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-DA FUNDAP 

Francisco E.B. de Oliveira 
DO IPFA-RIO 

Kaiz6 Beltrio 

DA ENCE/lBGE 

RESUMO 

.. A  reforma da Constituigdig deverd ter como um, dos-principais tem4s a 

discussao do sistema de Seguridade Social. -A importJncia do tema fica eividente 
ndo ~6por sua repercussdo nosplianos econ6mico e social, mas, tamb6m, porque 

as bases conceituals do sistema de Seguridade sdo diretamente tratadas no texto 
constitucional wtual. No intuito de contribuir para- a discussdo dos problemas 

atinentes a S guridade Social, este trabalitaparte de umaperspectiva hist6rica .99 
do sistema efaz um diagn6stico da situagdopresente de cada um dosprincipa is 

componentes da Seguridade Social, isto 9, o Seguro Socia4 a Safide e a. 

AssistMcia Social. Este diagn6stico 6 seguido de um exercicio de projeg6es de 

receitas e despesas do sist~ma, dentro de cendrios macroecon6micos. 

consistentes. Estasproj*e~des apontampara uma sensivel elevacdo dos custos-em 

todos os cendrios considerados, mostrando,* assini, a necessidade de a1guma 

reformulqdo da forma atual. Em seguida, apresenta-se uma proposta de 

refoitna do sistema, que delineia uma nova estrutura~do para cada- um, dos 

principais ~omponentes'da Seguridade, segundo um referencialdediscussa-o que 

considera, em separado, os aspectos gerats, os aspectos. bdsicos de custeio e os 

aspectos operacionais, do sistema proposto. Esta reforma deve rer como grand6 

metas a jusliga. social e o equillbrio econ6mico-financeiro do novo sistema. 

Da mesmaforma como sefezpara  o atual, sdo realizad~sprojeg&spara o novo 
dentro dos mesmos cendrios anteriormente considerados. Os resultados destas 

novas projegoes sao comparados. aos jd obtidos,. mostrando os custos 

consideravelmente menores incorridos pelo sistema proposto. Finalmente, sdo' 

discutidas aforma de garantir que a transigdo seja econ6mica efinanceiramente 

vidve4 a questdo do reconhecimento e garantia dos direitos adquiridos dos 

participantes no antigo sistema, assim ~como q tratamento. a ser dado aos 

ndo-optantes pelo novo. 
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EV0Lb'C,A'6HW0IkICAi E DIAGN6 ~TICO DA 
SEGURIDADE 

0  sistema de seguridAd6 social brasileiro, desde sua fase embriongria W nossos dias, ekperimento'u considerivel evolugio, ora eorn,o Eruto de con-

quistas pbliticas, no contexto democrstico, ora como fruto da agio paternalista e 

autoritgria do Estado. As recentes crises pelas. quiis atravessa o sistema 

previdencigrio-assistencial, se, por urn. lado, intranqdilizam a populara-o, por 

outro, apresentam o aspecto extremamente positivo' ae. ensejar'- o, debate de 

a1gumas quest6es antes mantidas dentro dos 
- 
-estreitos limites da burocracia 

estatal. 

i.1 - Evolu~io Instituc.ional 

As medidas mais antigas no r-*a,mpo da Previd8ncia Social no Brasil -remontam 

a 1543, portanto ainda no periodo colonial. Todavia, a Lei Eloy Chaves (Decreto 

Lei rill 4.682, de 24 de j4neiro de 1,923) pode ser considerada o ponto de partida 
do sisteina'pKevidencifirio bras'ileiro-. Est 

. 
a lei determinava a criaggo de caixas de. 

aposle-titadorias e pens6es nas empresas ferroviArias existentes na ~poca.. No 

decoffer das d6cadas de 20 e 30, o sisteiha f6j estendido A empresas de diversas 

pategorias profissionais, chegaxxdo a,existir 183 caixas em 1937. 

A partir de 1930,, as classes assalariadas uribanas passaram a ter maior peso.  

no.cengrio politico econ6mico do pais. Foi* criado o Minist6rio do Trabalho, 

Ind6stria e Com6rcio, e a Previd8ncia Social passou a merecer maior atenq5o por 

part6 do Estado. 

Comegou entgo,  uina nova fase, em que a vin6ula~ao passou a ser feita'pela 

cate'golia profissional. Foram criados qs.institutos de aposcntadorias e pens6es, 

e a cobertura previdencigrig foi cstcfidida i virtual totalida& dos trabalhadorcs 

urbanos e a boa parte dos trabalhadores aut6nomos. 

A primeira medida correta para diininuir a disparidade existente entre as 

categorias profissionais, em decorr8ncia da forma pela qual a Previd8ncia Social 

brasileira estava implantada, foi a proinulgaggo da "Lei OrgAnica" da PrevidEncia 

Social-(LOPS), ein 26 de agosto de 1960. Decorridos seis anos da proinulgaqgo 

da . LOPS, a unifica~go institucional foi cf6tivada M'ediante-a criig5o,do Ihstituto 

Nacional. da PrevidEncia Social (INPS), em 21 de novembro de 1966. 

0 processo de expansgo -da co'bertura previdencigria As categorias 

inarginalizadas iniciou-se em 1963, corno Fundo de Assist6ncia ao.Trabalhador 

Rural, e em 1969, com o Plano BAgico,  (ambos sem grande sucesso), e foi 

concluido no decorret da d6cada de 70, coin as seguirites medidW inclusgo dos 

empregado's domdsticos (1972); regulamentaqio da inscrig5o de aut6noinos em 

cariter co!npuls6rio (1973);, instituiqAo do Amparo Previdencifirio aos, maiores 

de 70 anos d'e.idade e. aos inv6lidos ligo-s.egurados (1974); e exitensio dos 
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beaeflelos dc previdench e 418sisteudlk- loCIIII Itoi scais 
depeud6ites (1976)~ Dessa- fornut,; a-Prc0l6i'tch 1),  swu a,  Arwiger a toualida& 
das pessoas, que exerciaim atiVida&s reimine-radas no pais. 

Ein 1914, coin o desdobraincitto, do antigo Minist6rio do Traballio e 

Previdencia Social, foi criado o'Minist6rio da Previdencia e Assist8iicig Social 
.(MPAS), que veio a responder pela 614boraqgo e execu~go das politicas de 
previd8.ncih, assist8ncia m6dica e social. 

Com a instituiqgo do Sistema Nacional de Previd8ncia e Assist6ncia Social 
(Sinpas), em 1977, cada funoo do sigteina passou a ser cxercida por uni,6rg,.'io-. 

determinado. Para tanto, a1gumas entidades foram criadas e ou.tras.j.6 existentes  
tiveram suas funq6e&redefinidas. - 

Em agosto de 1987, o govenio, desdobrando o salArio minimo, iiistituiu dois. 
novos parime'tros: o piso nacional de salfirios-e o salgrio-miniino de referencia. 
Esta medida afetava a Previd8ncia Social. duplainente: do lado das despesas,'  

des.vinculava o comportamento dos.benelicios do salfirio minimo e, do ladb das 

receitas, igualmente desvinculava do -sat'grio ininimo- as. faixas do sglgrio de 
contribuiqio dos segurados. 

AindA em 1987, fbi criado. o Programa de Desenvolviniento de Sisteinas 
Unifica. dose D.cscentra'l izados de Safi de dos Esta dos. (SUDS). Este sisterna visava 
a -consolidagio e ao desenvolviniento qualitativo das aq6es integradas de sii6dc, 

descentralizando as atividades.do INAMPS. 

A Conslitui~go 

' 

, promulgada ern 1988 introduziu substanciais inovaqoes, 
estabeleceu como principios~ b~sic*os a universaliz~qgo, a 'equival6neia- dei 
beriefici6s, urbanos le rurais, a seletividade na concess5o, a -irredutibilidade do 
valor das prestq6es, a equanimidade no cus.teio., a diversificaggo da base de 
financiamento, descentralizaq5o e participaoo de trabalhadores na gestgo. 

Com o goVerno Collor, em marro de 1990, o Minist6rio da Previd8i' ia e 

I . c AssistEncia Social foi extinto e suas atribuiq6es divididas. As.fireas assistenciM 

e de sa6de passaram respectivamente para os Minist6rios da Agso Social e da 
Sa,6de',. e a da Previd8ncia foi incorporada sob a forma de Secretaria Nacional no. 
entgo rec6m-criado Minist6rio do Trabalho e'da Previd8nciA Social (MT 

I 
 PS). 

-Outras alteraq6es institucionais compreendera.ni a cria06 do Instituto Nacional 
de Seguro Social, autarquia federal vinculada ao MTTS,. mediante a fusiio do'. 
JNPS e -do Insiftuto da Adiniiiistragio Financeira da Prcvid8ncia e Assist8iicia 
Social (lapas), e o.deslocamento do -INAMPS para o Minist6rio da SaUe. 

I Em24/07/91, o presIdente,da Repfiblica sancionou as Leis n118.212c n118.213. 
A primeira, dispondo sobre a organizaq5o da scguridade' social, histituia o Plano 
de Custeio. A s.egunda. dispuiiha sobre os Planos; de Beneficios Previdencigrios. 

7 

Em relaqio A regulamentaq5o anterior, o novo Plano de Benefficios introduziu 
Arias modificaq6es, dag quais vale destacar: 

equival6ncia dos riscos cobertos pela Previd8neia, bem como dos valores 

minimos e.mfiximos, dos berieficios concedidos, para todos os. 
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contribuintes do sistema,- desaparecendo assim as desigualdades 
decoffentes do plano anterior, qUe separava a populaggo uibana & rural; 

a concessio de pensgo tamb6m ao homem. em caso -de morte ~da esposa 
segura-da 06 previsto na Constitui~go)'* 

introdugio da aposentadoria proporcional"A mulher; 

redu~go da idade, para concessio de aposentadoria por velhice, do 
trabalhador rural (homem) de 65 anos. pra .60 anos 'OA previsto na 
Constituioo); 

coficessgo de aposentadbria por velhice A mul'hir'trabalhado'ra rural aos 
55 anos 06 previsto na Constitui~go);  e 

extens5o dos ~eneficios a todos, os con~iribuintes do si'stema, coin 
exceqSo do salgrio familia, que n5o se, aplica ao trabalhador dom6stico 
e ao segurado, trabalhador avulso. 

Em Janeiro de 1992, ap6s'grande pol8inica em torno dg paga inento de reaj uste 
de valor de benefficios (147%) aos aposentados e da substitu iggo do Ministro. do 
Trabalho e da Prqvid6ncia Social, fbi criada pela Cimara dos Depu'tados uma 

Comissio Especial para'Estu'do do Sistema Previd'enciArio, visando a um. 
diagn6stico da situaqgo e A elaboraq5o de novas propostas para disclussio. 

0 presidente eleito pela Comissao foi o deputado Roberto Mag'alhies, e os 
vice-presidentes, os deputados S6rgio Gaudenzi" Jogo Rodolfo q Ge'raldo 
Alc~min. 0 relator foi o deputado Ant6nio Britto, e o relatorradjunto, o deputado 
Roberto Jefferson. A Comiss5o proinoveu debates sobre o tema, assim co'mo 
recebeu sugest6es e propostas de especialistas e autoridades na mat6ria, seguindo 
os trabalhos um roteiro,  proposto,pelo relator. 

As recomendag6es & Comissio -para a reforma da previdencia social 
abrangiam um hofiz'onte de curto, m6dio e longo prazos. As jmedidas de curto 
prazo, cuja execuqSo seria de responsabi lidade do Executivo, tratavain de iteng 
j6 contemplados na nova legislaoo,e da implantaqSo de rotinas, sistemas e. 
procedimentos =hg Muitoj6 consenso entre-os especialistas. Embora o processo 
dc implantaqgo do conjunto das recomenda~6es ngo tenha sido'prontamente 

iniciado, vArias das sugeWes da Comiss5o encontraram ecos durantea gestio do 

ministro Reynold Stephanes'e tiveram. piosseguimento quando da posse do 
ininistro Ant6nio Britto. 

As outras sugest6es tamb6in elaboradas pela Comissio refer'em-se a- 

a) controleda gestio da Previdencia Social, coin a cria'ggo de um conselho de 
12 inembros coin participa~go eqOitativa de Governo, trabalhadores, aposentados' 
e-empresirios; 

b) destinagio dos recursos e das fontes de financiamento., coin as receitas de' 
contribui~go de empre*gados e empregadores custeando k9mente-o segu . ro social, 
e a assistEncia e sa6de ficando por conta de outras fontes, inclusive pont a criagio 
da contrib*16 s~bre transaq6es financeiras; e.. 

C) al 
. 
teraq6es no plano de beneficios,'tratando do sisterna, complementar, do 

sistema dos funcionArios p6blicos 
. 
e das condig6es de-acesso a-'alguns tipos de 

beneficios, como as aposentadorias especiais e por tempo de servigo. 

Em outubro de 1992,"novas reform 
. 
ulag6es na Area ministerial t8m lugar com.' 

0 
. 
governo interino de Itamar Franco. 0 MTPS-desmembra-se em MinistErio do 

Trabalho e Minist6rio da Previd 6ncia Social. Este filtimo passa a incorporar o. 
. 
Instituto Nacional -de Seguro Social (INSS), enquanto o Minist6rio da A'gao 

Social ganha,novo nome, Miftist6rio do Bem-Estar Social. A desagregaqio-dag: 

funq6es da seguridade social nio se reflet.iu~ ainda no fluxo de caixa. 0 pessoal 

ais Vitalicias ainda sio con'tabil.izados no ffu. xo do INAWS e as Rendas Mens 

da Previd8ncia. 

0 diagn6stico do atual ministro da Previd8ncia 
* 

Social, deputad6 Ant6nio: 

Britto, 6 o de que nos 61timos. anos e, de forma aguda nos anos de .1990 e 1994 

a PrevidEncia Social no Brasilviveu a delicada soma de tr8s crises: 

a conjuntural, coin a -xedu~io da a,tividade econ6diica, dos salfiri6s 

m6dios e aumento,  dos indices de desemprego e da infornialidade da 

economia; 

a gerencial, com, altos.  custos nP 
 administra~go, descontrol6. na 

arreca-da~gd e nos mecanismos de' con  ssio e manutencio., de. 

beneficios, facilitando fraudes; e 

a.estrutural, caracterizada pela inexist8neia de um conceito claro de 

seguro social.. 

A anAlise.que se segue considera as rec'eitas/despesas 
de um agregado quc,,  

iodo anterior. A sua para simplificar,. denominaremos de Sinpas, mcsmo no per 

criaoo c pQsterior a sua exting5o. 

1.2 - Evolu~io do Receita do Seguridade' Social 

c "Aria gode ser decomposta, para fins dc anfilise, em tr6s: A receita previden i 

cafegorias principais- 

receitas de contribuiq6cs, compreendcndo as contrib 
' 

u.iq6es. 

compuls6rias incidentes sobre a folha de galfirio das empresas urbanas' 

(parccla do empregado e do empregador, inclusive as contrib 1 - s. 

destinAdas ao custeio de seguros- de acidentes do tra*balh.o; e as. 

contribuic,6es incidentes sobre 
* 

p salgrio-base de aut6nomos, avulsosp 

doin6sticos, temporfirios e empregados urbanos e  rurais,. incluindo-se 

ainda,-neste tipo,de receitas, os valores.  dorrespondentes A incidencia 
de 

2,5% sobre o valor do pr6duto rural na prime.ira co'mcrcializ'igao, e as-

parcelas correspondentes ao'previsto em lei pagas pelo empregador 

rural, devido a lerras de sua propriedade inantidas se-m cultivo-, 
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cotttribmi~o'cs. da~'Unigo, provenientes de y6hasp 611tes. (atiquotassobre 
os prqos, de combustivel autoindtivo, parcelas de rendas & loterias, 
recursos ordingrios do Tesouro, etc.);  e 

outras~ receitas, englobando rendas de diversas origen8, tais Como 
alugu6is, rendimentiDs de titulos,.aplicaq6es financeiras, multas, etc. 

A Tabela 1.1 adiante mostra a evoluoo da receita,no periddo 1971-1-991, 4  
evideinciando que a receita de contribuiq6es respondeu; em m6dia, por 88% da 

C4  

receita anual. Por sua vez, cerca de 98% da receita de contribui~des compuls6rias 
prov8m de incid6ncias sobre a folha de salfirios urbanos. 

