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RESUMO 

 

Nesta pesquisa de dissertação para mestrado foram discutidas as questões fundamentais 

sobre a assistência social no Brasil, o que são políticas públicas, seus reflexos a nível 

regional e social e sua gestão. Da mesma forma, pesquisou-se de forma empírica e 

bibliográfica, com base na vivência prática deste subscritor e, por intermédio de dados 

estatísticos colhidos junto aos órgãos e entidades responsáveis pela implementação desta 

política pública, além de livros e documentos relacionados ao assunto. Como objetivo 

geral buscou-se demonstrar a importância da interferência do Poder Judiciário, por meio 

da judicialização de políticas públicas, para a implantação e efetivação dos direitos 

sociais, que os gestores das políticas públicas, Poder Executivo e Poder Legislativo, vez 

ou outra deixam de dar o tratamento adequado, ora por falta de condução adequada das 

políticas públicas, ora por falta de estratégia social.  E, como objetivo específico 

pretendeu-se explanar tal situação no que toca ao Benefício de Prestação Continuada, 

benefício assistencial instituído pela Constituição Federal de 1988, regulamentado pela 

Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e implantado 

como política pública social a partir de 1996. É um benefício que, ao longo dos anos, 

passou por várias transformações e regulamentações no campo legal e judicial. Assim, o 

presente estudo passa a avançar e discutir, sempre pela ótica da concretização do direito 

social Benefício de Prestação Continuada pela intervenção do Poder Judiciário e pelo 

papel dos Poderes Executivo e Legislativo. É importante destacar, que a implementação 

do Benefício de Prestação Continuada por meio de decisões judiciais se faz cada vez mais 

necessária, tendo em vista as decisões equivocadas dos poderes públicos (gestores) que 

acabam por negligenciar os setores mais necessitados da sociedade. Situação essa que 

pela judicialização das políticas públicas são parcialmente corrigidos pela interferência 

do Poder Judiciário, na busca da efetivação dos mandamentos constitucionais, corrigindo 

no caso concreto as imperícias, quiçá negligências, dos demais poderes constitucionais – 

Executivo e Legislativo – que são os responsáveis na condução das políticas públicas, 

que indubitavelmente são instrumentos essenciais para o desenvolvimento social. O corte 

territorial da pesquisa foi a região de Franca, Estado de São Paulo, com dados extraídos 

da Assistência Social unidade de Franca e da Subseção Judiciária Federal de Franca nos 

anos de 2020 e 2021, com a finalidade de demonstrar quantitativamente os resultados 

obtidos. E a pergunta a ser respondida é: a judicialização das políticas públicas no que 

toca a implantação do Benefício de Prestação Continuada gera ou não desenvolvimento 

regional? A resposta trazida pela investigação tem como pano de fundo a dignidade e a 

qualidade de vida dos beneficiários, por meio de uma renda mínima à sobrevivência. 

 

Palavras-chave: Assistência Social, Benefício de Prestação Continuada, Políticas 

Públicas, Desenvolvimento Regional, Poder Judiciário, Judicialização. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this dissertation research for a master's degree, fundamental questions about social 

assistance in Brazil were discussed, what public policies are, their reflexes at regional and 

social level and their management. In the same way, empirical research was carried out, 

that is, the practical experience of this subscriber, through statistical data collected from 

the bodies and entities responsible for the implementation of this public policy and 

through books and documents related to the subject. With the general objective to 

demonstrate the importance of the interference of the Judiciary, through the 

judicialization of public policies, for the implementation and effectiveness of social 

rights, which the managers of public policies (Executive and Legislative Powers) 

sometimes fail to give. adequate treatment, sometimes for lack of adequate conduction of 

public policies, sometimes for lack of social strategy. And as a specific objective to 

explain this situation with regard to the Continued Benefit, which is nothing more than 

an assistance benefit established by the Federal Constitution of 1988, regulated by the 

Organic Law of Social Assistance, Law nº 8.742, of December 7, 1993, and implemented 

as a social public policy since 1996. It is a benefit that has undergone several 

transformations and regulations in the legal and judicial fields. The present study goes on 

to advance and discuss, always from the perspective of the realization of the social right 

Benefit of Continued Provision by the intervention of the Judiciary between the Executive 

and Legislative Powers. Since the implementation of the Continuous Benefit Benefit 

through judicial decisions is increasingly necessary, in view of the mistaken decisions of 

public authorities (managers) that end up neglecting the most needy sectors of society. 

