efetivos, no minimo 5 anos como 

efetivo no cargo em que ira se aposentar, os homens terao que ter 60 anos de idade e 35 anos 

de contribuicao, ja as mulheres terao de ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuicao, sendo 

reduzidos 5 anos de contribuicao aos professores que exercerem cargo efetivo no Municipio. 

Diante dessas caracteristicas e possivel observar que o RPPS de Serra Branca nao 

difere muito do RGPS nem dos outros RPPS, pois tem como caracteristicas principais 

resguardar ao servidor publico o direito a algum beneficio, porem, os criterios e os 
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percentuais subtraidos dos funcionarios publicos municipals pelo erario do governo local sao 

superiores ao desejado pela concepcao inicial vislumbrado pela legislacao nacional. 

3.1 O aspic to financeiro do RPPS de Serra Branca e sua viabilidade 

O ambito financeiro e de suma importancia quando se refere a previdencia social em 

todos os aspectos e para os RPPS nao seria diferente, pois, o componente financeiro e o 

responsavel por todo aspecto economico do regime, sendo um ponto essencial para que os 

mesmos possam existir e cumprir os aspectos acordados com seus financiadores (servidores). 

A atividade financeira do RPPS pode ser demonstrada pela interacao entre os 

proventos e os dispendios correntes anualmente. Dessa maneira, abaixo sao apresentados os 

resultados dos ultimos cinco anos do Regime Proprio de Previdencia Social do Municipio de 

Serra Branca. 

Quadro 01 - Receitas e despesas do RPPS de Serra Branca 

Instituto de Previdencia Social de Serra Branca 

Ano Receitas Despesas Saldo Anual 

2009 1.173.752,42 1.122.056,06 51.696,36 

2010 1.282.343,98 1.334.218,24 -51.874,26 

2011 1.848.043,04 1.605.666,02 242.377.02 

2012 1.734.767,02 1.903.071,30 -168.304,28 

2013 1.744.917,13 2.120.543,46 -375.626,33 

Total 7.783.823,59 8.085.555,08 -301.731,49 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, 2013. 

Considerando os valores apresentados e possivel observar que as receitas e despesas 

do RPPS de Serra Branca sofreram oscilacoes abruptas, pois, existe uma altercacao inicial 

entre superavits e deficits, com prevalencia de perdas nos tres ultimos anos. No que alude a 

receita do RPPS e presumivel constatar que ocorreu um aumento absoluto entre 2009 e 2013 

de R$ 571.164,71 o que representa uma variacao positiva de 44,66%. Os maiores aditamentos 

aconteceram entre os anos de 2010 e 2011. No ano de 2011, por exemplo, de acordo com os 

dados do portal do Sagres o RPPS recebeu um aporte adicional R$ 565.699,06 quando 

comparado ao exercicio do ano anterior. Como resultado, o ano de 2011 foi um dos dois 

unicos exercicios financeiros superavitario da serie. 
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No que se refere a despesa do RPPS e possivel observar-se que houve um crescimento 

absoluto entre 2009 e 2013 de R$ 998.487,40 o que representa uma variacao positiva de 

88,99%. Os maiores acrescimos de gastos ocorreram entre os anos de 2010-2011 e 2011-

2012. No ano de 2012, por exemplo, segundo dados do portal do Sagres o RPPS recebeu um 

dispendio adicional R$ 297.404,98 quando comparado ao exercicio do ano anterior. Como 

implicacao, o ano de 2012 foi um dos tres exercicios financeiros deficitarios da serie. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 01 - Trajetoria das receitas e despesas absolutas do RPPS 

do municipio de Serra Branca (2009/2013) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Autor. Baseado nos dados do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, 2013. 

Observando os valores de modo integral, o intervalo entre 2009 e 2013 demonstra um 

resultado absoluto final negativo equivalente a R$ 301.731,49. lsso decorre da diferenca 

favoravel tanto em termos reais como relativo para despesas. Em termos reais o acrescimo nos 

valores dos gastos foi R$ 427.322,69 maior que das receitas. Em termos relativos, a variacao 

percentual dos dispendios foi praticamente o dobro. Desse modo, mesmo a serie iniciando-se 

positiva acaba por finalizar-se negativa. 

Como perspectiva o cenario tambem nao e posjtivo, pois, o RPPS de Serra Branca 

conforme o oficio n°. 094/20134 encaminhado a Camara Municipal pelo presidente do 

4 Para conferir o oficio na integra ver no anexo deste artigo . 
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Instituto de Previdencia do Municipio, ratifica que em novembro de 2013 os repasses de 

contribuicoes dos servidores ativos de prefeitura municipal nao era suficiente para cobrir os 

beneficios dos aposentados e pensionistas, gerando ao instituto um deficit mensal em media 

de R$ 25.144,29 nos ultimos cinco anos, e que provavelmente esse deficit tenderia a aumentar 

ao longo dos anos, cabendo a prefeitura municipal cobrir tal diferen9a mensal, para que assim 

os beneficiarios desse regime nao venbam a serem prejudicados, podendo ate deixar de 

receber tais beneficios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 02 - Saldo absoluto medio mensal do RPPS 

do municipio de Serra Branca (2009/2013) 

Fonte: Autor. Baseado nos dados do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, 2013. 