Quanto A participa~ao dai Unigo; vale ressaltar as transfer6ncias 

extiaordingrias feitas em 1981 (Cr$ 50 bilh6es) e 1982 (Cr$ 180 bilh6es) na 
tentativa de reduzir o d6ficit. 

Nota-se tamb6m o crescimento da participaqgo da Unigo no perfodo 
1977-1984 (cobertura. de d6ficit), declinando,at6 praticamenie zero em 1988. De 
fato, a momentfinea retomadi do creschneitto ccon6mico e, principalm6ate' a I Ci q Oi 

 

elevaq10 do salgrio real propoicionado pelo Plano Cruza do 'prop iciaram 
suprimentgs de caixa A Prey id8ncia Socia I que forain.aplicados no mercado 
financeiro. 

Os apprtes da Uni5o voltatn a crescer em 1989, fruto da.eleva~go das aliquota~ 
do Finsocial'incorporadas As transferencias, bem conio de um acr6scimo dos E i2  

recursos ordinirios -do, Tesouro, ambos dcstinados' A cobertura dos d6ficits entio 
projetados. 

A Tabela 1.2 disposta ao final desta se~Ao mostra o crescimento 

extraordingrio da receita de contribui~go durante a d6cada de 70, 'a taxas, .4 

m C4 

superiores Aquelas relativas,ao creschnento do Produto Intemo Bruto (PIB). 

Aliado a fatores, de natureza institucional, o crescitnento da receita 6 explicado 
pelo acelerado processo 6 des-env'olvimetito econ6inico'e de urbanizacgo 
experimentado pel o pais,, que acarretou grande cxpansio do nfimero de 
contribuintes da N6'Wncia. Z 

a 

.0  

1.3 - Evolu~So das Despesas da Seguridade Social 

A, despesa do sistcma - prevideneigrio-assistcneial pode ser enquadra0a em 
quatro gra tides. ca  tegorias: 

V, 

jespesas com o Programa de Seguro Social, incluindo t6das as 
aposentadorias, abonos, auxilios, pens6es e. demais presta~o-es em 
dinheiro urbanos dependentes, .0agos aos segurados. e rurais e a seus 
inclusive as relativas ao segurb por -acid&A6 de trabalho;  n is g  

despesas,coin assiWacia. m6dica, cobrindo as. mesmas populaqdes 
abrangidas pelo seguro social e a popula~go total em casos de 
Cmerg8ncia;  

6 
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Tabela 1.2 
Taxa,de Cmamento  da, Receita 

 de Con-buipo e do FEB 1970-1990 -------- 

Receita. de Contribui!;Zto  
PTB 

Anos 
'3s  Cr$ de 1991 Delta 7- Delta 96 

197t 2118171822612 
f972 2676260333970 26,35 
1973 3 395547277474 26,88 
1 
1 
 974 . 4044611206980 

19,12 

14 

1975 4642392726242 14, 
. 
78 

. 9,5 

1976 5342140465' 852. 15,07 

5,6 

1977 5905113778180 10,54 
9,7 

1978 6297729656572 6,65 
5,4 

1979 6871388470970 t .91 1 

4,8 

1980 699717209606'1 
6,7 

1981 7205997337730 
1,83 0,2 

1982 9044572311554 
2,98 -4,4 

1983 8855838966904 
25,51 0,6 

1994 7632439593990 
-2109 

1985 8856464952313 
-13,81 5,3 

1996 10764313950403 
16,04 7,9 

198,7 9695,11355229 
. 
0 

21,54 7,6 

11988 8856239268943 
-9,93 

1989 9231647407484 
-8,65 -0,1 

1990 9327715415802 
 4,24 3,3 

1991 72419923746M 
I P04 -4,4 

-23,04 
0,9 

PON., Oft"do  C6W*d* MPAS- B-U-9- G..U'4*NP$md JM*3&jw$  do$",. 
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0 des posas.:  Co lwt a IsI6 tellc I ocal,,relatim aaackid'haeut' prestado a 

de'spesas de gdniinistra~io geral e financeira, citglobando os'c~stos -de - 

pessoal e material empregadbs em atividades.-meio, bem como evefituais 

despesas financeiras. 

-A Tabela 1.3 adiante recomp6e a evolugio das despe~as'dast entidades 

componentes do sistema como se estas existisiem a partir de 1971, po.r xneio',da. 

Consolidaiga-o de Demonstrativos Contibeis do INPS, Ipas6 e Fund' o ~0 e 
Assist6ncia ePrevidencia doTrabalhador Rural -(Funrural), Verifica-se de'prviito. 

que, na m6dia, o -seguro soc al e as prestag6es assistenciais pecunigrias,  (rendas 

mensais vitalicias e amparos,previdenciArios) respondem por 2/3 da' quand'a total' 

de'spendid'a pelo sistema. Constata-se qae,' de 198 3 a,  1989,,,. esta -Partjcipa~lo 

apresenta-uma tendencia declinante, chegando a 52,43% da despesa'16tatnaquelo 
ano, explicada pelo violento acha,tamento do valor dos beneficlos, tanto 

concedidos qua'nto em manutenqgo, decorrentes dos ~rit&ios- entgo ptilizados 

para-indexaqio e as elevadas taxas inflacionkias. 

Fen6meno inverso ocorre em rela~go As dcspesas do INAMP8,. constituidas 
pelos, dispendios corn assist6ncia m6dica e respectiva adrIninistra'q5o, cuja 

participaqSo . perectitual declina de* 1976 at6 1983. Como j~ mencionado: 

anteriormente, os~ superivits financeiros gerados peio'Plano Cr'6zadQ.' foram, 

integralmente consumidos, principalmente pela expansao :dos p~ograinas,~,de 

sidde. Observe-se tamb6m que esta enorme expansao compreendea. implintaq. go. 

do SUDS (1987), pretensam~nte racionalizando os recursos nesta firea.', 

Os dispendios do Iapag relativos A administraggo fiscal, financeira. e% 

patrimonial revelam-uma tendEncia,geral de'clinante W 1983; A exceqso;4o 

i0o brus6a do nivel.de despesis' se deveu- A exercfcio de 1981. Nesse ano, a elev 

apropriagioaobglangodessa autar4uia dos juros, pagos A rede bancAria em. filnq io 

do elevado saldo devedor. 

A FundaqSo Legiio Brasileira de Assistencia (LBA) e a Fundagio Naci6nal 

do 13cm-Estar do Menor (Funabem) respondem pelos gasto,s c9m assistgnda 

social stritto sensu, prestando serviqos As popula,q66s nio-cobertas. 

EVOLUqAO E DIAGNOSTICO DO SEGURO SOCIAL 

11.1 - Evoluqfio do N6mero de.Contribuintts e Benefici4rios 

A evoluqgo institucional experimentada,pelo sikema previdencigrio em nosso 

-1paiscaracterizou-se por uma 'rogressiva incorporacgo de novos contingen- I p 
tes de seguraa'os, dentro de um processo de universalizaqlio da cobertura que W 

hoje prosseg4e. 
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Dodo o I)ICAPdO AC 090104 eftibelecido (chico auo6i), -06 1)(tweiros 

beneficiArlos—,aposelitudos C,  pension istas — ingressaraill no 318(olla somente Col. 

1929, estabefecendo unia rela~-to entre.  inativos c ativos de cerca de 1/15. A parfir 

d&-,se ano, como a entrada regular d'e beneficigrios no sistema suplantou A enoada de~ 

'buintes oriundos dos novas cabxas que foram sendo criadas---o rclaqAq contri 

aumentou, atingindo 1/8,59 em 1933. A criaggo dos institutos de apos6ntadorio,e 

g  /3 pens6es provocou a reduoo cctnetnua da relaoo inativos/ativosi que af in  iu 0,26 

em, 1938. 

seguiu-se- um progressivo Ao grande aumento do n6mero de contri 

aumento no n6mero debenefieigriog. Isto fez a relaoo aumcntar continua inente, qoln: 

a1gumas rotomadas esporfidicas proporciona0as, por 
I 
 exemplo, pela instafa~go do 

INPS cm. 067, pela inclusio dos trabalhadores, dom6stic 
' 
os e pela reguhriza~fko do 

ibuintes, aut6nomos em 1973. Outras medidas, como a criag-to do. inscrigio dos contri 

Pr6-Rural em 1971 4~ a instituiqio do amparo,previdenciirio aos maiores de 70 an 

P, invilido's em 1974, provocaram grande aumento no n6mero de beneficliarios e 

contribitiranx tamb6m para que a relaoo inativos/ativos ch.egasse a 1/2,8 em 1981, 

H.2 - Beneficios Pecuniirios 

As Tabelas 2.1 e 2.2 adiante. apresentam, respectivamente, o nfiniet6 de:. 

beneficios de prestagko continuadal, urbanos e rurais, agrupados segund 
I 
 o scus 

principais tipos; em manutenqio em. 31 de dezembro para o periodo 1971.4990., 

evidenciando que, mesmo para os beneffcios iirbanos, estas se apresentan' 
' I 

midio. 

elevadas durante o periodo considerado. 

A Tabela 2.3 fornece um panorama da composioo em n6mero e em. valor idos 

beneficios do PrevidEncia Urbana. Fita evidente que as aposentadoriasi  ail I.da:q~ie 

representando em iorno de 48% do total de beneficios urbanos de prestn_go 

continuada em. manutenoo, participam com aproximadamente'67% dos d~spesas, 

totais. Em contraste, as rendas mensais -Atalicias somam. menos de 4,5.1yo do despeso, 
A 

Uma anfilise do crescimento do.n6mero de beneficios do Previdencia. Rural deve 

ser precedida de al-gumas ressalvas, pois trata-se de.programas recentemente criados, 

usualmente com pequeno ou nenhum prazo de car6ticia. Em segundo lugar, deve-se 

ressaltar que,. se no Previd8ncia Social Urbana os sistemas administrativoi~ de 

controle ji podem ser considerados Pastante falhos, na Area, rurato control~ 6-

extremamente precfirio. Registra-se, ainda, que, mesmo levando-se em conta to6s 

essas pondera 

' 

q6es, 6 
. 
inegivel o fato de as taxas de creschnento do- nfimero: de 

beneficiSrios rurais, principalmente aquelas relativas. ao programa empregador 

rural,. serem elevadas durante o periodo considerado. I 

I Os beneffaos podern wj dividiclos ern dQis fipos:~h) prestagio confinuada (sposentadorias, auxflios,.pensUs 
etc).; e (b) prestagio dnica (auxilio funeral, au)dlio natalidade e pecGi6). 
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tQ TaWa 2.1 
Previdtncia Uiba'n'a: Nfimero de Beneffdos em M- anuten;Ao em 31 de Dezembro- 

1972_ f974 -1976 Igis 1992 
19"  

APOSENTADORLAS 

lnv&Ud= 511.089 614.265 816.544 970329 1.100.001 1-233.393 1.355.138 1.455.976 L533,499 1-578.029 
Tempo de 313.892 368.529 449.409 567.641 641.973 780.162 1.052.917 1.106.035. 1.141.223 
velhice 137.32 0 150.886 173.861.  210.074 267.874 361.497 593.966 . 699.200 942.8n 
Especid 34.169 45-485 58.941 77.912 92.865 - 11.5008 158.969 211.012 247.607 279.494 
PEN 

I 
 SOES 710.670 831.W 973.897 1.210.168 1.231.050 1.407.682 .1.779'.081 2.008.855 2.198.231 2.476.251 

ABONOS 

25% 439.28 28.529 20.359 11.249 7.499 b.777 11-962 '12.863 11.,60~ 16.037 
48.945 96.349 120.69;6 1 . 20.515 

- 
12.015 111.973 88.394 94.156 1.08.529 148.03i 

RENDA MENSAL 

lavaUdez 351.666 427.091 451.933 499.897 498.196 495.300 490.812 485.119 
vclfiim 414.209 499-372 '469.590 467.718 423.399 396.350 370-393 340.021 
AUXfLIOS 

150anga/Acidentc 578.504 649.101 883.787 697.172 753.534 986.900 gli.9,90 910.i27 
F.W= Des 

824.651 

Tabeia 2.2 
Previ&nda Socledade Ruril: Ndmero de Bweffcios em 

noo em 31 de Dezeinbiro 

972 1974 1916 1978 1980 1982 1984 986 1988 1990 
J 

'40 
NO 
w TRABALHADOR 

46.017 121193' 179.570 204.620 351.070 433.238 459.737 472.294 493.304 
Apos. Of Lr"Udcz - 

940.408 ja5l.570 1.312.165 1.392.562 1-574.597 1.712.126 1.771.624 1.919.706 1.939-906 
Apos. PfVelWC6 

77.984 227.099 322.735 "7.987 . 59.595.75 735.04 95 5.449_ 957 t451 1.0".351 

0 

AMPAROS 

il 1.421 277.19,0 114.218 1.673.945 .207.964 242.932 262.139 291-401 
'Amp. viw~ pi 

209.991 229.742 264.346 304.915 30.905 334.974 
Amp. Pray. Of VOB'kc* 

ENUTXGADOR 

995 9.911 12.329 12.806 12.93 . 5 12.589 
ApoL pflnv&Udez 

19.269 .96.959 109.909 112-670. f14.039 113.434 
Apos. pNelhica 

1691 14.712. 22."1 29."s 35.217 43.621 
Pansa" 

.0 dw, ma a &do d dmc=bxM. 
-AI619720tMdd* 9 



TabeLa 2.3 

Beneficio & Presta~fio  Continuada Urbano 
(Me'dias 1980/90) 

Participa~go no Total 

Em n(imero Em valor 

Aposentadorias 47.99 67,17 
Penso-e's 26.46 18,75 
Renda Mensal Vitalicia 13.19 4,49 
Auxilios 

10-45 8,16 
Outros 1.91 1,43 
Total 100 100' 

Foote: Dataprev 

Tabela 2.4 

Partic 
o  N6mero de Contribuintes e Valor a -Folha 

rios, 
 

de Salalp Oor Faixa Sailarial (1989) 

Ndmero de'Bene'Mkos 

------------- 
Valor da Folh de Salgriog 

FX SAL HOM MUL TOT Hom-  MUIL TOT 

1-2 32,4 -40,3 35,1. 8,1 14,9 9,9 
2-3 17 15,8 16,6 8,1 11's. 9 
3-5. 16,9 13,2 15,7 .13,7 15,9 14,3 
5-10 .13,4 10 1 20,7 2,2 22,2' 21,1 
+10 20,3 20,7 20,4 49,4 35,5 45,7 

Foote: Dataprev 
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r"q6tilluk,  1140 8,0guro Social; 

Skit) ~o~poi Ito. de -vista,  -dit, eq'(Wade, a an'Alise'do'sistenwa,:de seg%iro sociaLno , 

Brasil revela-se bastante c_ouipj~xav 

As Tabelas 2.4 e 2.5 mostraT i distribuiggo, por faixa de saigrio, do n6mero 

de contribuintes/folha d6 salg'rios e do n6mero de befleficios/valor dos boneficlos.. 

Uma primeira anMisc superficial poderia induzir um leitoi desavisado il 

conclusio de que os beneficios sio "focalizados" nos extratos mais baixos de 

renda, o que revelaria um programa redistributivo. 

Tabela 15 

Participa~io Percentual do NAmero de.Benericios e Manute.ng.fio~ e. 
Valor Total de Despesas com Beneffcios~ por Faixa Salarial (1989)' 

Mmero de Contribuintes' Despesas com Benefidos, 

FX SAL HOM MUL TOT Am MUL TOT.  

1-2 67~7 86,0 72,2 30,8 .59,3 35,6. 

2-3 q'i 5,5 8,2 9,6 9,1 9,6,  

3-5 -10,3 4,3 8,8. 17,3 11,2 16,2 

5-10 11,8 3,8 9,9 36,1 17,8. 33,0 

+10 I'l 0,4 0,9 6,2 2'16 5,6' 

Foote: Dataprev 

Tara ditnensionar, formalmente a eqijidade do sistema de seguridade social 

brasileiro, fol desenvolvido um modelo quantitativo que calcula a relaqgo 

custo/beneficio individual de seus participantes (nivel de reposiqio).'Isto 6 feito 
comparando-se os valores de contribuiq6es pagas (direta e indiretamente.).6 
beneficios recebidos (pecunifirios), Wto cntre grupos populacionais previamente~ 

identificados, como tamb6m entrc as diversas gerq6es participantes. 