This situation is partially corrected by the judicialization of public policies by the 

interference of the judiciary, in the search for the realization of constitutional 

commandments, correcting in the specific case the malpractices, perhaps negligence, of 

the other constitutional powers - Executive and Legislative - which are responsible for 

conducting of public policies, which are undoubtedly essential instruments for social 

development. The territorial cut of the research was the region of Franca/SP, with data 

extracted from the Social Assistance unit of Franca/SP and the Federal Judicial 

Subsection of Franca/SP in the years 2020 and 2021 to quantitatively demonstrate the 

results obtained. And the question to be answered is: does the judicialization of public 

policies regarding the implementation of the Continuous Benefit Benefit generate 

regional development or not? The answer brought by the investigation has as a 

background the dignity and quality of life of the beneficiaries, through a minimum income 

for survival. 

 

Keywords: Social Assistance, Continuing Provision Benefit, Public Policies, Regional 

Development, Judiciary, Judicialization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como foco a explanação sobre o que são políticas 

públicas, quais são os seus reflexos a nível social e regional, como funciona a gestão 

delas, e a relevância da atuação do Poder Judiciário na sua efetivação, mais 

especificamente na concretude do Benefício Assistencial (BPC). Essa atuação judicial é 

um fenômeno que se intitula como judicialização e seus limites, especificamente no que 

toca a seguridade social, que sofreu grande aumento nos últimos anos.  

Com base nesse cenário, o estudo tem como fundamento a discussão da 

concretização do direito social por meio do acesso ao BPC, com a intervenção do Poder 

Judiciário, ressaltando, também, o papel dos Poderes Executivo e Legislativo. A análise 

centra-se no recorte temporal que se inicia com a Constituição Federal de 1988 e a 

implementação de Estado Democrático de Direito, perpassando pela Reforma 

Administrativa da década de 1990 e pela Administração societal da década de 2000, 

chegando até nossos dias, quando vivenciamos um momento de ajuste e de crise deste 

último modelo estatal. 

Dessa forma, cabe ressaltar que, a partir da promulgação da Constituição Federal 

de 1988 o Poder Judiciário teve uma ampliação de suas funções na estrutura dos poderes 

estatais, o que proporcionou a intensificação da judicialização, fenômeno marcado pela 

maior participação dos juízes na criação do direito, em oposição ao passivismo judicial, 

que era uma das características do juiz boca da lei e pela aplicação mecanicista do 

ordenamento.  

Em consequência da necessidade da judicialização nos últimos tempos o Poder 

Judiciário elevou o padrão de interação com os Poderes Executivo e Legislativo, passando 

a não ser mais um simples coadjuvante, mas, sim, um participante ativo na formulação de 

políticas públicas e na condução do processo democrático brasileiro. 

Nessa esteira, fica evidente que a judicialização aplicada especificamente no 

âmbito da seguridade social (assistência social – Benefício de Prestação Continuada) 

revelou que o acesso à assistência social é um direito fundamental social típico, 

apresentando maior abertura para complementação legislativa, além do fato de fomentar 

mecanismos em que busquem a efetivação dos direitos fundamentais, na sua 

integralidade, por qualquer dos Poderes da República.  

No mesmo sentido, passa-se a debater a efetividade e a legitimidade da 

judicialização em matéria de políticas públicas no campo da assistência social, e a nova 
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tendência da jurisprudência dos Tribunais, o que permite a investigação do caso concreto, 

a análise dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais sociais.   

Busca-se também a avaliação de casos do dia a dia do Poder Judiciário, em matéria 

de seguridade social (assistência social), na qual a judicialização foi aplicada de forma 

excepcional e residualmente, para a concretização dos direitos fundamentais sociais, 

como também foi aplicado no caso de omissão legislativa para a execução e 

implementação de políticas públicas, de cunho prestacional social.  

A título de verbete prático, traz-se ao debate a aplicação da renda per capita de ¼ 

ou de ½ do salário mínimo como critério de enquadramento do benefício assistencial 

(Benefício de Prestação Continuada), situação essa que somente foi possível a sua 

implementação dessa regra acessível às pessoas por meio da judicialização de tal questão.   

Portanto, a presente pesquisa trouxe que a judicialização é um fator relevante para 

a efetivação das políticas públicas, mesmo existindo teorias contrárias a esse fenômeno, 

ficando evidente que a judicialização das políticas públicas visa corrigir percalços dos 

Poderes Legislativo e Executivo, que por falta de perícia ou até mesmo de interesse deixa 

relegado ao Poder Judiciário a correção destes desacertos que impedem o 

desenvolvimento social de determinada camada da sociedade.  