Um ponto importante a ser destacado e quanto a ausencia atual do municipio de Serra 

Branca perante a emissao do Certificado de Regularidade Previdenciaria (CRP), este 

certificado trata-se de um documento fomecido pela Secretaria de Politicas de Previdencia 

Social (SPS), do Ministerio da Previdencia Social, onde atestam o cumprimento dos criterios 

e exigencias previstos na Lei n° 9.717 de 1998, ou seja, atesta que o ente federativo segue 

normas de boa gestao, assegurando assim beneficios a curto e em longo prazo aos seus 

segurados. 

A emissao desse certificado para o municipio e de suma importancia, pois ele tern uma 

serie de finalidades, sendo elas: no momento em que o municipio pretende celebrar acordos, 
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contratos, convenios, financiamentos, avais e subvencoes em geral de orgaos ou entidades da 

administracao direta e indireta da Uniao ou ate mesmo no pagamento dos valores referentes a 

compensacao previdenciaria devidos pelo Regime Geral de Previdencia Social, como 

demonstrado anteriormente a exemplo do momento em que se e criado o RPPS aqueles 

servidores que contribuiam com RGPS, passam a ter suas contribuicoes repassadas do RGPS 

aos RPPS. Portanto a nao obtencao da emissao destes certificados acarretam em uma gama de 

prejuizos enormes para o municipio que fica de certa forma "incapacitado" de receber 

diversos tipos de vantagens perante a Uniao. So nao serao exigidos os certificados apenas nos 

casos de transferencias para as areas de saude, educacao e assistencia social. 

A respeito dos ultimos CRPs emitidos para o municipio de Serra Branca, o quadra 02 

que discrimina as datas e o periodo de sua legitimidade: 

Quadro 02 - CRPs Emitidos para: Serra Branca 

Emissao Validade 

28/09/2012 (09:42:50) 27/03/2013 

[ 15/03/2012 (10:19:08) | 11/09/2012 

21/07/2011 (10:18:58) 17/01/2012 

04/01/2011(10:05:33) 01/07/2011 

06/07/2010 (08:43:33) 02/01/2011 

| 29/12/2009 (17:50:08) J 27/06/2010 

06/05/2009 (22:13:33) 02/11/2009 

Fonte: Ministerio da Previdencia Social, 2013. 

Diante do quadro supracitado percebe-se que o municipio no ano de 2009 vinha 

renovando seu CRP no maximo ern 07 meses apos seu prazo de validade, o que ja e um fator 

importante a observar, pois deve existir um planejamento estrategico nesse sentido para que o 

municipio nao fique por todo esse periodo sem ter estes certificados. Mas o mais agravante 

que se pode observar nesses dados do quadro acima e a data de validade do ultimo CRP que o 

municipio obteve, sendo ela 27/03/2013, gerando assim algo preocupante, pois demonstra que 

ja decorreu quase um ano que o municipio esta sem possuir os CRPs. Diante disso o 

municipio esta impossibilitado de conseguir beneficios junto a Uniao. Afora, se deve observar 

que, provavelmente, o motivo do municipio de Serra Branca nao ter conseguido estes 

certificados decorre do mesmo nao possuir garantias suficientes perante a Secretaria de 



17 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Politicas de Previdencia Social de que possui uma boa gestao, capaz de arcar com os 

compromissos firmados com os integrantes do seu RPPS. Algo que reitera, infelizmente, a 

tese da inviabilidade do Regime Proprio de Previdencia Social do Municipio de Serra Branca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 CONSIDERACOES FINAIS 

Diante do tema principal abordado nesse artigo a previdencia social, foram aludidos 

os tipos de previdencia existentes no Brasil, dissertando sobre as principals caracteristicas de 

cada um deles. Dando enfase maior aos RPPS, que surgiram como algo vantajoso para os 

entes federados trazendo como principal vantagem desafogar os mesmos, no ambito 

financeiro do custeio das previdencias. 

Dessa forma, o trabalho tambem mostrou que os RPPS se nao possuirem uma gestao 

pautada sempre nos principios tecnicos e financeiros, andando sempre em paralelo com as 

ferramentas atuariais, a tendencia e que se tornem inviaveis economicamente. 