A avaliaqSo -quantitativa da eqWdade do Sistema de Seguridade Brasileiro 
i,nicia-sepelaanglisedadistribuiggodaconcessgodebciiefi'cioseiitreasdive.rsas 

classes dc benefidiSrios. 

A Tabela 2.6 apresenta a incid6cia de concessgo de  beneficios considerados 

no modeio, desagregado por-sexo e fiixa salarial de renda. 

15 ,  
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P. 
M 

Tabela .2.6 

u Mmero de Benericicis Concedidos'no Ano de 1990 para caft 1000 
Contribuintes Urbanos, 4a Faika de Beneficio 

HOMEM MULHER 
U). 

BENEFfCI0 FXI FX.2 FX.3 FX.1 FX.2 FX.3 
0 
CD 

AP. IDADE, 3.12 0.83 0.53 6.4 1.62 .0.9 

AP. INVALIDEZ 538 1.59 1.35 4.76 1.17 0.8. C3 
AP. T. SERVI(;O 2.2 2.38 0.52 0.9 .1.01 

AUXfLIOS 33.62 6.08 3.65 29.3 4.5 2.58 0 

ESPECLAL OAS .1.45 0.56 0.09 0.11 0,04 

x 
Notagio. ~Xl Faixa boneficios do I a 3 sallrios minimos 

FX2 Faixa-benef(cios do 3 a 10 salArio's min' imos 
LL 
0 

W). 
E 

#a~xa FX3 beneffcios acima de.10 salgrios m(nimos 1< -j uj, W 
Fonte: Sintese/Dataprev, PNAD90/IBGE C> Cy. t~. + 

0 
0 0 

C a- < 
Quanto ao tipo de befieficio, no'que tangc A concessio, as mulberes f6m maior 

w U) 

incidEncia de aposentadorias na condi~go por idade, enqtianto os homens se LU C3, MI. 
aposentam em maior nu'mero por invalidez ou tempo de serviqo, depenidendo da 
faixa,salarial. —j 

Lij 

A renda e o sexo parecem, portanto, bastante determinantes no tipo de z 

aposentadoria que o,contribuinte provavelmente terg, 

-C) 
Observamos que os contribuintes de menor renda recebem proporcionalmente 

de idade maior n6mero aposentad~rias por ou invalidezi  ao passo que a faixas 
mais elcvadas de renda reApo~dem`pela maior incid6ncia propotpional de I 

w 
I 

aposentadorias por tempo de servi~o e especial., 0 

a- 

C4 

CD (D 
0 

0y6jS0d3U 3(1-13A)IN 
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50,"ctlm(~Iltc-  a-  exPlICA00 Para os, fatos a0resentadbs 6 que og belleflcios de' 
aposentadoria por tempo de serviW  e especial t8m uma  car8ncia (cm anos de 
contribuiqlo) bem mais 

' 

elevada que os outros, identificando os contribuintc§ do 
sexo masculino com renda elevada -c.omo aqueles que mant6m maior 
continuidade contributiva. 

'Uma anglise detalkada da -eqWdade de in 
, 

dividuos'da Area rural' fica' 
prejudicada principal mente. devido ~ indisponibilidade de dados desagregados 
aos niveis desejados. Para exemplificar, os registros, de concess6es de benefficios 
n5o identificam 0 sexo do beneficigrio. 

Cofii relaggo a's diferentes gera~6es, os resultados preliminares estio 
indicando ulna. grande transfer8neia financeira de geraq6es mais novas para, 
gerag6es mais antigas. 

Concluiu-se que esta transfere^ncia se dA nio tanto pelos-valore's-noniinais dos 
beneficios concedidos, mas princi~almente pela'distorqgo quanto-  a contribuiqdes 
diretas ao sistema, uma. vez que gerag6es anteriorts iniciaram sell periodo 
contributivo'com  aliquotas bein baixas (3%), tendo est~s aumentado de valor 
colisideravelmente  durante o periodo analisado (1930 a 1990), chegando aos.  valores atuais (de 8 a. 10%). 

vai

0 Grifico 1 representa o-hivel de reposiq5o (valor esperado de beneiricio sobre 
or ~sperado~ de contribuigio) -para coortes identificadas pela data de 

nascimen..to.(1900 a 1980), para poiltribuintes masculinos, e femininos com fifixa 
.salarial entre uin e tr8s salArios minimos. 

Finalizando,. observamos que 0 Sistema. Previdencigrio Brasileiro, em seu 
aspecto de eqWdade, indica fortes transfer8ncias~ intergeracionais'decoffentes 
principalmente de nio h'aver um Yinculo entre o valor de bencfj'cio nominal e os 
~valores de contribuiggo direta de toda a fase contributiva' do individuo, mas  
somente das,  61timas 48 contribuig6es Inensais. 

As transferEncias intrageracionais sio de mcnor intensidaide. e demonstram 
um ligeiro favorecimento.a co'ntribuin'tes do sexo feminino e contribuintes de 
salgrios mais elevados. 

EVOLU(;,AO E DIAGNOSTICO DA SAU'DE 

Sob o ponto de vista de sua evoluoo hist6rica, a sadde no Brasil* caract'erizou-
se por uma dicotom ia em tonnos institucionais: de um lado, 0 Minist&io da 

Safide, a cargo do qual estavarn primordialm~nte as ag6es do'tipo prevent'iva e, 
de outro, a Seguridade, Social, A qual competia a quase totalidade das ag6es de 
natureza curativa. 

ali ide infat'itil (supera a 75/1.00016bitos de~ inenores de indicadores collio litort, d, 

u1n, MO. 

III.1 -; Oferta de Infra-Estruturn Fisica 

A rede dz safide no, Brasil era 'compos-ta,, em 1989-, por 34.$51 

estabelecimentos de sa6de, ent're hospitais postos, centros de saCide..e. 

p . rontos-socoff os. A. ma ioria destes estabelecimentos — cerca de 79,5 %7 — era-

de carfiter ambulatorial, ou seja, n5o dispunha de dependEncias para interna~go. 

0. restante — em lorno de 20,5%—era composto pbr estabefe'cimentos de 

naturezA hospitalar* (yer Tabela 3. 1). 

Entre 1976 e 1989, o n6mero de estabelecimentas de-safide em atividade two 

Brasil apresentou um crescimento geom6trico anual de 7,8% — o setor pfiblico,  

fbi o que apresentou as txt~ iores 'taxas de -crescimento'. A participaqgo do setor 

pfiblico alcan~ava 51% em 1976,61%.em 1986 e 650o em 1989.' 

Entre 1976 e 1989, a rede ambulatorial *passou de 7.823 para 27.704 

estabelecimentos. Apesar. da,perda de participaq5o do setor privado, o segmento 

dos estabelecimentos,  com. fins lucrativo 
. 
s tamb6ni apresentou in 

I 
 crenientoi de 

participaqio no periodo, red uzindo-se,' por6m, a parti 
. 
cipaoo 

I 
 percelItUal dai 

entidades filantr6picas. 

Parte do elevado crescimento da,  rede federal,.particularmente nos prinlelros 

anos. da d6cada de 80, poOe ser 

' 

explicada pelos. investimentos do Progranin de 

Interiorizacgo das Aq6es dc Sa6de e Saneamento (PIASS) e pelo- crescimento da 

Tede ambulatorial do INAMPS. Com  o tempo, os estabelecimentos da re&TIA'88 

que estavam' em. condi~6es 'operacio;nais foram repa - 
ssados para os estadba, 

propiciando'o tresc 
- 
lmento da rede estadual. 

A partir de 1984, com a proliferaqSo de programas de descentraliza~4o, iIA0 

s6 em nivel do INAMPS como do pr6prio Minist6rio da Sa6de, obscrva-se. 

elevado crescimento da rede ambulatorial municipal. Em 1986, 25% dos. 

ambulat6rios do a-is jS se localizavam. nas esferas de compet8ncia dos P. 
municiplos. 

No que diz respeito A rede hospitalar, Verifica-se fen6meno contrfirio.  ao I 
A 

observado para arede. ambulatorial, cabepdo. des tacar: 

1) 0 baixo crescimento da rede hospitalar com. internaggo no periodo~ 

2) A alta participaoo do setor privado na red e. 

3) No setor pu'blico, a rede hospitalar cresceu de forma -mais ou menos 

homog6n'ea no que di7 respeito 'as redes federal e estadua,l e um. pou6b,.inferior 

na esfe'ra muni*cipal. Quanto ao setor privado, destaca-se, mais uma: vez, o 

decr6scimo da rede beneficente e filantr6pica e o crescimento da rede lucrativa 

18 19 
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Uma, das. estratdgias' de ajusW utiliza&s. pelo INAMPS, aoAongo da.. ciise 
recente foi, sem vias de dtivid a, aumentar'a parcela de. recursos canalizada para 
o scitor pfiblico e desativar o ritmo de compra de servigos do setor privado. 

Enitre 1976 e 1986, a taxa decirescimento do n6mero,de leitos hospitalares, 
Situou-se'abaixo das estimativas de crescimento populacional Como indica

.  a 
Tabela 12. No caso do setor privado,vale destacaro creseimento da *articipaq- 
do ram6 com fins lucrativos e redu~io no ramo nio-lucrativo. 

p 
. 
ao 

Tabela 

.Evolu~io do Nfimero de Estabelecimentos de Sa fide -Brasil: 1976/89 

Estabelecimentos 

Amo
.s Total Com intemaoo Sem intern'agio 

1976 13.133 5.310 7.823 
1977 14.288 5.458 
1978 15.345 5.708 9.637 
1979 17.079 6.036 41.043 
-1980 18.489 6.103 -12.386 
1981, 22.341 6.473 15.868 
1982 24.018 6.650 ,17.368 
1983 25.651 6.680 18.971 
1984 27.552 6.861 20.691 
1-985 28.97Z~ 6.678. 22.294 
1986 30.872 6.920 23.052 
1987 32.450 1 7.062 25.~$8 
1989 34.831 7.127 27.704. 

Fonte: IBGF, AMS 1976-1989 

IH.2 - Indicadores de Eficiincia na ProduSfio de Servigos 

.AJgumas mudangas na capacidade instalada tiveram fortes efeitos na 
produgio de serviqos de assistincia m6dica. Se consideiarmos indicadores Como 
consultas ni6dicas por habitante (2,46 em ~6) e internag6es por mil habitantes, 
(131 em 1986), verifibamos, que nestes.  dois casos a produq10 die scrvigos esti 

20 
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'T'7  r'~ 

i1c.1ma do padrk) 2 e ,100~ respediwitwoute (ver 

Tat)elii"3~.2).,,L~ittretatito, a.dIgtrjbjjjqI'ko regional. dems servi~.os juostra-W Inuito 

desigiud. 

Em rela~5o aos-leitos de iiiterna~Ao, observa-se que, utilizando se - MR. 

parfirnetrb.&,I,8 leitos para cada mil habitantes., hi no pai~ uin superivit na oferta. 

Por6in, em uma anAlise regional mais de~agreg~d 
. 
a OU'relativarnente A condiqAo 

soc6l da clientela Atendida, chega-se a casos de carEncia de leitos, ern especial! 

para, _yegi6es e segme 
* 

ntos.*da populagio mais pobres. Isto ocorre porque 78 ados 

leitos de jnterua~lo pertencem A rede privada de servigos. 

Tabela 3.2 

Nu'mero de Leitos, Consultas Mid'icas e InternaSoes por Habitante-

Brasil: 1981/86.' 

Anos Leitos por Consultas - Intem./ 

1.000 HAB. por HAB 11.000 HAB. 

1981 4;17 1,95 141 

.1982 4)'13 2,09 139 

1983 4,05. 2,27. 113 

1984 3)98 2,39 134' 

1985 3)77 2,40 129 

1986 3P77 2,46 131 

Fonte: IBGE/AMS, 19811986 

M.3 - Emprego Midico 

Existe um excesso estimado em 75% quanto ao n6mero de empregos.m6dicos 

existentes no pais (Ver Tabela 3.3). Por outro lado, constata-se tamb6m um d6ficit 

em consultas m6dicas, demonstrando.  uma baixa produtividade e umi.  MA 

distribuiggo regional. 

Quanto.ao eMprego de odont6logos, existe min superfivit estimado em'23% 

para o Brasil Como um todo. Em nivel rejional, apenas a regilp norte apTesenta 

um d6ficit estimado ~em 34%. 

Ab que tudo indica o Brasil, apesar da boa capacidade instalada eni termos 

midios, necessita de pesados investimentos em safid'e em aigumas.
.Unida,des.da 

Federa~go, especialmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
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-Tabela 13' Cook ~CN~Ao 140 Investilkleoto, valo desta car qut~wwparticlpa rko! 4,  Irri0do 

Empregos M6dicos Necessairios e'Empregos'Meidico's Existentes, na quaitto As ikeces,~idades do setor, Estilkintim feltas recentenleate indicallique, 

Rede Ambulatori4l Brasil e Regi6es:  1985 ada, s dcpreciar a r.ede Para inanter o*mveldc reposi~5o -da capacidade instal em 

existente, a taxa de'iri'veslimeitto deveria ser de 11%, bem superior ao valor 

oPservado na Tabela 5.4 (da ordem de 3%). 

Empregos Wdicos Empregos M6dicos DtFicrrou (C)/(A) Em termos globais, o gasto dos estados e munici ios com sa6de chegava,..em R 
NecessArios Existentes, SUPERAVIT 

REG16ES (A) 1986,aq.uase3O%do,.ga'stofederal'consolidado. -Isto nio representA muito, 
dad6 

(B) (C) que justamente nessas esferas 6 fornerida a maior: arcela' dos cuidados gerais. -P 
com a sa6de da populaqAo. Para se aumentarem os recursos A dispo.sigio destas 

esferas, seria necessfiria uma reforma tribuifiria que possibilitasse reverter a atual 
BRASIL 87.108 152.805 +65.697 +75,43 central izaq-5o de recursos nas mlos do koverno federal~. ou por interm6dio de uma 
Norte 4.693 4.550 -143 3,0 maior transfet6ncia de recursos para os programas de, sa6de estaduais,  e 

Nordeste 25.485 29.665. +~.180 +16,4 municipais. 
Sudeste 37.538 87.088 +49.550 +132,0 
Sul 13.662 21.583 +.7.921 +58,*0 Tabela 3.4 
C.Oeste 5.730 -9.919 +2.611 +73,1 

Estrutura do Gasto Federal 
Consolidado em Sa'de, Segundo a Natureza Econo^micg da Despesa 

Fonte: Empregos m6dicos existentes AMS&S'(sorna  do ernpregos m6dicos de especial istas, do s Brasil: 1980/86 (Em %) 

nao-especia.listasederesidentes, quetrabalhiram.diariamente, 1,2,3ou4vezes-por 
semana). 

NATUREZA 
Considerou-se que, na m6dia, todos os empregos equivaliam a 20 horas DAS DESPESAS 19810 1982 1984 19M 

semanais, ou ainda 1.056 horas por ano. 

IH-4 - Aspectos Econ6mico-Financeiros 
TOTAL GERAL 100.0 100.0 100.6- 100.0 

-OB~rasil,eml989,te%reumgasto%.estiinadoemsa6dedaordemde4,77%do DESPESAS DE 
P113. Destes recursos, 2,94% do PIB corresponderam ao, gasto federal', 0,51 % aos CUSTEIO 86.1 78.9 77.4 65.2 

gastos dos estados e tn~nicipios, 0,4% ao desembolso diietodas fami ias e 0,92% Pessoal 16.4 18.3 16.1 21.7 
(quase.1 % do PIR) ao gasto privado aut6nomo, comandado pelas empresas e pelo 

55.4. 56.1 36.1 
setor aut6nomo de sa6de. Estes dois filtimosse mentos cobriam cerca de 32 9 

Serv.& Tercei.ros 63.0 

milh6es de pcssoas em 1989 - parcela da popula~io que, embora contribua para Outras 6.7 5.2 5.0 7.4 

o regime geral, ex.ic6ntra-'se efetiva e operacionalmente fora do mesmo. TRANSECORRENTES 9.5 15.7 . 17.9 28.4 

Acredita-se que o gasto com sadde no Brasil ainda 6 insufleiente. Deveria ser, Intragovernamentait 5.5 5.4 6.2 11.3 

pelo menos, 25% mais. elevado para. que a sociedade brasileira tiv'esse I 
4  

Intergovernamentais 1.2 6.0 - 6.9 .10.7 

disposiq5o, 'uma base minima de rccursbs voltados pari o custeio, de uma' Outras Transf. 2.8 4.3 4.8 6.4 
assist8ncia m6dica minima de cobertura universal. 