Além disso, foi possível aferir que a judicialização das políticas públicas, 

principalmente no tocante à assistência social por meio da implementação do Benefício 

de Prestação Continuada, é um excelente instrumento de desenvolvimento social, 

podendo ser parte do ciclo de formação da política pública no que se refere à utilização 

de dados que refletem as reais necessidades da população, além da possibilidade de se ter 

um controle popular efetivo na política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

A assistência social enquanto política de governo no Brasil surgiu na década de 

1930, no governo de Getúlio Vargas. A princípio, as bases ideológicas do Serviço Social 

estavam relacionadas com os interesses da classe trabalhadora e suas necessidades.  

No entanto, em face da própria dinâmica social da época, havia a defesa dos 

interesses das classes dominantes, principalmente com relação à preservação das relações 

baseadas na moral e na religião, sendo que a doutrina social direcionada ao trabalhador e 

sua família era baseada em um contexto que visava o ajuste e o enquadramento social. 

Silva (2007) explica que a política de assistência social surgiu como algo atrelado 

à Igreja Católica, em uma perspectiva de caridade, com as influências europeias e do 

tecnicismo americano, o que fez com que o direcionamento das políticas de assistência 

social atendesse mais aos interesses da elite. 

Assim, foi empreendida a era do assistencialismo como política de governo, sendo 

marcada principalmente pela Constituição Federal de 1934, que trouxe diversas 

inovações na seara dos direitos sociais, dentre elas o dever cooperativo entre União, 

Estados e Municípios no atendimento de famílias de prole numerosa, o amparo aos 

desvalidos, a proteção da maternidade, da infância e da adolescência, dentre outros temas 

que dependiam da criação de serviços sociais específicos1 (BRASIL, 1934). 

O cenário da assistência social dessa época foi marcado pela inexistência de 

programas institucionais na área social, por um modelo filantrópico, por uma política de 

caráter fragmentário, diversificada, desorganizada e instável (SILVA, 2007). 

Além dessas medidas na área da assistência social, outras medidas relativas aos 

direitos sociais foram empreendidas como a regulamentação do trabalho, a criação da 

carteira de trabalho e as ações voltadas para aposentadorias e pensões (BRASIL, 1934).  

Foram criados, também, os Ministérios de Educação e Saúde e a Legião Brasileira 

de Assistência (LBA), marcada pelo assistencialismo e práticas de tutela e favor na 

relação entre Estado e sociedade (BASTOS, 2013). 

                                                           
1 Aqui destaca-se o artigo 138 da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934: Incumbe 

à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas: a) assegurar amparo aos 

desvalidos, criando serviços especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão 

coordenar; b) estimular a educação eugênica; c) amparar a maternidade e a infância; d) socorrer as 

famílias de prole numerosa; e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono 

físico, moral e intelectual; f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a 

moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a propagação das doenças 

transmissíveis; g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais. 
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Em 1942, as ações da LBA foram ampliadas no sentido de assumir as funções de  

atendimento das famílias dos pracinhas envolvidas na Segunda Guerra Mundial; da oferta 

de uma política de âmbito Federal com vistas a promover certa centralização na política; 

da promoção da assistência social à maternidade, à infância, a adolescência e aos 

desempregados; da criação do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição para o 

grupo materno-infantil em 1972; da criação do Ministério da Previdência e Assistência 

Social em 1977, apresentando-se como uma instituição baseada na centralidade e 

exclusividade da ação federal (BASTOS, 2013). 

Ou seja, o assistencialismo implantava-se por meio de ações pontuais, 

fragmentadas, descontínuas e em desacordo das demais políticas e do conjunto das 

necessidades dos usuários.  

Essa conjuntura reafirmava a exclusão social do indivíduo, uma vez que o mínimo 

social não garantia a sobrevivência e, promovia a reprodução de uma cultura subalterna 

com foco no clientelismo como um instrumento de troca e barganha, fundada no favor e 

na benesse (BASTOS, 2013; SILVA, 2007). 

A implementação de medidas assistenciais a favor de idosos e pessoas com 

deficiência obedecia à essa dinâmica, não tendo nenhuma política ou medida voltada aos 

mais necessitados que estivessem em uma idade avançada ou que não conseguissem 

trabalhar devido à deficiência. 

Dessa forma, observa-se que esse público, em específico, dentro da história da 

implementação dos direitos no Brasil, não é visto socialmente. Isso resultou na adoção de 

inúmeras políticas ao longo dos anos que não consideravam as especificidades dos idosos 

e das pessoas com deficiência, reforçando o cenário de exclusão dessas pessoas dentro da 

agenda política, uma vez que o financiamento público da assistência social tem como 

marca a escassez dos recursos (IAMAMOTO, 2019). 