Especificamente, sobre o RPPS do municipio de Serra Branca, objeto maior desse 

trabalho, foram analisados os dados dos ultimos cinco anos no tocante as receitas e despesas 

do seu RPPS, bem como, documentos oficiais emitidos pelos representantes legais do 

instituto. 

Atraves da analise dos resultados foi possivel constatar que o RPPS do municipio de 

Serra Branca atualmente e inviavel financeiramente, pois ele alem de nao conseguir arcar com 

suas proprias despesas nao sendo assim autosustcntavel, tambem acende uma despesa para o 

municipio, pois, o mesmo tem que utilizar de recursos proprios para cobrir os deficits mensais 

desse regime. Recursos estes que poderiam estar sendo utilizados em outras areas do 

municipio como: saude, educacao, seguranca, dentre outras. 

Alem do mais a tendencia desse regime se tornar cada vez mais inviavel e alta, pois na 

medida em que os contribuintes forem tornando-se beneficiarios e a entrada de novos 

servidores nao acompanhe este crescimento, ira gerar uma crise financeira ainda maior tanto 

para os regimes quando para o municipio, pois o mesmo em caso de extincao do RPPS deve 

arcar com os repasses do scu regime proprio para com o RGPS. O que ccrtamcntc c um fator 

alarmante para os contribuintes e servidores desse RPPS, pois nao existe dinheiro em caixa 

disponivel pelo instituto. Ao contrario, pelos dados apresentados nesse trabalho apenas nos 

anos de 2009 a 2013, o instituto acumulou um deficit relativamente alto, tendo em vista sua 

capacidade financeira. Desta forma os integrantes desse RPPS viriam depender que a 

prefeitura arcasse com esses repasses, o que dificilmente seria possivel levando em 
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consideracao que o municipio se sustenta financeiramente quase que exclusivamente com 

verbas advindas da uniao. 

O cenario apresentado nesse trabalho leva a concluir que o RPPS do municipio de 

Serra Branca nao e capaz de contribuir para o equilibrio fiscal do mesmo, em oposto, 

constituem em um serio entrave. 

Assim, caso nao sejam tomadas algumas medidas emergenciais, com o fito de 

amenizar tais problemas, esse regime ira de certa forma defiagrar consequencias irreversiveis 

ou de dificil solvencia, gerando uma crise financeira e social no municipio, pois os servidores 

publicos vinculados a esse regime serao afetadas diretamente, podendo gerar transtornos 

sociais impossiveis de se mensurar. 
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ANEXO 



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 

DE SERRA BRANCA -PB 

IPSERB PREFEITURA MUNICIPAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oficio n°. 094/2013 

Serra Branca, 11 de Novembro de 2013 

Ao Ilmo. Senhor 

HERCULES ARAUJO DE HOLANDA 

Presidente da Camara Municipal de Serra Branca 

Serra Branca - PB — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 

Assunto: Ref. dflcio CMSB N° 125/2013 

Senhor Presidente, 

Em atencao ao Oficio CMSB N° 125/2013, datado de 05 de Novembro de 2013, 
o qual se refere ao Requerimento n° 028/2013, datado de 30/10/2013, de autoria do Sr. 
Vereador, Josenildo Goncalves de Brito, com relacao ao item 1° - Informamos que esta 
faltando a Prefeitura Municipal de Serra Branca repassar as contribuicoes da parte 
Patronal, referentes aos meses de Abril a Outubro/2013, totalizando um valor de R$ 
635.627,63 (Seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e 
ues centavos). No que diz respeito ao item 2° - Do parcelamento de d^bitos ftxado pela 
Lei Municipal n° 510/2009, ja foram quitadas 55 parcelas, isto e, o parcelamento esta 
sendo cumprido rigorosamcnte; Quanto ao item 3° - Informamos que os valores de 
repasses de ContribuicSes das partes Servidor e Patronal dos Ativos da Prefeitura 
Municipal de Serra Branca, realmente nao e suficiente para cobrir a FOPAG dos 
Aposentados e Pensionistas, no entanto, ja respondendo ao item 4°, essa diferenca que 6 
na media de R$ 27.253,84<(Vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e tres reais e oitenta e 
quatro centavos), nao esta sendo problema, pois, existe os parcelamentos que estao 
sendo cumpridos mes a mes, e o pro-rata das compensac5es que ja foram feitas, porem, 
sendo necessario a Prefeitura Municipal de Serra Branca repassara aporte financeiro 
para cobrir tal diferenca, nao prejudicando assim a folha de pagamento, dos aposentados 
e pensionistas. Todavia, ate o presente momento nao foi precise tomar tal providencia. 

Sendo so o que temos para o momento, esperamos ter correspondido ao pkito 
solicitado, ficando a disposicao para o que for necessario 

Atcnciosamente, 

JOSE CIEL PINTO 
3o IPSERB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jose Roric' "~ MadeI Pinto 
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