INVESTIMENTOS 2.8 2.9' 2.3, 2.9 

No setor sa6de, os servi~os pagos a terceiros resPondem pela compra de INVERS.FINANCEIRA-S 0.2 0.1 0.0 0.0 
serviqos, mediante contratos e conv6nios do INAMPS com o setor privado. 

TRANSEDE CAPITAL 1.4 2.4 2.4 3.5 
.63% Os serviqos pagos a terceiros representavam do gasto total em safide em 

1980 e, em 1986, respondiam ape~nas por 36,1% (ver Tabela 1.4). A-'reduqio do 
valor das tabclas de pagamento dos prestadores privados tem sido o principal Fonte: AMS95 
elemerito responsfivel pela queda das despesas de custeio. 
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IRS" -Xiiiiidadt na Sad ude 
Nas, &cadas doX6.40,,6urg0,no Pais,  ulna., A andlise da eqWdade' da safide,no' Brasil 6 prejudicada pela quasc aii~o;luta,  

"falta de informag6es b6sicas. Imbora existam domiciliaires 
r6fletindo novas rela~Op&cntre o,:&tado. 

Menor pesquisas quanto A 
utilizaqAo dos servi qos, Inuito pouco se sabe.  sobre a demanda' ou. oferta. 

Data.-. de:1941v a criaqgo. do! SAM S.ctvi,qo  de. Assistencia—ao. 

(posterio A t'Funabem,  e CBIA)., subordinado, diretameitte"ao, rmente FNBEI 
Coin a oqueda de qualida.  Ve no afendimento prestado pelo setorp6blico,,houve Minist6rio da Justiqa e s'Ne 6cios Interiores e -ligado ao Juiz.de Menores do~ .,do' 

migra~io das classes de inaior poder aquisitivo na dire0o de fo rmas alternativas Distrito Federal. 
de atew;ao, como a in rupo, as coop edicina em g erativas m6dicas e o segu'rolsa~dl' e. 
Algumas empresas, particularmente as'estatais, desenvolVeram  pianos  pr6prios, 

Um ano mais tarde, em 1942, -surgia iFundaoo Legigo Brasileira de 

Assistencia (LBA), reconhecida como 6rgio de colaboraoo com. o Estado, corn,
" 

normalmente de atenego sofisticada e elev.ado custo. u a finalidade de prestar servigos assistenciais is familias dos soldados, q  e 

'Constata-se, entretanto, um vazamento do setor privado para o sietor pgblico:' integravam a Forqa Expedicionfiria Brasileira (FEB).. 
os casos de,procedimento's de  alt~ custo 6 complexidade, bem como o caso das A Constitui0o Federal de 1998 coloca'a assistPn'cia social como um direito. 
doen~as cr6nico-degeiierativas, nornialinente excluidas da cobertura nos pianos da popuboo, independentemente de contr buig6es de qualquer natiarezai Em 
privados, sio descarregados sobre o setor pfiblico. contrapartida, restringe a prestaqio da assistEncia aos necessitados e aos 

Ein resumo, a probleingtica.'da safide no Brasil caracteriza-se por: desamparados. Prev6 a,proteqio A familia, A maternidade,.1 infAncia e A velhice, 

1) nivel total de gastos in'suficiente;  
ca deficientes'. e 

o amparo 1i criancas e adolescentes rentes, aos idosos e aos 

necessitados, na forma de serviqos e beneficios, al6m de estender Para toda: a 
2) inefici8ncia/ineficgcia creseente da aplicaOo dos recursos;  -populaoo a rt'nda mensal minima, antes -assegurada apenas aos, idosos; e 

3) ing distribuigio regionai da oferta, bem como  falta de hic- rarquizagio da deficientes que tivessem contribuid o pelo menos , uma vez Para a Previd&c4 

rede de atendimento;  e Social. Quanto a aspec~tos organizacionais, prec6niza a mu,nicipaliza0d d4s, 

4) relag6es  pouco transparentes (fiieforserWce) e sem incentivos A eficlicia 
aq6es ass istencialis, mantendo na esf.era federal 

6 papel,normativo e de. 

entre o poder p6blico coniprador de serviqos b. a  rede privada de prestadores de 
serviqos in6dico-hospitalares. 

coordenaoo. 

Em maib de 1990, foi lan~ado o Projeto Minist6rio da Crianca.'Este projeto 

objetivavia integrar as aq6es de atendimento e mistenicia A populaoo de 0 a. 17' 

anos, mediante a,  articulaqio dos minist6rios,responsiveis pelas politicas sociais. 

bfisicas e racionalizaO~o do uso dos recursos pfiblicos. Prev.ia um pfiblico alvo de 

EVOLUqAO E DIAGNOSTICO DA ASSIST ÊNCIA SOCIAL 
37 milh6es de criangas c: adolescentes. e 18 projetos a serem executados durante 

'as linbas de a0b: o governo Collor,.e fixava seguintes, 

promo~ao e proteqgo da safide matertio-infantil e do adolescente,, 

Os programas de assist6ncia social no Brasil podem ser divididos eM ditias desenvolvimento infanto-juvenil; 
categorias: 

promogio da criatica e do adolescente. como suj eito de, direito; . 
1) B 

' 
eneficios em dinheiro, consjai~'do basicamente das Rendas Mensais 

Vitalicias e Aniparos Prevideneigrios, pouidad.  e avanoda 
prevenoo c.atendimento da dcriciEncia;  e 

(ma-iores de 70 anos) 
e por invalidez, a iiAo-segurados da Previd8ncia Social, sem outra fonte de renda, 

apoio ao dese'nvolvimento comunitfirio. 

no valor da metade do salirio ininfino, coin proposta de-elevag5o para urn sal'Ario 0 Estatuto,da Crianqa e do Adolescentei(ECA), ~aucionado em. 13/07/90 pe16 
minimo. 

da Rep6blica, substituiu o C6d igo.de Menores e deu um novo.  rum6 a presidente 
2) Beneficios assistenciais, que variam desde creches A distribuioo de pol itica de atendimento a este segomento. 

alimentos, ex6cutados diret a* ou* indiretainente por 6rggos federais, ~gtaduais, f4o final de janeff'o de 1991, coin o Plano C61joi 11, foi criado o Fundo. de 
municipais e privados, mediante UmIntrincado sistema de conv6niosle contratos. De~senvolvim6nto Soci'al (FDS),. de' natureza'contfibil, destinado a financiar 

Como os i6eneficios em  dinhciro sio pagos. pelos 6rgios previdencigrios, jfi projaos de inviestimento de relevante interesse sooial, vedado o* fina'Aciamento & 

tendo sido, portafito, alvo de,anglise, serA adiante discutido apenas o componente entidades do setor p6blico federal, estadual e municipal. 
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IV.2 - E(It"jidude Social 

A tentativa de avaliar quantitztivamente os aspectos de eqijidade na 
assist6ncia social esba,~rz na Cafta de iuformaq.6e~ em nivel de domicilio. De fato, 
a Pesquisa Nacional por Amosim de Domicilios (PNAD), relativa ao ano de 
1983, tentou c9letar dados sobre a utilizaq5o dos* benef"Icios previdenciArios e 
assistenciais, co--n p6ssimos rcsu~gtadcs. 

No que se refere aos serviqos e aos beneficios in natura, apesar das 
pouquissimas avalia~6es feitas, hi praticamente consenso quanto A sua 
inefici8ricia/ineficicia e falta de liscalizaq5o, bem como no tocarte A exist8ncia 
de vazamentos e fraudes. 

A estrutura de prestar,§o de serviqos' de assist8ncia social no Brasil 
caracteriia-se por': 

1) estrutura institucional complexa, coni-eventual superposiq5o de cobertura, 
inslificiente focaliza~go e lacunas de atendimento;  

2) aus6ncia quase'absoluta de mecanismos de avaliaq5o de deseilipenho em 
termos de custo/eficAcia; e 

3) baixa transpar6ncia e controle social dos sistemas, propiciando as prAticas 

de paternal ismo/cl ientel isino, sein falar nas intimeras possibilidades do fraude. 

v 

PROJE(~OES DA SITUAQ~.O ECONO^ MICO-FINANCEIRA 
DA SEGURIDADE SOCIAL 1990/2030 ' I 

A s projeq6es adiante apresentadas devem ser entendidas como proviveis 
C-Vcengrios e 1150 como previs6es. Assim.6 que, dadas as hip6teses 
demogrificas, econ6inicas e institucionais, o modelo desenvolv'ido pelo 1PEA 
projeta de forma desagregada os resultados econ6inico-financeiros da Segu'ri6de* 
Social. 

conveniente lembrar que nao se considerain has projeq6es os programas de 
seguro-desemprego, Piano de Integra~jo Social (PIS) Programa de Forin'ag5o do 
Patrim6nio'do Servidor Pfiblico (Pasep) e do Fundo de Garantia de Tempo de 
Servi~o (FGTS). 

V.1 - Metodologia 

0 modelo de projeq5o compe-se de 5 m6dulos b6sicbs, a saber: (1) m6dulo', 
demogrifico;  (2) m6dulo de gera~io de contribuintes ao sistema previdencigrio; 
(3) m6dulo de geraqgo de beneficigrios;  (4).  m6dulo de consist8ncia 
macroccon6mica; e (5) m6dulo de gera~jo de receitas e despesas. Maiorcs 
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ddallke's s6bre 01 1116408 WNW$ p(  x oki ser encoutodog xwo. Ailexio 11 

prese'lite 

a ' 

rtigo. 

Coll, CStCS m~)djjl()6'(t4bjk  jlk~1(108  de forma eincadcada e utilizando-se os.te8s 

ccnArios macroccoudmicos aprescutados, obtein-se. as necessidades de 

financiamento mediante a difcrcn~a entre as projeq6cs de receita e dcspcsa para 

a Seguridade, como uin todo. 

V.2 - Cenitios Macroecon6micos 

Experi8ncias na utilizaoo do modelo demonstram a pour-a sensibilidade dos 

resultados As variAveis demogrificas, caracterizadas, essencialmente, pqr sua 

grande in6rcia. Assim, restringe-sc o exercicio de forinulaoo de cenirios apenas 
A As variAveis econ6micas. 

0 m6dulo de consist8ncia, que pode ser observado com. maior detalhe no 

Anexo 11, projeta trEs cengrios: Cengrio 1 ou "Ajuste Pfiblico", em. qqe,  6 feito o 

ajuste de forma a equil ibrar as contas do setor pfiblico, resultando em. unia taxa 

de crescimento; Cengrio 2, ou "Ajuste Privado", em que o aumento da poupaii~.,A 

dom6stir-a 6 conseguido somente com. o acr&~,imo dos lucros retidos pelas 

empresas; c, finalmentc, Cengrio 3, ou "Crise" nele se supoe que nao.sao 

tomadas medidas de ajuste no setor pfiblico, resultando um. baixo nivel de 

crescimento e um desequilibrio fiscal. 

V3 - Resultados 

0 Grfifico 2 apresenta a cvoiu~5o dos contingentes de contribuintes/beneficigrios 

no horizonte da projeoo. 

As projcq6cs de despesas de cSda componente da seguridade, em. termos de 

ponto-, percentuais do PIB para cada cengrio, podein ser observadas nos Grificos de 

3 a 5. No quadro mais favorivel (obtido no CenArio 1), crescem de 8% em. 1990 para 

10,35% em 2030 e para quase 14% naquele mais desfavorivel (Cengrio 2). 

Finalmente, os GrAficos de 6 a 8 apresentam a cvolu~do das necessidades de 

financiamento, que variam, em 2030, de cerca de 3,0% do PIB, na hip6tese mais 

otimista, para algo em, torno de 6,2% do PIB, na hip6tese pessimista. Para que se 

avalie a gravidade da situa~go, basta lembrar que todo o, orramento fiscal federal 

6 hoje, no Brasil, da ordem de seis pontos percentuais do produto. 

0 primeiro ponto importante a ressaltar 6 o de que as projeq6es efetuadas 
baseiam-se em hip6teses bastante otimistas, me-smo no cengrio macroecon6mico 

ma~is desfavorivel.' 

A&%im, sup6e-se que. o hivel de evasio perniaveccrA constante, apesar dos 

elevadissimos acr6scimos das aliquotas de contribuioo que seriam. necessfirios 

para seu financiamento. t de certa forma improvSvel que, a informaliza~5o da 

economia nao permane~a 
. 
em ritmo crescente, principalmente considerando-se . 

os 

acr6scimos dos encargos socials necessArios ao custeio da seguridade. 

27 
N12 9 - Junho de 1993 Planejamento e Polificas Ptiblicas 



Gr6fico 2 
EVOLU(~AO DA PEA, POP. DE BENEFIciARIOS 
E CONTRIBUINTES DOSISTEMA - 1923/1988 
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Uln.'segultdoicreito 111flef"Condmico, talvez. m44 finporlote 6 o de que os 

ace6scinios dc "carp wW.dbu.tiVa?',.quc se conjuga aos, acr&cimos; de carga'. 
tributAria stricto sensu , previstos em futurd pr-6ximo, provavelinente Act-56 
impactos significativos ei~ termos de reduggo de fortnaig5o de poupau~a, 
investimentos e, conseqiientementei, da taxa de.crescimento do pr6prio P113. 

N 
Mesmo considerando-se os efeitos desejAveis desta redistribui0o, 6'certo que o 

crescimento do produ.to seria negativamente afetado. 

7-  Os resultados apresentados indicam que, cmbora em algyns aspectos 
N justificiveis sob o ponto de vista social, as regras atuais para*a-Seguridade 

acarretam uma -considerivel eleva~go de custos, deixando sffias d6vidas sobro a. 

_j 
7 viabilidade de sell financiamento nio inflaciongrio. Observe-se, contudo, que 

!~ 
C14 0 e9tas r6gras deixam de corrigir a1gumas djstor~6es caraiza'das no siste-ma. 

0 
N previdenti 

' 
grio brasileiro, como, por C'Xemplo, a aposentadoria por tempo de, 

0 servigo,sem restri~,6es, beneficio reconbecidamente elitista e, on.eroso. 

w 
U) 
"0. As propostas de uma reforma dcvem ate.ntar nio s6 para o principio; do 

C-4 viabilidade, mas, tamb6m, coin igual oil maior enfase, para os aspectos ft 
E eq0idade. t fundamental que fique, claro'quent paga, quatito paga, quein recebe 

C) c quanto recebe. Fundamental 6 se ter ein mente que a c'da direito de: algu( a -tit 

V) 0 receber corresponde um dever de a1gu6in pagar. 

00 
0 
0 0 

LL 

(L) 
LLI 
(j) 

 , < 
z 

< Z  VI 
(D 0 W PROPOSTA DE UM SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL 
0 

w 
C3 C) C) 

cc + 
in ma politica de expansgo dos direitos sociais. dificilmente pode ser rillanciAda 

Uem C*4 w um contexto de crise e ajustamento econ6inico. Nos anos 80, enquanto 
< (D 0. U) boa parte 4os paises desenvolvidos-rcstringia a 

' 
abrangencia. de suas politicas de 

to  wellfare, buscando retoinar a estabilizag5o, a rodutividade e o crescintento, o p 
z 
< 

0) 0) Brasil, coin uma inflaq5o de tr6s digitos e a ameaiga de ujna crise ecoil6inica, 

z discutia, em seu. Parlantento, A expans5b dos direitos socials. 

As propostas aqui apresentadas sio a1gumas das possiveis alternativas para a 
C) redefiniggodo modelo deSeguridade Social no ais.Apreocupaq5ofundainental p CY) 

foi a de estruturar algo essencialmente coerente sob o pointo d~, Vista l6gico, 
atendend6 aos principios.de viabilidade econ6mica-financeira e de eqfiidade. 

co 0) V1.1 -, Diretrizes B" icas ida Reforma 
m 

Sio as seguintes as diretrizes bfisicas que norteiam as propostas de refo rina 
0 
Ck 

c) 

 estrutural da Seguridade -Social sugeridas e avaliadas: 

00 total "visibilidade" tanto de custos, como -de betiericios da Seguridade m 
04 0 Go (D 4w 04 0. 