A exclusão desse público do cenário político acarreta na exclusão do convívio 

social, familiar e laboral, pois o ideário que se construiu ao longo dos anos foi o de que 

essas pessoas são improdutivas e incapazes, sendo essa dinâmica vislumbrada, inclusive 

após a promulgação da Constituição Federal de 1988, apesar da previsão da assistência 

social como parte do tripé da seguridade social (BRASIL, 1988).  

No entanto, essa famigerada realidade vem sendo alterada. Com a promulgação 

do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 

8.742 de 1993, além do Decreto Legislativo nº 186, de 2008, que aprovou o texto da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, 



14 
 

assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, internalizado pelo Brasil por meio do 

Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009, os idosos e pessoas com deficiência passaram 

a ter o enfoque no ordenamento jurídico como sujeitos de direitos que demandam políticas 

e ações específicas pelos governos. No preâmbulo do Decreto nº 6.949 de 25 de agosto 

de 2009 é claro que: 

 

[...]. Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a 

deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras 

devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação 

dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, Reconhecendo a importância dos princípios e das diretrizes de 

política, contidos no Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes e 

nas Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com 

Deficiência, para influenciar a promoção, a formulação e a avaliação de 

políticas, planos, programas e ações em níveis nacional, regional e 

internacional para possibilitar maior igualdade de oportunidades para pessoas 

com deficiência, Ressaltando a importância de trazer questões relativas à 

deficiência ao centro das preocupações da sociedade como parte integrante das 

estratégias relevantes de desenvolvimento sustentável, Reconhecendo também 

que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de deficiência, 

configura violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano, [...]. 

(BRASIL, 2009a). 

 

 Além dos instrumentos legais citados acima, inclui-se a criação do Decreto nº 

6.214 do ano de 2007, que regulamenta o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da 

assistência social devida à pessoa com deficiência, como forma de promover a inclusão 

social no campo legal.  

Com a sobredita criação legislativa, as pessoas destinatárias da assistência social 

vêm conquistando seus merecidos espaços na sociedade, principalmente com fundamento 

nas políticas sociais que têm contribuído para romper os tradicionais paradigmas 

segregativos.  

Da mesma forma, ocorreu a mudança de postura dos gestores da assistência social, 

mais especificamente com a adoção de medidas que possam contribuir para garantir-lhes 

as condições necessárias à sua participação como sujeitos de direitos. Nesse aspecto, 

segundo Penalva et. al. (2010, p. 54): 

 

A inclusão da garantia no texto constitucional encerrou a etapa da conquista 

do direito e inaugurou o momento de sua efetivação. Embora previsto na 

Constituição desde 1988, apenas em 1993 o benefício assistencial foi 

regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), e somente em 

1996 foi, de fato, implantado após a publicação do Decreto n. 1744/1995. Em 

1993, foi possível formular uma legislação de assistência social que 

regulamentasse, entre outras questões, o benefício assistencial garantido a 

idosos e deficientes pobres. Nesse processo, o status constitucional do direito 
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foi importante, na medida em que permitiu o acionamento do Poder Judiciário 

na via direta do Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

Observa-se, assim, que a mudança de paradigma mais significativo, no campo da 

assistência social, ocorreu quando os direitos a assistência social passam a fazer parte da 

Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. A previsão expressa 

de princípios como a dignidade da pessoa humana e o direito à assistência social com um 

de seus pilares trouxe a carga social necessária para a proteção dos grupos vulneráveis, 

como os idosos e pessoas com deficiência. Portanto, desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a assistência social tornou-se um dever do Estado e direito do cidadão. 

Além disso, outra conquista trazida pela Constituição Federal de 1988 foram as 

disposições que asseguram a todos os brasileiros uma vida digna, positivando as garantias 

de proteção aos direitos sociais garantindo, por via de regra, normas que amparam os 

direitos individuais dos cidadãos (BARROSO, 2012). 

Em decorrência do exposto é possível verificar que a política da assistência 

brasileira tem características específicas. Ou seja, com a Constituição Federal de 1988, 

que é o marco desta política, é possível perceber que a partir de então a assistência social 

passou a integrar a Seguridade Social, facilitando assim, sua gestão e não sendo 

necessário a criação de uma nova estrutura para sua implementação.  

Além disso, com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, da Política 

Nacional de Assistência Social em 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome Secretaria Nacional de Assistência Social e da inclusão do SUAS na 

Loas e da NOB/SUAS (2012), que orienta e define o Sistema Único da Assistência Social, 

as políticas assistenciais começaram a traçar o seu caminho como política pública de 

direito.  

Cabe destacar que a assistência social é um direito universal e tem como função 

primordial prover a proteção à vida, monitorar população em risco, reduzir danos e 

prevenir a incidência de agravos à vida em face das situações de vulnerabilidade. Em suas 

ações, produz aquisições materiais, sociais, socioeducativas ao cidadão, à cidadã e a suas 

famílias para suprir suas necessidades de reprodução social de vida individual e familiar 

(BRASIL, 2004). 

Os sobreditos avanços no campo constitucional apontam para o reconhecimento e 

implementação de direitos e permitem trazer para a esfera pública a discussão da pobreza 

e da desigualdade social, transformando constitucionalmente essa política social em 

campo de exercício, de participação política e de Estado (NAKAMURA, 2021). 
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Assim, os investimentos do governo federal por meio do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS – por via do Fundo Nacional de 

Assistência Social - FNAS, com a assistência social, com o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e seus serviços sócio assistenciais articulados aos benefícios e programas 

de transferência de renda, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Programa 

Bolsa Família (PBF) e outros, cresceram substancialmente se comparados com os 

recursos da saúde e da previdência social. 

Desse modo, verifica-se que há uma tendência na afirmação da assistência social 

no Brasil, especificamente no campo dos direitos sociais, e a sua recente expansão vem 

sendo implantada por intermédio do programa de transferência de renda (BRASIL, 2004). 

Todavia, isso não quer dizer que anteriormente o Estado não realizasse políticas públicas 

sociais, mas, somente, que é a partir da formação do Estado Social, com a 

institucionalização de direitos sociais, é que o Estado se tornou mais presente no âmbito 

social, promovendo condições dignas e justiça social para todos os cidadãos. 

Por outro lado, é evidente que as políticas públicas e sociais no Brasil, atualmente, 

vêm sendo mais frequentemente debatidas e ganhando destaque no cenário político, uma 

vez que em um Estado Democrático de Direito, um assunto de tamanha envergadura não 

pode ser relegado para o segundo plano.   

Entretanto, mesmo com esse fomento nos debates, o Estado brasileiro não vem 

ainda cumprindo seu desiderato com as políticas sociais, está voltado para um contexto 

em que de um lado predominam políticas econômicas voltadas para a estabilização da 

moeda e do ajuste da economia e, de outro, a questão lógica é ajustar o social, que na 

concepção das políticas assistenciais a lógica que predomina é a da seletividade e 

restritividade do social em detrimento do capital (IAMAMOTO, 2019; SILVA, 2007). 

Assim, uma política pública, ou mais especificamente um benefício instituído de 

forma seletiva e restritiva em que, desde seu início, é possível observar alguns percalços 

no sentido de sua garantia de efetividade, ou seja, que vão desde as desinformações da 

maioria de seus destinatários acerca desse direito até os critérios restritivos de concessão, 

não alcançam os seus objetivos fundamentais que é a aplicação dos mandamentos 

constitucionais. 

É nessa situação que entra a gestão do BPC que se constitui em um direito 

reclamável no âmbito da justiça, pois a dificuldade em acessar o BPC, no âmbito 

administrativo, acaba ocasionando uma enorme procura pelo Poder Judiciário o que 



17 
 

ocasiona a judicialização de uma política pública assistencial, fenômeno esse que será 

melhor delineado nos tópicos 6 e 7 deste trabalho.  

Com base no explanado, é fácil perceber um aumento exponencial e justificado 

de demandas judiciais, tendo como autores dos processos, os beneficiários que tiveram 

seus direitos sonegados, pelo indeferimento no âmbito administrativo, especialmente no 

Instituto Nacional do Seguro Social, órgão responsável pela operacionalização do 

benefício assistencial BPC. Esses indeferimentos, muitas vezes sem qualquer 

fundamentação legal, e em outras vezes por celeumas formais, impostas contra essa 

camada da sociedade mais simples e muitas vezes até sem qualquer instrução escolar. Ou 

seja, são tantos requisitos a serem preenchidos que o beneficiário não consegue cumpri-

los sem a ajuda de um profissional do direito. 

Portanto, um benefício que deveria ser de fácil acesso para as pessoas mais 

vulneráveis acaba se transformando em teses jurídicas intermináveis que levam anos para 

serem resolvidas no Poder Judiciário.  

Na esteira de tudo que vem sendo apresentado fica claro que a ineficiência do 

Poder Público competente em deixar de implementar a política pública adequada e 

acessível para o BPC, não concretizando, portanto, esse direito constitucional, autoriza a 

intervenção do Poder Judiciário, que se movimenta na direção da efetivação do direito 

violado, no absoluto cumprimento dos mandamentos constitucionais.  