C?  
Social no sentido de explicitar claramente oscomflitos diWibutivos 
partil~a das rendas'! 
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manute n~gb~ do- conceito de Seguridade Social; thas -com:scpara~go 

efetiva de seus componentes (Segyro Social, Sa6de e Assist8hcla Social) 
nos planos conceitual, de custeio e operacional;.  

respeito total A, liberdade e A decisio 

' 
soberana do individuo, restringinolb 

a intervenoo do Estado sobre as decis6es de poupanqa e investimento 
ao mininto nccessario; 

respeito aos direftos adquiridos e mudanqas totAlmente opcionais; 

opgao preferencial- por contribuiq6es pagas di,retamente pelas pessoas 

fisicas; 

ampliaoo da base de incid8ncia e redugi o das aliquotas nominais; 

seguran" dos recursos que custeiam a Seguridade Social; 

controle social, preferencialmentc exercido 'ao niv'el da pessoa fisica, 
s,obre todas as funq6.es da Seg~ridade Social; 

gestio e aplicaqSo dos recursos de forma decentralizada, procurindo-se 
evitar as,concentrac,6es de poder politico e ecoll6inico; 

politicas de. rendas explicitas,, ao inv,6s de beneficios assistenciais sob a 
tutela do Estado; e 

substituiqio do "Estado provedor" de servigos sociais pelo "Estado 
promotor" de servi~os socigis. 

VI.2 - Seguro Social BAsico 

Coloca-se a necessidade dc realizar uma separaqio radical entre a clientela 

'do seguro social bisico ~ a clientela dos programas assistencidis, osquais estavarn 
misturados e confundidos no contexto da atuafConstituiq5o. 

Aspectos'Gerats 

Universalidade de coberiura no mercado de trabalho (empregados, 

empregadores, aut6nomos, regimes rural e urbano, funciongfios 

p6blicos federais',.cstaduais e municipais, civis e militares). Uma politica 

de aumento do grau de formalizaqgo deverg contribuir para estender 

progressivamente -a cobertura' para a totalidade d.a yopula~io . 
economicamente ativa. 

FiliaqAo compuls6ria para todos aqueles inseridos ern atividades 
formais. 

Sistema de bencficios -definiolos, ou seja, a regra de cAlculo do valor do. 
beneficio, em. funq5o dos filtimos salArios de contribuiqgo, devcri ser 
deflinida a-priori. 

Ovalordo bcneficio miiiimodeverisercomplctamentedesvinculadodo 
salgrio 

' 
mininto, tendo ern vista evit~r que a politica previdenclairia seja 

um fator de inibi~go do aumento do salfirio mfnimo. 
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0 valor (Itfixillto do belleffek),  pAY4 ~Ovefitos' Iulprevi~&Cla (m.6ne, 

1AVAIWC7, doen~gi C (k,4CIkIj)rC.J,'0 Involunthrio) nAto poden't-ser superior a 

trCs sal'/Irios minintos vig~ntcs na'data da reforma, o*ilual deverg ser 

atualizado medJante um novo indice: a.  cesta de consurno dos 

beiieficiirios da seguridade social. 

No caso dos eventos previsiveis (idade e tempo -de, servi~o), o valor 

miximo do beneficio deverg ser de urn salgrio minimo da data da 

Mforma, atualizado conforme o novo indice acima Miencio"do. Supe-se 
que, no caso de eventos previsiveis, seja mais fficil para,o individuo 

programar sua aposentadoria a partir de fundos de cbmplementagio. 

Para a concessio de qualquer*beneficio, Cindispensa'vel a exiWncla de 

vinculo contributivo. 

Aspectos Bdsi,cos de-Custeio, 

Sugere-se a adog5o, para o seguro social b6sico, do regime de reparti~5o 

simples, com, reserva de conting8ncia que possibilite atenuar as 

deficiEncias financeiras cm,eventuais conjunturas recessivas. 

As contribuiq6es dever5o ser pagas exclusivamente sobre o salgrio dos 

trab;aihadores e.,pelos tn~smos, W o teto mAxinto de tr6s salArios 

minimos. 0 mesino crit6rio vale para enipregadores e trabalhadores 

Aut6nomos, que passam. a ter a mesma contribui~5o. Todas,as 
contribuiq6es atualmcnte paga& p0os emptega'dores, intidentes sobr'e a 

folha de salgrios, seriain repassadas ao-salgrio dos cinpregados quc 

optassern pela nova sistemAtica. 

A receita das contribuiq6es passa a ser vinculada i sua utilizaggo para 

as'atividades finalisticas de custeib do seguro social b6sico median'te um 

"Fundo de Seguro Social Bisico". 

Aspectos Operacionais 

A forma de opera.gio deste, seguro serA estatal e centralizada. Isso vai evitar 

a di.spers90 dos recursos em outros programas. 0 regime de reparti~.Ao garantirg 

que os recursos sejam administtados, de forma solidAria entre os participantes, 

respeitadas as rcgras estabeleci&s anteriornicute. 

VU - Seguro do Acidente do Trabalho 

Aspectos Gerais - 

0 seguro de.acidentes de trabalho serg uiiivcrsal entre todos os emprcgados, 

empregadores e trabalbadores aut6nomos que contribuent para o sistema de 

seguro social bisico da. Previdhicia Social. Seu carAter .6 couipuls6rio, 

garantinold, dadas as conting8ncias iniprevisiveis, beneficios definiolos mAiores 

q ue os beneficios coni,uns e vinculo contribiftivo da cixipresa e do-  trabalhador. 
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Aspeclos Bdsicos de Custeio VLS: Provid6icia Complenientar 

0 sistema serg de repartiqio. simples, com. reserva de conting8ncia para 8ste reginic 6 essencialmente livre quanto A compulsoriedade, custe.io, forma 
eventualidadcs ciclicas c conjunturais. de operargio e regime financeiro. Prevtem-se. regimes de previdEncia 

- As contribuiq6es sera-o pagas exclusivamente pelas empresag, sobre a complementar abertos e fechados, conforme as foriPas de funcionamento mais 

follia de salfirios, com taxas viriAveis conforme o grau de acidentalidade adequadas A natureza de cada empresa. 
ou sinistralidade por ramo,de atividade e condiggo especifica da As regras minimas de fu ni6ionamento desses fundos serio feitas pela 
empresa. 

3 Superintend6ncia de Seguros Privados (Susep), incluindo' os fundos de 
- A receita serA vinculada, a partir da criaqio de fundos; setoriais de seguro previd8ncia -fechada que hoje estio sendo regulados pelo Minist6rio da 

de acidente do irabalho. Previdencia Social. 

Aspectos Operacionais Nio 6 desejAvel, sob'nenhuma hip6tese, a exist8ficia de utpa previd8ncia~ 

Sugere-se a formaq10 de "Mutualidades de Empregadores", formadas a 
complemcntar p6blica, conforme previsto na Constituigiio Federal de 1988. 

partir de cotizag6es minimas de, empresas em. cada ramo de atividade, VI.6 - Sa6de 
que se constituiflam. em, fundaq6cs juridicamente privadas.e aut6nomas ~3! 
e sem fing lucrativos. Aspectos Gerais 

As mutualidades, por adesio voluntAria de cada. empresa, receberiam. as Universalidade de cobertura compuls6ria de urn sistema b6sico de safide sem 

cotiza~6es sobre a follia de salgrios; para efeitos de custeio de cada vinculo contributivo. 

cntidade. Completa desvinculaqio- do Estado- da prestaggo direta de serviqo A 
As taxas de contribuioo teriam. um  piso minimo e um-adicional por grau popqlagAo, cabcndo ao Estado apenas o papel de financiador das aq6es de sa6de. 

de acidentalidade relacionado corn cada empresa e com cada ramo de. Descentralizaqgo das ac6es de sa6de. 
atividade. 

Aspectos Bdsicos de Custeio 

VU - Assiste^ncia Social -Regime de repartiqlo 
I 
 com, financiamento proveniente de fontes fiscais, sendo 

A Assist6ncia Social serg voltada para uma clientela residual, ou seja, aquela. 
as receitas vinculadas.. 

nio protegida pelos, programas de seguro social bfisico, composta basicamente Pr6-pagamento fixo per capita dos- gerviqos de safide. por meio de um. b6nus 

por familias de baixaIenda e trabalhadores pert6neentes ao setor informal do a cada cidadio, correspondente ao valor m6dio a,tuarialmeift.  calculado do custo 

mercado de trabalho. Este conjiinto,'hoje estimado. em 45 milh6es de,pessoas d a atenqSo integral A sat'de. 
deverl ser reduzido lentamente, A medida que,seja posta em marcha a estrat6gia Z 

0 valor m6dio do b6nus seria de US$100 d6lares per,cap'ita, variAvel 
de formalizaqio do mercado de trabalho~ 'duo (e/ou outros atributos fa6ilmente conforme o sexo e' Jdade do indivi 

0 formato das estrAt6gias assistenciais serg baseado na descentralizagio mensurAv6is). 

(repasse para -estados e municipios) dos programas de distribui~io de bens Aspectos operacionais 
(Programas alimentares) e de prestagio' de servigos (assist6ncia a criangas 

gestantes, menores, idosos), bent c'omo na'manutenqio, no nivel estatal Cria~go das Entidades Mantenedoras de Safide (EMS) responsfiveis, por 

centralizado no governo federal, dos programas de benefficios. tontrato, pela cobertura de todos os: risc'os de sadde dos filiados, mediante - 
recebimento dos seus b6nus. Existiriw um interessc econ6mico, das EMS cin 

0 regime de financiamento 6 nio-contributivo. Os bencficios devergo ser promoverag6esdesafideprevetitivas,reduzindoos-seuscugtos. 
financiados a partir  de impostos gerais da Unigo, assim como de out'ras receitas 

ue q 'irgo integtar o Fundo de Assistencia Social. Possibilidade de mudanga de EMS, caso o filiAdo esteja descontente com, os 

Os beneficios terio valor finico, equivalente a' urn dado perce-ntual do saldrio 
scrvi~os. 

min imo, fixado na 6poca de sua boncessio. E sergo atualizados de acordo coin a Sistema Amedida hospitai privado e pfiblico que os is pfiblicos poderiam 

variagio da ccsta bfisica Oos beneficiArios da seguridade social. competir ~or usuirios, tendo como font6. de receitas os seus b6nus. 
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VI.7 - Transiqfio 

Optantes peld novo sistema 

B6nus de' Direito.Adquirido, coin valor igual ao valor presente. de 2/3 das 
0' 
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gastos da Seguridade Social, utilizando-se os ccnarios macroeconomicos k, 0 
 

C-4 CO (0 'It 
..anteriormente apresentados Os res.ultados estSo representados nos GrOcos'9 a 11. 
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contribuiques pagas acima UC LMS salarios minimos pelo empregado e 
empregador ati a data da opoo. 

Os b6nus sio utilizados pelos optantes para se~s pr6prios' planos de 

previdencia com lementar privada. p 
Lastro.dos b6xius: participargo aciongria da Unigo nas estatais e/bu divida.  

poblica de longo prazo. 

Ndo Optantes (desejampermanecer no antigo sistema) 

Mant8m-se todos os beneficios do sistema antigo- inclusive a aposentadoria fit  
integral dos funcionfirios pOblicos. 

Balango atuarial individual. de cada figo optante: o valor esperado do excesso IL 
de custos sobre contribuiq6es' 6 convertido em aliquotas adicionais pagas. 0 
exclusivamente pelo empregado/ocssoa fisica. 

Incentivb a OPOO 

Ganho.de salgrio real decorrente do repasse de encar.gos -sociais do, 
w 
0 

empregador ads sAlArios, menos o custo.do novo sistema. 
CY) 
0 < 0 

Aumentos de base de incidencia 

Vinculo estrito entre o rcgistro individualizado das contribui~6es.e o direito Z 
W 

ao recebimento do beneficio faz coin que cada scg~rado optante seja fiscal de si W 
pr6prio (quern. nio'tiver registros, cai na Rede Mfiflina 

Crime de apropria~go ifid6bita caracterizado facilmente. < 

Estimativa de ampliaqAo minima de base, correspondente A diferenqa entre 
a Folha de SalArios de ContribuiqAo da Previd8ncia e a RelaqSo Anual de 0 
Informaig6es Sociais (Rais). 4— 

Manutengdo do Estoque de Inativos na Data da Reforma < 

Contribuiq5o sobre folha, declinante no tempo, i medida que o estoque de 

beneficiArios na data da-reforma.  se. extipga. 

VII 
AVALIAQAO DA PROPOSTA M 

0 
ara avaliar o comportamento do sistema proposto, foram feitas projeoes dos 
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Primeiranicutc, deve ser observado que, ein todos, os cenArios, o gasto total 

da Seguridade Social passa por um. valormAximo, pr6ximo a 10% do PIB cin 
meados da d6cada de 90. Tal eleva~So 6 provocada por uma expansio dos gastos 
com sa6de. Note-se, por6ni, que, se colisiderannos que o "b6nus" i um substituto 
dos ga,stos estaduais, municipais e privados em safide no regime antigo, o-gasto 

total no. novo sistema seria praticamente o mesmo.. 

Em segundo lugar, verifica-se que, a.partir de meados da d6cada d6 90,,ocoffe 
uma queda dos gastos anuais seguida-de'uma tend8neia A estabilizaq5o em tbrno 
& 7% para -o cengrio I e de 8% para ~os outros dois. Estes valores sao sempre 
'inferiores aos obtidos nas prqje~fts do sistema atual, para os c6ilrios 
correspondentes, confdrme apreientado nos GrAficos 3, 4 e 5, quando os gastos U) 
totais tendiarn A,estabiliza~5o por volta de iO,,57o, 14% e 11%, respectivamente. 

OsGrgficosl2al4aprcsetitain,paracadacetigrio,coinpara~6esdasdcspesas w 

do seguro social, qpe 6 a maior das t r8s parcelas, Itanto'no sistemaatual com'o no 
proposto. U) 

0 
Os Grificos-15 a 17 apresentam as aliquotas necessirias para financiar o 0 

sistema previdencigrio. 0 estoquej'A existente cin 1094 seria,financiado poruma C/) 
z aliquota dita "solidi.ria", decrescente no tempo e iticidindo sobre todo o salgrio. 

As novas cntradas em gozo. de bencficio, sob o sistema prop osto, serian't CI4 < C) IV— 0 1 Ifinanciadas.pela "individual", aliquota que incidiria sobre o salfirio coin uin teto 
-de tr8s de 1994 indice da 

0 0
.  U) salArios minimos corrigidos pelo cesta previdencisria. 

A U) 0  P 
0 > 

Vill D < 
(9 z 

ASPECTOS- PRINCIPAIS DA TRANSI(;AO PROPOSTA ~ W  W, 
U) III 

VIIIJ - Reconhecimento do~ Direitos Adquiridos no Seguro Soicial < < 

reeoxibeciincitto dos direitos adquiridos no antigo sisteing 6 6oiidiq5o w 

0  necessAria, cuibora n5o suficiente, A adesgo a.um novo sistenia pela via de 
op~go livre e soberang do segurado—A proposta aqui csboq.ada contempla a w 
uecessidg~e' de distribuir a cada segurado 6ptante pelo novo siMema de seguro 

social um b6nus 

' 
de reconhecimento de direitos adquiridos correspondente ao 

valor prcsente capitalizado-das contri6uiq6es efetuadas para o antigo seguro 

social W a data daop~.io, acima do novo teto estabelecido para o salgrio mAximo 

de contribuiq.6es. De modo a propor6onar um incentivo ao sistema de poupan~a 

e evitar deinandas 'instantfineas por recursos, estes. b6nus s6 podcriam ser 
creditados jynto a entidades de previd8ncia coin plem enta r, abertas ou fechadas, 

IL 
0 

conforine as conveidEncias e prefer8ticia.s decada segurado individualmente. 

CD 00 (6 IT C*4 Q 
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Gra'fico 13 
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~'IITI ". ~..7 nM MMI '.T IM. 

thn dos probt 'owas, afticos d' trafisi~Ao 6 exataineute C a o de coino lastrear os 
b6nus com ativos-rcais. A grafide participagio a.ciongria da Unigo nas estatais.e 
ein outras. empre.8as do setor privado fomece uma excelinte oportunidade- pam 

atinja, simultaneamente, que se dois objetivos-chave: lastro dos b6nus, e, 
N 

democratizagio do capital'das em*resas. Assim, prop6e-se que seja criado,um, 'P 
fundo de cotas~ correspondente, A totalidade da participaqgo aciongria di.,Iuniio~ 
no setor produtivo da economia, recebendo cada b6nus o n6mer6-4t; cotas- 
coffespondente ao seu valor. 

C-4 
Sob o-ponto de vista distributivo, o esquema proposto permitiria, do certi. 

forma, a participaego dos trabalhadores, por meio das entidades do, previdChicia, 
no capital das estatais. Note-se ainda maior o.  tempo de contribui~Ao, quej quanto 

Co ceterisparibus, thaior o valor do,b6nus e, conseqUentemente, o valor, d - quous. -as 

0) de cada um. Assim,-sob este aspecto, cada co'ntribuinte terg sua participagio 
Z 
w C3  proporc ional ao seu pr6prio esforqo laborativd. 

4. 0  VHI.3 - Aspectos Operitcionais, dos B6nus 

w 
Uma- das -dificuldades principais na implantaqio da -refotma pi~oposta,  6, o. 

CO cAlculo do valor do b6nus, para cada optante. ONjerve-se, contudo- , que. esu: 

0  0 dificuldade existiria de qualquer maneira: no regime atual, os segurados.devem, 

X 0 C14 
tamb6m provar suas contribuiq6es para fins de aposentadoria, espcciailmente ein, 

—i 
0  Of 

CL 
+ se tratando de tempo de serviqo. A soluqio, portanto, seria a realizaqio. dcum, 

LL 10 censo completo.dos. contribuintes da previdencia. 
wo 12. 

0) 0 Finalmente, hi de se rcssalfar que estas dificuldades em reconhecer o tempo 
CID z 'O W 

8  w 
N , - 

de contribuiqa-o na-o' s5o inerentes A proposta de refotmula qaq, mas.- sim-
defici8ncias do 

U) 2 
sistema, vige.nte que, como foi anteriormente esclarecido,-iia'Lo 

< guarda registros individuais.adequados. 

FZ 
0 z VHIA - Repasse daS Contribuiq6es Pagas pelo Empregador sobre F61haL 

z 
de SaMuios 

Um dos: elementos fundamentais da transiqio, visando n! s6 incentivar a 0 
opqao pelo novo sistcma, mas, tamb~m, dar-lbe um mfiximo de visibilidade, 6 0.  

repasst das contribuiq6es patronaig incidentes sobre follia de salgrios diretamente 

a salfirios daqueles; que optassein pelo novo sisWma.. 

M Corn vistas aos gaiihos de. eficiencia esperados pela mudanqa de sistema,. 6 
bastante provAvel que seja possi 'vel-dar aos optantes um. ganho real de saldrios, 

o que seria.um poderoso incentivo A adesio. 0 novo sistema de cu.steio, ao tornar 
o empregado'o principal fiscal do recolhimento de suas-contribu'icoes, introduz 
a possibilidade de um. grande aumento-de base de incidEncia. 

qw C.0 
Cr Cr 

0  Dentro do contexto de uma, reforma tributgri.a ma is ampla, poder-se-ia adotar 
Cr mecanismo adotado semelhante ao praticado para as c'ontribuir,6es sobre.folha 
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dessilftlos, d", olwcra~Ao d &-, pessoa for (d Ica; e paga ittento,pe- [it: pe.sso(k, jjs  jej, plirl, 
as contribuk6es hoje  exiwiltcs  sobre lucro. 

Quanto As coritribuiq6es sobre faturAniento,a proposta 6 que, tainb6in deutro 
Ao contexto debma reforma- tributiria, venham a ser totalmcnte eliminadas. 

VUL5 - 0 Fundo de Manutengfio dos Inativos. 

Um dos problemas mais complexos de qualquer transioo-no Seguro Social 6 
a manutenqio do "estoque" de antigos inativos ap6s a data da introdu~go do novo 
sistema. Pirticularfmcnte -em paises em que o sistema 6 relativamente antigo, 
como no caso do trasil,'este estoque tende a *ser grande. 

Uma da~ possibilidades 6, a de constituir um "Fundo de Manuten'So de' 9 
Inativos" do antigo* sistema com cbntribui4;6es exclusivamente ppgas pelos 
emprcgados/pessoas fisicas, sendo estas optantes ou nio pelo novo sistema. Em 

se tratando de um grupo populacional em extin~go, as contribuiq6es tenderiam a 
declinar ao longo do tempo. 

'VH1.6 - Tratarnento dos Nfio-Optantes 

Obviamente, por uma,razio ou oulra, sempre haverg Um' contingente de 
trabalhadores que optargo por permanecer no antigo sistema de seguro social. 

Dentro do principio de garantia dos direi'tos adquiridos, a estes serg assegurado 
todo o conjunto de direitos do regime ao qual*,pe'r'tenciam antes da reforma., 
inclusive a aposentadoria por tempo de servi~.o com os atuais nNeis de reposi~go. 

Torna-'se, entretanto, indis.pensivel proceder a um balati~o atuhrial individual 
para cada.  segurado nio optante, fazendo coin que este venha a'custear 
integralmente o diferencial,eventualmente n5o coberto pelas atuais con'tribuig6es 
do empregado e do,empregador. 

Exatamente o mesmo esque'ma poderia ser adota.do em relaqgo aos segurados 
de regimes especiais'de previdencia, como sena o caso dos funcionfirios p6blicos 
federais regidos pelo Regime Juridico Onico (RJU), congressistas, funciongrios 
estaduais'e municipais com,regime pr6prio, c W militares. 

VH1.7 - A Questfio do FGTS e do PIS/Pasep 

Qualquer reforma da Seguridade Social n5o poderA deixar A inargem a questio 
dos chamados fundos patrimoniais, ou seja, do PIS/Pasep e do FGTS. Esta 
abordagem k necessiria, dado que as atuais forites de custeio ~estes fund'os, 
origingrias de incid8ncias sobre a folha de salArios, scriam utilizadas para outros 
fins dentro da reforma proposta. 

A id6ia seria criar um "Fund6''de LiqWdez do PIS/Pasep e do FGTS", 
destinado a dar cobertura or~amentgria e financeira ao exercicio de direitos 
adquiridos por participantes de ambos os fundos. 
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No quo se,refewookpatriind0jo scumullido pelo traballisidor,  no FGTS" dtk(IO 

que a,propostit watetriplik out esquenia de reposi~,(o de gaithos "razo-WO" Ito citso 

de desetkyrego hivoluntArio, o perfil de paganicuto dos saques pode,  ser 

coiisideravelineitte alongado. Eventualineiite, o ineMno esqueina de b6ous de 

direito adquirido,  sugerido para, o SC'g'Uro Social pode tamb6m -ser aplicado aos 

patrim6nios individuais em ambos os fundos. Neste caso, os b6nus, seriatit 

creditados pelo segurado, quando da data da aposentadoria, ern uma institui~'o 

dc previd8neia complementar de sua livre escolha', sendo estes trans formados.e Ill, 

uma renda mensal equivalente. Observe-se que, nestc caso, o direito ao saqu~ 

integral por aposentadoria seria restrito. 

Da mesma forma que os "Unus" do Seguro Social -ser 

0 
_, o lastio poderia 

constituido por uma conjugag5o de cotas da pariicipaoo aciongria da UpiAb ~o de 

titulos da divida p6blica dc longo prazo;dentro das conveniEncias da.s polfticag 

fiscal e monet6ria. 

VM.8 - Uma Nota sobre as Contribui~6es Parariscais 

Da mesma forma que as dcmais contribui~6es incideute& sobre salkfios, 

tainb6m as chamadas contribuig6es parafiscais ao.  Servi~o, Naclonal de 

Aprendizagern Industrial.  (Senai), Serviqo Social da Ind6stria ($esi)" Servigo 

Social do Com6rcio (Sesc) e Servi~o Nacional de Aprendizagem,.Copterclitl 

(Scnac) seriam. repassadas, em carSter opcional, diretamente ao salgrio- Joi 

trabalhadores. 

Neste caso, cada trabalhador optaria se d . eseja continuar no antigo sisteina, 

recebendo assim os serviqos destas institui~6es assistenciais custeadas: por,  

contribuig6es patro 
. 
nais, ou-se deseja receber diretamcnte, sob a forma de salirlo, 

o produto da incidEncia da aliquota d e 2,5% sobre rendimentos que hoje custipia 

os referidos servi~os. 

Uma reforma ainda mais radical do sistema contemplaria a possibilidadc de 

toinar totalmente opc'ional o desconto de cada empresa para estas entida des,  - 
w 

patronais. 

Ix 
CONSIDERAqOES FINAIS 

. 
 0
diagn6stico do Sistema de Seguridade Brasileiro, indica, a hecessidade de 

uma reforina profunda e inadilivel. Esta reforma deve -ter como, suas'grandcs 

metas a jus'tica soeial e o. equillibrio econ6mico inanceiro do nosso sistema, 

respeitando-se, todavia, os direitos adquiridos no antigo sistema. 

Vale ressaltar que omomento politico no pais ~ extremamente,  apropria,do 

para- debates, tendo em vista o inicio- do processo de revisgo, constitucional~- 
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programado para acoatecer em otitubro-do corresite ano. HA de se ter  etit. lijewe 
que grande parte dos dispositivos recentes da Seguridade estA inscrita direta c 

'expkicitamente na Constitui~io -de 1988. 

Tamb6in sob o,ponto de vista macroecon6mico, o momento 6 propicio A 
discussio de reformas na Seguridade. 0 Brasil 6 um dos poucos palses do 
continente que ainda-n5o implementou um plano de ajustamento que possibilite 
s  'inser~io no novq cengrio, internacional. Desta forma, 6 no contekto de um. ua 

conjunto mais amplo de medidas, na Area macro, que se colocam aquelas relativas 
4 Seguridade, permitindo, assim, i;ma politica consistente' em todas as Areas. 

claro que, apesar destes fatores favotfiveis, as necessirias reformas na Area 
social demandar6o considerfivel esforgo e comoetencia por parte do governo e 
das virias Areas da sociedade civil envolvidas na questgo'da Seguridade. 

I go e de A sociedade brasileira deverg passar por processo'de conscie itizar 
mudan~a de mentalidade, como condiig5o nece'ssfi-ria a uma reforma -da 
Seguridade. Para tanto, 6 fundamental que fique claro-qual o limite de mobilidade 
econ6mi6o-financeira a ser respeitado, desfazendo-se o mito de um Estado 

-beneficente e paternalista, que tudo financia sein restrig6es. Acima de tudo, 6 
preciso qtke fique claro quem, paga, bein eomo quem recebe e quanto recebe em. 
termo's de beneficios e servigos, explicitando os subsidios cruzados e'os conflitos' 
de.interesse dos grupos envolvidos. 

Final.mente, dehtro,do contexto de reformas, 6 fundamental a reformula~go 
do apara.to de incentivo, regulamentaq5o e controle do pr6prici Estado. De fato, 
a discuss5o, sobre "privatizacgo" da Seguridade Social 6 totalmente dcsprovida 
de sentido. Por absurdo que parega, uma reforma de'cunho, absolutamente libera) 

como a proposta, nio pode prescindir do fortalecimento do pr6prio Estado enj 
tcrmos de suas fuu~&s prec'ipuas e: indelegiveis. Ein realidade,.o que se propoe 
46 que, dcixando de ser urii ineficiente -proved or de toda a esp6cie de beneficios; e 
serviqos, o papel s6ja focalizado e fortalecido ifas tarefas de incentivo, 
regulamentaqgo e controle de uma nova,  Seguridade Social. Al 
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SUMARIO DOS BENEFICIOS DO INSTITUTO NACIONAU 
DO SEGURO SOCIAL 

I - Introdu5fio 
Neste, anexo, sao aprcsentadas as esp6cies de beneficios pecuniftios do 

Seguro Social brasileiro mantidos pelo Instituto Nacional do Seguro,  Social 

(INSS). HS -outros'.programas, a. cargo de outros 6rgios goV 
I 
 ernamell'tais,gue, 

igu'almente, proporcionarn beneficios pecunigrios i classe trabalhad6ra, mas. 11flo 

descritos aqui. Sgo e1cs o'Scguro-Desemprego, o Fundo de Garantia porTcinpo 

de Serviqo (FGTS), o Programa de integracio Social.(PIS) e o Programa~ de, 
FormaqAo do Patrim6nio do Servidor Pfiblico (Pasep), tendo sido e'ste:.U'ItiikiQ 

unificado ao PIS. 

2 Segurados do INSS 

Sio considerados segurados do INSS as seguintes categorias, d'e-
trabalbadores: 

EMPREGADO - Aquele que presta serviro de natureza urbana ou.  rurall): 
empresa, mediante contrato de trabalho. 

EMPREGADOR ou EMPRESARIO 0 titular de firma individual urbawk 
ou rural, o diretor n50-einpregado, o membro' de- conselho de'administra~go- de 

sociedade an6nima,'o s6cio solidirio, o s6cio de ind6$tria e o s6cio c'otista,'que  
decoffentedeseutrabalhoemeitipresa participe da gest,io ou receba remuner.arao 

-urbana ou rural. 

AUT6NOMO.ou EQUIPARADO - Aquele que trabalha por conta pr6pria 
em. atividade urbana ou rural. 

EMPREGADO DOMPSTICO - Pessoa empregada em. residEncias. par'a fazer 
trabalhos dom&ticos,,mediante contrato de trabalho cm. ca'rteira profissional. 

SEGURADO FACULTATIVO - 0 maior de 14 anos de idade que se filiar 
~o Regime Geral de Previdencia Social, mediante contribuiqio, desde que n5o. 

exerep atividade de filia~io obrigat6ria. Exemplos: dona de casa, estudante e 

sindico. 

SEGURADO ESPECIAL - Produtor, parceiro meeiroe o ariendatirio rurais, 
o pescador artesanal e o assemelhado, que exerq'am suas ativid-ades, 

individualmente ou em. regime de economia familiar, ainda q4e com. o auxilio 

eventual d e terceiros, bem, c6mo seus respectivos c6njuges ou companheiros-  e 
filhos malores de 44 anos ou a eles equiparados, desde qye trabalhein, 

comprovadamente, com o, grupo familiar respectivo. 
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TRABALHADORAV.ULSO -,Aqueje(I1IC WWII W-ViO-de III) . t0reVI urbima 
ou rural, sem relagi-to de emprego, a diversas empresas. 
.DEPENDENTE - Aquele, qut depeif~e economicainente do,scgurado. 

C6njuge, filhos W 21 anos ou invAlidos, pai e inge, irnigos e irmis inetiores ou 
invilidos, ou dependentes declarados. 

SaLirios 

Para maior cQmpyeensgo da descriqso sumAria' das esp6cies de beneficios feita 
adiante neste anexo, s5o  importantes as seguinte~ explicag6es: 

SALARIO DE CONTRIBUIQ, 
I 
 ko - k o valor sobre o 4ual 6 computada a 

contribui~go inensal do segurado calculado' aplicando-se ao saigrio Ao 
segurado os desconto*s e os limites m6ximos, previstos. Para o trabalhador 
auto^nomo e equiparado,, empresgrio c faicultativo, o salgrio, de contribuiggo 6 
definido.  ppr um' salgrio-base -estabelecido-pela legislaqio.de custeio da 
Scguridade Social. 

SALARIO-BENEFiCio o'valor usado para- o 'cAlculo da renda do's 
bencficios de pagamento mensal. Trata-se la m6dia dos 36 filtimos salgrios de 
contribuiqo do segurado apurados ein um periodo mAxifino de 48 meses e 
corrigidos, m8s a m8.s, de acordo coin o 1ndici,- Nacional de Preqos ao Consumidor 
(INPC)_ 

d 

.4 - Descri~fio suntAria dos~`beneficios 

Uina'descriqio suinairia de cada beneficio 6 apresentada a seguir. Para maior 
concisgo, forain adotadas as seguintes couvenq6es:,(1) ap6.s cada b6ieficio  
figurain entre parEnteses as letras coin o seguinte sigitificado: S s~eguro.social-A assistencial; C presta~go continuada; U presta~go (inica; e (2) RMC (regra 
de minimo dc contribuig6es). "Para inscritos ap6s 24/07/91, minimo de 180 
-c.ontribuiq6es. mensais; para os anteriormente inscritos, entre 60 e 180 
contribui~6es niensais, dependendo da data de entrada do requeriincnto do 
beneficio" (Piano de Custeio-da Previd6ticia'Social). 