Assim, cria-se a dicotomia, ou seja, em uma vertente se tem o Poder Público e sua 

obrigação de implantar políticas públicas tendo em vista à efetivação de direitos 

fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988, e na outra vertente os limites 

fáticos do Estado para a efetivação de tais direitos. É neste espaço que se insere o Poder 

Judiciário (NAKAMURA, 2017; OLIVEIRA et. al, 2014). 

Na estrutura constitucional da Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário é, 

nas palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Tofoli “O Poder Moderador 

entre os demais Poderes Públicos da República Federativa do Brasil” (JUNIOR e 

BORGES, 2019), sendo, logo, o defensor desses direitos, garantindo sua inviolabilidade 

por intermédio da judicialização.  

Com base nessas premissas, não se pode condenar o juiz por tomar decisões de 

cunho social, sendo que a judicialização do BPC encontra seu fundamento na própria 

Constituição da República.  

A isonomia entre as pessoas é algo que deve ser perseguido pelos três Poderes em 

um Estado Democrático de Direito. Assim, o Poder Judiciário deve atuar para garantir a 
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todos, indistintamente, a verdadeira justiça, a aplicação da lei e dos mandamentos 

constitucionais ao caso; o Poder Legislativo deve ater-se a projetos de lei que tragam às 

pessoas melhorias em suas vidas e o Poder Executivo deve tornar os meios mais eficazes 

a garantir a concretização dos direitos dos cidadãos. 

Desse modo, indubitavelmente a judicialização da política pública é um 

instrumento que viabiliza a busca pelos direitos, o que faz o juiz a se imiscuir, com muita 

frequência, em gestões cuja competência típica caberia aos Poderes Executivo e 

Legislativo, que são os responsáveis, constitucionalmente falando, pelo planejamento e 

execução das políticas públicas (VIANNA, 2002).  

Essa situação ocorre, uma vez que o Poder Judiciário passou a ser responsável, 

igualmente com os demais Poderes, pela implantação dos direitos sociais previstos na 

Constituição Federal que dispõe em seu artigo 5°, inciso XXXV: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988). 

A não concretização das políticas públicas pelos Poderes Legislativo e Executivo 

lesiona os direitos das pessoas, sendo que o Judiciário é instado a apreciar qualquer lesão 

ou ameaça a direitos, face a sua missão constitucional, deixando claro que a 

implementação das políticas públicas é um direito e não um favor do Estado.  
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3. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

REGIONAL 

 

A função que o Estado desempenha na sociedade vem sofrendo inúmeras 

transformações ao passar do tempo. Nos séculos XVIII e XIX, seu principal objetivo era 

a segurança pública dos cidadãos e a defesa contra as ameaças externas em caso de ataque 

inimigo. 

Todavia, com o amadurecimento social e político, e com o advento da democracia, 

o Estado passou a ter outras responsabilidades, principalmente no que se refere a 

salvaguardar a população em face das contingências sociais (NAKAMURA, 2021).  Na 

atual conjuntura é corriqueiro se infirmar que uma das funções do Estado Democrático 

de Direito é garantir e fomentar o bem-estar social. 

Na busca pelo cumprimento dos anseios populares e dos mandamentos 

constitucionais, o Estado deve desenvolver uma cadeia de ações e políticas que devem 

priorizar distintas áreas da vida social, isto é, saúde, educação, assistência social, etc.  

Como forma de atingir os desideratos sociais e alcançar o bem-estar social os 

Poderes Constitucionais, mais especificamente os Poderes Legislativos e Executivos se 

valem das políticas públicas que podem ser conceituadas da seguinte forma: “[...] 

Políticas Públicas são um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a 

solução (ou não) de problemas da sociedade [...].” (LOPES et. al., 2008). 

Em outras palavras, as políticas públicas são a junção de todas as ações, metas e 

planos que os governos nacionais, estaduais, distritais ou municipais estabelecem para o 

alcance do bem-estar da social e o interesse comum.  

Obviamente que as ações que os gestores públicos, que são os tomadores de 

decisões, priorizam as suas preferências que são aquelas que eles entendem serem as 

necessidades e anseios sociais. Isto é, o bem-estar social indubitavelmente é sempre 

determinado pelo gestor da política pública e não pela sociedade.  

No enquadramento das políticas públicas, sobretudo na assistência social, deve-se 

verificar a necessidade e as condições de uma pessoa com relação ao desenvolvimento 

das capacidades e, do agir ativo na comunidade. Na atuação do governo, há o destaque 

para a construção de uma gestão voltada para o desenvolvimento humano e enfrentamento 

às desigualdades.  