ABONO ANUAL (S, -C) 

Clientela: ben 

' 
eficigrios;  CondiV6'es de Concessdo: betieficiArio ter recebido 

durante o ano auxil'io-doeniga, auxilio-acidente,-aposeiitodoria, pensao por morte 
ou auxilio-recluso;  Valor do  Benoficio:, Renda mensal de dezembro ou 
proporcioni'al ao tempo~de inanute;45o do benericio. 

ABONO DE PERMAANCIA EM SERVI(;O C) 
Cliebtela: segurado coin direito A aposentadoria p'or tempo de servigo que 

continua a trabalhar;. Valor do Beneficio:. 25% do valor da -apose'ittadoria a q4e 
'tcria direito. 
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-A APOSENTADO',R) ESPEC.1"AL (S : ~ C),  

Clientela... kgorado (Joe tokha.. tiaballiado CIVI  oeqpq.6~,j definidas por 10 

Coino 111salubre-S, petiosas ou peri osas;  Condi~,&,s de Concessdo: (J) exetcll~iO 
da atividade duratite uni-niniiino ,Z,  15, 20',ou 25 anos, confortne a afividade.'; (2) 

RMC; c (3),idade inwinia dc 50 anos (apenas para algu. .mas atividades); Valor do.  
salgrio de benekicio,-mais 1% desse salgrio por grupo de 12 Beneficio: 85% do 

conttibuiq6es mensais., at6,o miximo de 100%. 

-IDADE (S, C) APOSENTADORIA POR 

Clientela: segurado; Condigoes de Concessdo: (1) idade minima segurado.,  

urbano (homens 65 anos; mullieres 60 anos) e rural (homens 60 anos; mull re 

55 anos);.(~) RMC-, Valor Do Beneficio; 70% do said rio-bencrici.0, inais Vyq.por 
sais, W o-mAximo de 30%. grupo de 12 comribuigUs then 

-ALIDEZ (S, C) APOSENTADORIA POR INV 

Clientela: segurado; Condig6es. de Concessao: (1) incapacitaq.go im rt;i alle lite, 
do se urado para exercicio de Atividade que garanta -sua subsistencia; -e~ (2) 1,2 

r do-Beneficio: 80%.do salArio de beneficioi  ma is 1% contribuiq6es mensais; Valo 
por grupo de 12 contribuiq6es mensais, W o miximo de 20%. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ~ORACII)04TE DE TRABALF10 

(S, C) 
i~6es de Concessdo: se urado Clientela: segurado, exceto o doin6stico; Cond 9 

incapacitado total e permanentemente para o exercicio de qualquer atiVid-a& que 

garanta suit-subsist8ricia (Obs.: a concessio deste,beneficio independe do n6inefo 

0% do salario de de contiftiq6ts do segurado); Valor do Beneficio: *10 

contribuiqo do dia * do acidente ou do salgrio-beneficio, se inais vaiitaj.9so, oa 

100% do auxliio-doetiqa acidentgrio, se -este, por. forqa de -yeajustameitto, for 

superior.ao salfirio de contribuiqo ou salgrio-beaeficio. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVI(~O -(S, C) 

Clientela:.segurado;. Condi~,Oes de Concessdo: (1) tempo de servigo (allos): 

homens, 30; inulheres 25; e (2) R.MC; Valor do Be'neficio: hoinens: 70% do 

salgrio-beneficio aos, 30 anos de serv.i~o inais 6% pof ano completo acima de 30 

anos W o m6ximo de 100%; e mulheres: 70%,do sallirio-beneficio aos 25 anos 

de serviqo mais 6% por ano.completo acima de 25 anos at.6 o.mAxiino de 100%. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERV1CyO DE PROFESSOR (S, C) 

k 
Clientela: segurado professor (aigumas categorias) de tursos reconhec 

* 
idos 

pelos .6rgios competentes; Condigdes de Concessd& tempo de servigo efetiv*0 

(anos): homens 30- mulheres. 25; e RMC; Valor do Beneficio: 100% do 

salgrio-beneficio. 

AUXiLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO (S, C) 

Clientela: segurado, c,.ceto q doin&tico; Condig6es de Concessao: segurado 
It nte de acidente de trabalho que "implique redu~Ao da coin seqiiela* resu a 
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capa.6111dCORborlitiva (Obs..: a cou'cesstiq destt benctklo hidepuldbAo admero 
do contribui~6es pagas pelo segurado);  Valor do Beneftcio. 30%, 40% ou 60% 
do salgrio do contribui~a";b ou do sal6rio-beneficio,.se mais. vantojoso; ~u 30%, 
40010 ou 60% do valor do auxi'lio-doenga- acidentgrio, 'se este, por forqa'de! 
iyeajustamento, for maior do que o salgrio.de contribuigio ou que o 
s 
. 
alfirio-beneficio na data do acidente. 

A.UXfLI0-D0ENQA (S, C) v 

-Clien tela: segurado; Condiq6 eis de Concessdo: (1) incapacitaq10 do segurado 
para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos por motivo de doenqa; e (2) 
minimo de 12 contri~uiq6es mensais; ou segurado sofrei acidente do qualquer 
causa -ou natureza ou acometido por-aiguma das doen~as especificadas em lei 

(Obs.: neste caso, o beneficio serg concedido independentem~nte do pagamento 
de 12 contribui~6es); Valor do Beneficio: 80% do saigrio-beneficio mais 1% por 
grupo do 12 contribuiq.6es mensais, W o mfiximo de 92% do salfirio-beneficio. 

AUXILIO-DOENQA POR ACIDENTEbt TRABALHO (SI C) 
Clientela: segurado, exceto,o doin6sticb; Condiq6es de Concessao: segurado 

sofrer acidcnte de trabalho e ser considerado.  incapaz para o exercicio de suas 
atividades (Obs.: tamb6m 6 considerado acidente de trabalho a dbenca que o 
segurado adquirir em conseqUncia do trabalbo. A coincessdo deste beneficio 
inde.pende do nfimero decontribuiq6es pagas pelo segurado); Valor do Ben~fifcio-
92%,do solArio de contribui~o do segura'do, vigente no dia do acidcnte, ou do 
salfirio-beneiricio, so mais vantajoso. 

AuxiLIO,  -FUNERAL.(S, U) 

Clientelai segurado ou aposentado;' o seguro 6 pago a quem efetuou as 
despesas com o enteff  o do s 

' 
egurado/aposentado; Condig6es de Concessdo: morte 

do segurado; Valor do Benefi~io: valor determinado pelo Minist6rio da 
Previd8ncia Social. 

AUXiLIO-NATALIDADE (S. U) 

Clientela: segurada ou segurado; Condij6es de Concessdo: tascimento de 
filho so a mie e o pa i forem segurados, este beneficio stri pago i segurada; Valor 
do Beneficio: valor determinado p6lo Minis't6rio da Previd8ncia Social. 

AUXiLIO-RECLUSAO,(S, C) 

Clientela: segurado; o seguro 6 pago. aos dependentes do segurado; Condig6es, 
de Concessdo: deten~.So ou reclusio do segurado,. desde que este nio receba 
qualquer esp6cie de remuneraqio; Valor do B~n~ftcio: -80% do val.or da 
aposentadoria a quo o segurado teria direito na data da reclusgo, mais ta.litas 
-parcelas,  de 10% da mesina,  aposenta'doria, quintos 

' 
forem seus depend6ntes, W 

o mAximo de duas parc-elas (Obs.: o valor do beneficio nio pode ser inferior a um 
-salgrio mfi.flmo). 
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P r., c~uo (s,, u)  
ClIenteld: seprado;-. CondiV.,6es de,ConCC'w.Vd6:. iticopacltik~'rw decinitiva parit 

o trabalho antes de ter preenchido as coiidi~.Cics occessA rias paria se liab.ffi(ar a 
qualquer outro beneficio previd'eticil'trio; e aposentadoria por idide ou teinpo de 
serviqo pelo' -Regime Geral do PrevidEncia Social do'segurado quc~ 1wrilianecer. 
ou voltar a exercer atividade vinculada ao INS$,-quando dela se abstar; Valor 

A u do Beneficio: pagamento 6nico do valorcorrespondente A soina das iniportanci, 
relativas As contribuig6es do segurado, majustadas da mesma.forina'que o.g 

dep6sitos de poupanqa, com.data de aniversfirio no dia 111. 

PENSAO POR MORTE (S, C) 

Clientela: segurado; o seguro 6 pqgo aos dependentes do segurado; Cofidiq6es, 
de Concessdo: morte do scgurado (se ocoffida ap6s 25/07/9.1); e minimo de 12 
contribuic,§es mensais scm interrupigio; Valor do Beneficio: 80% do,  valor da 
aposcntadoria que o segurado recebia ou da aposentadoria a.que teria direito na~ 
data do seu falecimento, mais tantas* parcelas de 10% do valor dessa 
apose 

* 
iltadoria,-quantos forem os dependentes, WS,o m6ximo de dois (Obs.: o valor.. 

do salArio-beneficio da pensio nAo pode ser -inferior ao. salgrio minimo). 

PENSAO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO 

(SI Q 

Clientela: seguradb; o seguro i pago aos dependentes-do segurado; Condi~6es 

de Conce'ssdo: morte do segurado (Obs.: a concess5o deste.beneficio independe, 

do nfimero de cofitribuig6es pagas pelo scgurado); Valor do Beneflcio: 100% do 

salfirio de contribuigio ou do sala'ri o-beneficio, se. mais vantajoso, do dia do 

falecimcnto,. ou 100% 'do valor do auxilio-doen~a ou da, aposentadoria pbr 
invalidez, qualquer que-soja o n6mero de dependcntes. 

R.ENDA MENSAL VITALfCIA (A, C) 

Clienield: populagio em geral;  Condi~oes de Concessdo: individuo de 70, 
anos ou mais ou invilido; individuo nio ter trabalho remunPrado; individ luo 1150" 
ter renda maior do que um salgrio minimo; individuo n5o sermantido por pessoa 

de quem. dependa ob.rigatoriamente; e minimo de 1,2 contribuig6es mensais, 

seguidas ou n5b, em qualquer ~poca; ou comprove ter trabalhado, no minimo, 

por cinco anos seguidos ou nio, em atividade atualmente incluida no regime de 
Previd6ncia Social urbana 

' 
e rural, mesmo sem ter contribuido (Obs.: este 

benefficid hao pode ser acumula'do 6om qualquer tipo de beneficio da Previdencia. 

Social ou do outro regime previdenciArio); Valor do Beneft'cio: um salgriio 
minimo. 

SALAMO-TAMUA (S, C) 

,Clientela: s,egurado,.e.xceto a dom6stico; C6ndigo'es de Concessao: 
comprovaqfio de possuir filhos ou equiparados menores de 14 anos ou invilidos; 

Valor do Beneficio: tantas cotas quantos forem os filhos ou equiparados, menorcs 

de 14 anos ou invfilidos, em valor determinado pelo Minigt6rio da, PrevidEncia 

Social e de acordo com a faixa de remuneragio mensal do segurad6. 
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SALARIO-M.ATERNIDADE (-S, Q 

Clientela: segurada; Condiqdes de Concess.do: parto da segura, d a (Obs. 1: este 

benericio indeocnde do n-6mero de contribuig6es pagas.. Obs.2: a segurada 

e 

, 

mpregada recj~berfi este beneficio na empresa; a - emprcgada dom6stiea e a, 

tr~balhadora avulsa, na PrevidEncia Social); -Valor do Beneflicio: segurada 

empregada e a dom6stica: igual'ao filtimo salgrio de, contribuigo; trabalhadora 

avulsa:-igual A 61tima remunera~go equivalente a um m8s de trab~lho. 
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IM, 

AN] EXOt IT 

MODULOS DO MODELO DE PROJE4;OES 

0 modclo de projcq6es comp6e-se de cinco. rh6dulos, a seguir de-scritos: (1) 
m6dulo demogrfifico; (2) m6dulo. de geraoo dc contribuintes; - (3) n16dulo: 
simula~lo- da sub-popular ,o de beneficigrios; (4) m6dulo dc cocrencia 
macroecon6mica; c (5) m6dulo de gerago de receitas e despesas. 

1 - M6dulo demogrifico 

Este m6dulo 6z projq6es demogrificas pelo mdtodo dos cornponciltes, 

projetando, emseparado, para as greas urbanas e rurais, as taxas de mortalidade por 

sexo, idade e'ano calcndgrio, assim como a fecundidade. Assurniu-se que, Para 0 
futuro, a migraoo arrefeceria aos nive.is das d6cadas de 60 e 70. Para o5inputo'da 
popula~go economicamente atilva, consideraram-se taxas especificas de atividade por 

sexo, idade e condi0o de domicilio. Para estima-qio dos contribuintes, consider.ou,-SQ 

a taxa de formaliza0o, a fraq5o de empregados formalizados, bem corno a parcela 

de contribuirites individuais (aut6nomos, *empregadore's, empregado dome'sitico, 
etc.) da Previdencia Social. 0 ano base das projq6es 6 1980, o 61timo ano 60111 
informaqgo censitgria, disponivel. 0 Censo de 91 ainda nio, f6i publicado (vet 
Oliveira et alii [1985f). 

2 - Wdulo de g'era~fio de contfibuintes 

Embora, os'dados de n6mcro de contribuintes sejam apresentado's em vArios 
lugares, o fato 6 que a Pre'vid6ncia Social n5o dispde &sta infbrma~5o c6m precisso. 

A partir da unificnio'das caixas e -dos institutos, os registros individual izados dn 
contribuiocs cederam lugar ao registro poir ein'presas, sendo este controle 

posteriormente abandonado, passando o sistema previdencigrio a controlar apcnas 
os totais affecadados, por Unidade da Federaoo. 

Tendo em. vista esta liinitaoo, a estiinaqio~da populaga"o de contribuintes para o 
ano-base (1980) foi fbita combinando-,se informag6es de v6rias- fontes. Rais, censo 
demogr6fico e a1gumas estimativas obtidas junto A Secretaria de Planejamento do 
lapasquanto aonfimero total de aut6nomos, dom6sticos,'etc. einpartiooporsexo). (IS 
Urn problema- comum a todas as.. I.istagens foi a ocorr6ncia de cadastros com 
infibrma~bes incompletas, principalmente de sexo e idades'~giiorados (ver Oliveira 

et. alii, [19851). 

3 - M6dulo de sirnula~fio da subpopulaqio de. ben eficigrios, 

Foram consi6rados tres grup'os distintos de beneficiArios': aqueles adin'itidos W 
1988 (data da prornulga~.Ao da Constitui~.5o), eptre 1988 e 1992 (data do decreto que 
regulamenta leis complementares), e os admitidos ap6s esta d ata. 
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Os valores m6dios. de bencricios. associados a cada popula~,io 04 particionadws 

'ficio) sio.diferentes i i 
. 

4dia. do valor de Por tipo, de bene prunciramcnte porque a n 
Pica 6 edlettlo das pellsoes, (1111.izoil-se,- porha, de..otitr,~,XO(,,I,O,doiog,til. 

beneficio em manutengio tem. sido historicamente, menor do que -os dos novos.  
A potir Afk - ~i&ic W.,q6ri-ca, projet-,vaiki-le -os dados pa ra,  ~ o . fmfu ro. Sb, 

beneficigrios, situagio que se inverteu parcialmente com a recomposiqio em salfiribs Cittreta.11to-,, Omit Oflliza-d.o, o' m6(od'~- dos com 1)'011c otes' para gerar o 

in i imosdobencffcioedango-implementa~it)dacoffeoonasaposentadorias.Al6m in 
contixigqite, de potgioitistas, seria neccssArio uni modclo 'laucral 'dc* 
estrutura 

I 
 finiMar'para alocar dependc'ntes 46s beiieficigrios mortos. Este, 

disso, cada grupo 6 afetado de forma diferenciada pelas novas regras constitucionais. 
modelo'esti sendo desenvolvido,'mas nio foi ainda incorporado (ver. 

0 primeiro grupo, que obteve a recomposioo de seu beneficio pelo ritimero. de Oliveira et-alii.[19851). 
salgrios minimos na 6poca da concessio do mesmo, teve o valor m6dio dos beneficios 

calculaoo ano a ano desde 1980 a partir de dados -da Datapfrev. Este valor fbi 4 - M6dulo.-de consistincia macroeeon6mica 
recomposto em 1991, e, ein fevereiro de 1990, o limite inferior pa,~sou de 0,915 pisos 

Para um-salfirio minimo.' 
Trata-se de um modelo mull;issetorial de consistPncia orientado pa ra. 

.0 segundogapol o,dos segurados cujosbeneficios foram concedidos entre a data 
o planejame wo de longo prazo' da economia btasileira e que re aliza, 
proje~6es condici6nadas a hip6teses sobre a situaq5o externa e*acerca do, 

da promulgaigio da Constituiq56 e da regulamentaoo das leis complementares, em. comportamento dos agentes econ6micos nacionais. Multissetoria.l. 
principio, s6 se beneficiaram de aumento do limite inferior do benericio para urn p1so porqud 

. 
considera 29 setores produtivo~ —o agropecuArio, do is, 

a partir de 1990. extrativos, 17 da ind6stria de trahsfgrmaqio.e nove tipos de se:rvi~o. E de 
0 terceiro grupo, o do's segurados que entraram ern beneficio a partir de 1992, consistencia ein virtu.de de os m-ercados dos pyodutos estarcm 

~teria as vantagens, ditadas pela Constitui~go e jS regulamentadas pelas leis equilibrados e serem-atendidas as restriq6es otqamentgrias didivisas dos; 
complementares. agentes econ6micos considerados, e'specialmente do setor pfiblico'. t de 

A curto prazo, o:impacto maior 6 das medidas que afetarn o primeiro grupo. longb prazo, em raz90 de o modelo produzir res'ultados tend8licias 

A- longo prazo, coin as mortes do primeiro~ grupo e a eventual substituig5o pelos considerando apenas a -situario da economia em um certo'ano fu'turo; 

novos entrados, os grandes impactos ficam por conta das medidas 4ue afetam o" Nio cuida, portanto, dos aspectos de curto praz'o, nem daqueles, 

16rceiro grupo. associados'A dinfimica da trajet6ria do crescimento. 

0 segundo grupo, ein principio, 6 uni grupo prejudicado, pois n5o se beneficia As principais caracteristicas deste modelo s5o as seguintes: 'utiliz.ar 

das vantagens da Constitui0o, por ter entrado no sistema ap6s a proinulgaqso e antes coeficientes, estimados a partir de -uma matriz ' d~ contabilidade social',- 

da regulamentaoo. ExWe proposta de recalcular os beneficios deste girupo("buraco 
J 

para considerar a inter-rela~go en;t-re o'.s setores produtivo's c' a~ 

negroti).  p.articipagio dos agentes — familias, empresas privadas e p6blicas e,  

A metodologia utilizada consistiu em simular, ano a ano, as distribui~6es, por 
setox p6blico —na renda gerada.; considerar que a renda 6 repartida entre~ 

* as familias de: forma desigual,  e que esta de* 
1. 
sigua Idade po,dc ser 

sexo e idades individuais, das popula0es correspondentes aos bencficiArios do 

regime geral de Previd8ncia Social, do Prograina do Trabalhador kural e do 
representada por uma lei de probabilidade; considerar que o con,sumo dos' 

Empregador Rural.,Ein outras palavras, para cada ano civil entre 1981 -e 2030, 
produtos e o investimento en moradia realizados pelis familias. s5o 
fung6es da renda que sio estimad'as, utilizando uma pesquisa de 

procurou-se estimar cada uma das p.articip a*oes definidas Para o ano-base, em termos orgamentos familiares; e considerar que 
I 
 os investimento 

I 
 s — composto 

. 
s 

de nfimero de individuos e~sua composig5o por sexo e idade. - ; I de forma diferenciad'a entre os setores pelos diversos produtos — sao 
Adotadas a1gumas hip6teses simplificadoras, uma repreientaqio possivel. desse determinados de tal f6rma que ocorra a plena utilizaggo da cfipacidade 

processo .6, um. modelo markoviano de primcira. ordem, onde a populagio 6 dc Frrod-ugio em todos os setores. no ano de projcqio. Os principais 

acompanhada ano a ano, e sua evoluq-5o.se dS por transiq.6es estocAsticas dos resultad-os sio o produto* c os jnvestimentos setoriais, as contas nacionxis 

indiAduos ciitre-os,diversosestadospossiveis. 0 estado debeneficigrios6,emanibos do setor pfiblico -e a. ba'lanqa de pagamentos, e tamb6m a taxia de cimbio, 
Qs casos,, urn subconjunto de estados. abrangpdo os diferentes tipos.  de beneficios o, preqo da mio-de-obra, o emprego gerado e a evolugio da renda m6dia 
considerados. As transiq6es de entrada e de saida do sistema sio de particular dos diferentes segmentos.  socia is. 

interesse, pois permitem contabilizar vn6mero de beneficigrios a'cada ano. As proje~6es realizadas nio podein ser 'entendidas como,previsoes.. 

*A cada traiisiob,possivel, 6 associada uma probabilidade, que-nesta. versio 0 model6 garante apenas a consistencia do cenifio;.nio considerando as 

do modelo foi suposta constaitte no tempo, exceto-nos casos que se referei a quest6es relativas A incerteza associada, As varilveis *ex6genas.'aos 

m6rtalidadcs, rendas mensa'is vitalicias e amparos. parimetros e ao pr6priomodelo (ver Moreira [~9911). 
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'116 C010 POSSOld C AdMillIMOV40 dalcillados parI4 a WI)MMI. late-gral 03 kspes 5 - Wdulo de gei-a~fio de receffils e despesas 
Clklpregados im f1scatizaggo (,, Arr~cadit~go de coiktribui~&ie no pagainento 

As projeg6es das receitas e despesas da Seguridade Social consideram o de beiieficlos I)r(-,vldeitcittrios-assisteticiaig. 
disposto no texto  constitucionaVe nas Lei~ n' 8.212/91 e n(I 8.213/91, que 
regulamentaram, respectivamente, a organizaqgo e o custeio da Seguridade e o 

Plano de Benefi6ios da Prev.id8ncia Social. Foram incluid'os os disp8ndios para 
as greas-.de seguro social, sa6de e assistEncia s,ocial. Maiores explicago-es sobre 
as-hip6teses adotadas podem ser endontradas em Oliveira et aH4 1990. 

Qua nto a despesas coin o seguro social, o cAlculo.considerou dois subgrupos, 
de contas: (1) despesas com beneficios, composta dos custos, representativos da 
parcela dos disp8ndios com benericios, segundo as regras estabelccidas na 

Constituigio de 1988, e por leis regulamentando,dispositivos.-cotistitucionais e-
custos de uma proposta altemativa e*labor4da pelos autores e descrita no capitulo 
VI; e (2) despesas coin pessoal e adininistraggo, que enVolvem os- custos coin 
pessoal de fiscalizaq5o, arrecadagAo e gestgo econ6mico-financeira do sistema, 

Quanto As.despesas coin a sa6de,,vale o6servar' que a prestaq5o de servigos 
m6dicos de qualquer natureza foi calculadg, coino valor de 92 ex'trapoladb coin 
um crescimento conjugado da populaggo total e dos custos; m6dicos. Nos custos 
da pr~posta'os gastos coin sa6de sio calculados coino o ~alor do b6nus (US$ 
100) inutiplicado pela populag5o total. 

Os gastos assistenciais incluem as despesas coin as rendas mensais vitalicias 

e coin o p4gamento das des' pesas de pessoal da Fundaggo. Brasileira de 
Assigt8ncia , (LBA) e do Centro -para a hiffincia c AdoiescEncia (CBIA). Ngo 

foram computados os custos de aukilios funerais e-natalidade, uma vez que a 
regulamenta~..56 ainda n5o foi votada. 

As taxas de crescinento dos d4hdios, a partir de"1990, s5o aquelas que 

exptessam o crescimento da parcela: da populaggo que faz jus ao recebimento 

dos beneficios e foram estimadas a prtir do Suplemento Safide da PNAD 86. 

Quanto As receitas, de acordo.  coin o disposto na Qonslituig5o e na Lei de 
Custeio, cons ideraram-se.- as seguintes hip6teses para a projeqSo das 

coniribuiq.6es A -Seguridade Social: (1) sobre follia de salgrio de contribui~go; 

(2) sobre o faturamento; (3) sobre o lucro; e (4) so6rc resultado da pTimeira 

coincreializaqgo da produq5o do produtor rural, do.  pescador artesanal e. do 
garimpeiro.~ 

0 crescimento das receitas, A falta de melhores estimativas, foi considerado 

igual ao da folha de salgrios.de contribuiqio. 

0 regime de financiamento sobre o qual se baseiam as simulaq6es 6 o de 
repartiggo simples, sem mesino a manutefiqAo de uma rescrva de conting6ncja. 

Por esta razio, rigo foram considcradas nem, reccitas nem despesas financeiras.. 

Como estA previsto um orgamento finico para a Seguridade Social, o custeio 

foi-calculado e apresentado para o todo. Foram considerados,. Win das-r~ceitas 

pr6prias da Seguridade Social, recursos do Tesouro. Estes recursos foram 
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EVOLUrAO F.DIAGNOSTIC.ODA PREVIDENC [A. 
PRIVADA 

0 sistema de:' revide'ncia complementar ho Brasil 6 famado por dois grandes p 
grupos de entidaides: as chamadAs Entidades.Abertas.de  Previd8ncia Privada 

ec (EAPP) e as Entidades Fi hadas (EFPP)' 

As EAPP, quo podem ser, usualmente, empresas independentes ou, ligadas, a 

grupo,s fifianceiros O'U.seguradoras, sio abeitas ao p6blico, em. geral. Assim,, 

-iliar-se a uma EAPP mediante, adesio a um piano di* qualquer individuo pode af 
-prestaig6es d' pl~nos capitalizagio por ela oferecido. 0 papmento das cotas ou os 

corre unicamente por conta do afiliado.' 

As EFPP glo organizadas como sociedades civis sem fins lucrativos ou,. 

fundaq6es, e, ao contrfirio das EAPP, tem clientela,restrita. Os planos,de 

tapitalizacio sio ofertados apenas aos empregados das empresas que as 
constituem, -denominadas patrocinadoras. As cotas dt., capital izaq5o do  tais.  
pianos slo normalinente pagas pelo afiliado e tamb,6m pela. empresa 

patrocinadora, em. proporq6eg variliveis do acordo com cada EFPP.' 

Os fundos do pensso existem no Brasil jA faz muito tempo, tanto. na,.' 

modalidade aberta, quanto fechada. Todavia, a grande expansio das EF?P deu-sei 

na d6cada de 70, quando tamb6in ocorreu um fato de grande importfincia para o 

setor, que fbi a promulgaq10 da Lei rill 6435/77, regulamentadora. ,da atividade, 

destes fundos. 

Uma comparaqSo dos conjuntos de recursos geridos pelas EFPP e pelas EAPP 

de 1983 a 1990 mostra que, al6m de muito maiores como investidores. 
institucionais, as EM aprescntam tend8ncia do crescimento ern frente dag' 

EAPP. Os recursos daquelas representam mais de 95% do conjunto total. Por esta, 

razao, a anfilise a seguir considera.
apenas as EFPP. 

Em outubro do 1992, existiam 266 EFPP, das quais: 110 pertencentes a 

empresas do setor p6blico, tanto federal quanto. estadual, e as restantes 15.6. 

patrocinadas por ernpresas do sotor privado, quer. de capital nacio'nal,' quer de 

capital.  estrangeiro. 

Apesar de ter apresentado taxa de crescimento elevada, a provid8ncia., 

complementar fechada pode ainda ser considerada embriondria. Em junho de 

1991, a, catteira consolid.,ada das EFPP to6lizava cerg de US$ 18,5 bilh6es; 0 

querepresenta apenas S%doPIBbrasileiro. Em compara~zoaos,50% observados 

nos Estados Unidos da. Am6rica,, a- diferenqa 6 flagrante. Tanib6m, ern termos de 

cobertura, a propor~ao 6, extremamente baixa, ou seja,. os aproximadamento 

N29 Junho & 1993 Planejamento e Poliffic4s Palicas: 
69 



1.715 inil. filiados das EFPP cut 1991 represetitavam apenas ~,6% da populaqAo os.,,- utIv adosj  o quo pela  grail(le 0 doi prqop :d ws  -eopeclk 

economicamente ativa. dificulta sbOorvAula da, regub Men WOO. 

0 setor de previd8neia fecha.da apresenta grande concentraqgo de ativos em. Coll, rej~qfio ao  PIB brasil'eiro, o total d 

' e 

aplica~fts dos principais' 

poderdepoucasEFPP.,Particulannenteitustrativo6o, fatodcoscincomaior6s itiVestidores instituciopais do,  pais se distribuia, no final de 1990i  da seguinte 

fundos de pensio possuirein,juntos, aproximidamente 50% dos recursos geridos forma: EFPP (2j8%), fundos,de investimento (1,90/6), seguradoras 
(1%), e EAPP 

pelo setor. (0,2%). 

Tamb6m 6 pxcdominante o porte dos fundos de pensio patrocinad6&. por Diante dos 
- 
dados examinados, pode-se admitir em  uma conclusio sumfiria?  

emprcsas do setor p6blico da ec6nomia. Dados da Associaqio 'Brasileira da.  s que a previd6ncia privada no Brasil, 6 ai' da comparativamente pcquena, haven do 
Entidades ~echadas. de Previd8neia PriVada (Abrapp), de agosto de 1992, ampla margem para expansio, e que os principais'fatores que inibiram o 
mostram quc a carteira de aplicaq6es consolidada dos fundos'do setor privado crescimento do setor foram a exagerada abrang6neia da previdencia estatall. 0 

atingiam US$ 17.896 milh6es contra US$ 3.349 milh6e$  das empresas do setor excesso di,- regulamentaoo governamental (Iiinites de'aplicaq6es) e a riodez 
privado. instituo-ional. 

As EFPP oferecem pianos de tres tipos: de beneficio's definiclos, de t 
contribuic,6es defifiidas e uma cornbina.~go destcs, os pianos mistos. A maioria 
deles 6 de -beneficio definida, em contraste coin o que ocorre noi Chile. No fim 
do ano de 1989, a proporoo'das EFPP com pianos de beneiricio definido, 
contribuiqio dcfinida e mistas era"de, rcspectivimente, 82%, 3%,e 15%. 

Quer tenha 
' 
m sido criados por apenas uma ou por mais de uma empresa, 6 

expressiva a quantidade d 'fundos que possuem mais de uma patrocinadora. Slo Le 
de empresas pertencentes a um mesmo grmpo economico, ou  que tenham 
atividades afins que decidem formar um fundo' de aposentaria c pens6es 
(empresas instituidoras), ou ainda que aderem, a um fundb jfi existente para a . . . . . 
previdencia. complementar de seus empregado's. 

HA tamb6m fundos patrocinados por empresas totalmente independenfes. Este, 
tipo!  de fundo 6 que recebe a denominaggo de "fundos multipatrocinados", cu'a 
experiencia no Brasil 6 ainda bastante limitada. 

Um outro aspecto de importincia.para o conjunto das EFPP 6 a, composi~a-o 
percentual do custeio des'sas entidades. Uin balancete das entidades associadas A 
Abrapp, em marqo de 1989, mostra que a relaggo entre recursos oriundos dos. 
patrocinadores e dos participantes era maior nas empresas do sctor privado do 
que nas do setor pfiblico. 

Uma caracteristica. marcantc do conjunto das aplicag6es da EFPP 6 a grande 
Participaqfio dos titulos p6blicos. Isto se  deve A obrigatoriedade imposta pelos 
6rgios rcg!alamentadores. Outro. ativo de grande importincia na composi~go das 
carteiras das 'EFPP sjo os im6veis, que atraern os administradores dos fund'os,' 
poroferecerempoucorisco—'caracteristica importanteemump~is-decconomia 
instivel como o Brasil. Uma outra caracteristica a ser obsi=ada na carteira de 
a.plicaoes diz respeito A parcela relativament6.  modestg pelas 

I 
 ag6es. 

As carteiras de investi 

' 
mento das EFPP- sio reguladas por 6rgios federa:is por 

percentuais nifiximos e min imos. Verifica-se, por6m, que muitos, limites nio sio 

observados pelos ges~tores -de,. carteiras das. EFPP. Tal constata~go' pode* ser 
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