Na ação de entidades, órgãos ou associações com o desiderato de encetar, 

fomentar e conduzir de forma participativa e cooperativa as políticas públicas que visem 
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o bem social coletivo e a isonomia social, deve ter em mente a razão primeira de sua 

existência, que é justamente emancipar o indivíduo por meio de ações políticas eficazes.  

Dessa forma, o alinhamento político e governamental que foi se construindo ao 

longo dos anos levou à necessidade de se implementar políticas em prol das pessoas, 

enquanto sujeitos de direitos relativos à sua própria vivência e sobrevivência 

(NAKAMURA, 2021). Complementando, nas palavras de Etulain et. al. (2018, p. 48): 

[...]. Houve, entretanto, durante o século XXI, um movimento de direção 

contrária à tradição liberal que se caracterizou por implementar um conjunto 

de políticas públicas de ampliação das conquistas sociais e da afirmação de 

direitos da população historicamente excluída.  Isto se sustentou porque se 

produziram contextos políticos que possibilitaram avançar sobre a economia, 

interferindo na lógica excludente dos mercados.  Políticas sociais de 

transformação das estruturas do empobrecimento e da desigualdade exigem 

contextos políticos com força política que sustente a implementação de 

programas sociais e a realização dos direitos da população. 

 

Essas observações influenciam diretamente na prática das políticas públicas. 

Embora a prosperidade econômica e financeira auxilie os beneficiários a terem mais 

opções de viverem uma condição existencial mais gratificante, o mesmo se observa sobre 

educação, melhores cuidados com a saúde, moradia, lazer, etc., dentre outros elementos 

que influenciam esporadicamente as liberdades efetivas que as pessoas realmente 

desfrutam. 

No entanto, infelizmente no Brasil, a concentração de renda fica na mão de 

poucos, enquanto a maioria das pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, ou seja, sem 

o mínimo necessário para uma vida digna que lhe permita o acesso a bens vitais básicos, 

a saber, moradia, saúde, educação etc. (ABREU, 2012). 

Historicamente, essa celeuma data da origem colonial e do modelo de economia 

agroexportador, escravista e latifundiário que, sem dúvidas, contribuíram em grande parte 

para essa realidade. Associando tal contexto com a retardatária criação de políticas 

públicas mundiais, constata-se um atraso na criação de estruturas estatais que garantissem 

os direitos básicos dos destinatários (ABREU, 2012).  

Neste contexto é possível aferir que as primeiras políticas públicas surgiram a 

partir de 1930 com o foco único e exclusivo em grupos sociais que possuíam vínculo 

formal de trabalho. Mesmo sendo muito importante tais políticas públicas, por serem as 

pioneiras, elas não beneficiavam aqueles extratos da população brasileira que, até o final 

de década de 1970, era predominantemente rurícola (LOTTA, 2019). 

Em virtude da promulgação da Constituição Federal de 1988, que trouxe como 

um de seus desideratos o processo de redemocratização e da efervescência de movimentos 
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sociais, promoveu a garantia de um conjunto de direitos sociais vinculados a renda, 

educação, moradia e saúde responsabilizando o Estado pela sua posterior efetivação, 

direitos de segunda geração.  

Entretanto a previsão destes direitos fundamentais, por si só, não representou, uma 

a melhoria nas condições de vida dos setores sociais mais vulneráveis, pois, a sua 

concretização decorre da efetivação de políticas públicas que reflita efetivamente na vida 

das pessoas (VIANNA, 2002). 

Assim, em decorrência das crises econômicas, até meados da década de 1990, 

associado aos altos índices de inflação, as crescentes taxas de desemprego e a hegemonia 

da concepção centrada no liberalismo econômico que apregoa o Estado mínimo, houve a 

dificuldade de se concretizar direitos constitucionais em políticas públicas efetivas. 

Por essa razão, no transcorrer dos anos, a configuração das políticas públicas foi 

assumindo outras formas. Por exemplo, no governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso que é considerado o responsável pela implantação das políticas que buscavam 

garantir direitos sociais e transferência de renda para contemplar os grupos sociais mais 

vulneráveis, dentro da dinâmica da Reforma do Estado – com a convergência entre o 

social e o econômico, ficaram marcadas três situações, quais sejam: 

 

a) A primeira foi o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que contribuiu 

para que muitas famílias recebessem uma renda assistencial mensal associada 

a faixa etária ou com deficiências físicas e mentais. 

b) A segunda foi o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) que 

beneficiava às famílias de baixa renda na qual tinha crianças trabalhando, 

sendo que tal benefício foi vinculado à frequência das crianças nas escolas e 

seu ingresso em programas de aprendizado e profissionalização.  

c) A terceira foi a criação do Bolsa Escola que buscava incluir todas as crianças 

com idade entre 7-14 anos na rede escolar. Nesta política pública, a 

administração federal se comprometia com a transferência de um valor por 

criança, até 3 filhos, para a família carente e o município, como 

contraprestação, responsabilizava-se pelo cadastramento e pelo 

desenvolvimento de programas socioeducativos no turno inverso a escola. 

 

Em continuidade ao exposto acima houve outras iniciativas, com a criação de 

políticas públicas específicas visando o fomento e regramento dos direitos básicos dos 
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indivíduos, com a criação de programas sociais na área da saúde, educação e assistência 

social.  

Sendo que na área da saúde, houve a regulamentação do Sistema Único de Saúde 

que é regido pelas leis 8.080/90 e 8.142/90, que, mesmo com as dificuldades 

orçamentárias e de gestão, assegurou a universalização da atenção básica, de média e alta 

complexidade, que ficou conhecido com atendimento de atenção primeira, segunda e 

terceira, incluído o direito de diagnóstico, prognóstico e de medicamentos (BRASIL, 

1990). 

Na educação, a edição da Leis de Diretrizes e Bases Lei 9.394/96, promoveu um 

amplo debate sobre o tema com o conjunto da sociedade, ampliando o direito à educação 

e comprometendo o Estado na sua efetivação. O mesmo ocorreu com a Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) entendendo a assistência como um direito social. 

Ato contínuo com o governo Lula houve o recrudescimento da concepção dos 

deveres estatais e suas responsabilidades sociais no que se refere a garantir os direitos 

sociais, mais especificamente com a vertente da distribuição de renda, que como é de 

notório saber é condutor na melhoria dos índices sociais. Este período também ficou 

marcado: pela diminuição da pobreza e o aumento da renda; a ampliação do emprego e a 

ampliação da escolarização (COSTA, 2013). 

No tocante ao primeiro eixo, a pobreza, conforme se verifica, é uma ameaça 

permanente e que mais priva os indivíduos de participarem na vida social como agentes 

ativos, situando-os, em contextos de grave vulnerabilidade social e política. Os dados de 

conhecimento público demonstram que houve uma significativa diminuição 

dos índices de pobreza no último período. Os fatores que contribuíram para a melhoria 

apontada são: o aumento dos benefícios previdenciários e assistenciais que impactam 

diretamente nas famílias de menor renda (COSTA, 2013). 

A dinâmica dos governos pós 1988 informa que as políticas públicas têm o condão 

de ampliar o desenvolvimento das condições de justiça social, capacitando as pessoas, 

especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade.  

Feita essa análise temporal sobre as políticas públicas no contexto dos governos, 

fica a seguinte pergunta a ser feita: quais são os objetivos das políticas públicas? Após 

inúmeros estudos, pode-se conceituar que “as políticas públicas têm como objetivo 

contribuir com o processo de desenvolvimento social, isto é, não submetida 

exclusivamente às demandas do crescimento econômico ou tendo como opção prioritária 

apenas a busca do bem-estar material” (ZAMBAM e KUWAJA, 2017). 
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Ou seja, segundo esta visão as políticas públicas visam conectar a economia, a 

tecnologia, o progresso econômico, os mercados e outros atores com uma arquitetura que 

vise possibilitar as condições para a expansão da liberdade de escolha das pessoas, 

elegendo o desenvolvimento das capacidades humanas e a condição de agente como a 

justificativa para a existência e a atuação do Estado, com seu aparato institucional, 

jurídico e financeiro.  

Essa é uma conjugação com repercussões metodológicas, de concepção da 

identidade de fazer política, do exercício do poder e da opção onde se devem investir os 

recursos disponíveis, porque, como destaca Sen (2012, p. 334), “os seres humanos não 

são meramente meios de produção, mas também finalidade de todo processo”. 

Dessa forma, é possível aferir que as políticas públicas devem ser orientadas pela 

prioridade ao capital humano e a isonomia da sociedade, que vez ou outra, necessitam ter 

um alcance mais holístico e entender que o desenvolvimento da sociedade está 

umbilicalmente conectado com a capacidade de auferir o potencial de investimentos.  

Assim, os efeitos para o crescimento econômico/financeiro de uma sociedade, os 

métodos para a distribuição da renda, a adequada utilização dos recursos naturais e 

artificiais disponíveis e, mais especificamente, por fazer parte da interação desta reflexão, 

a sua fundamentação deriva do poder de evitar a disparidade social. E, isso advém da 

garantia da estabilidade social e política e, das condições para o desenvolvimento humano 

nas suas diversas áreas, principalmente as capacidades e as condições de cidadão. 

Verifica-se, dessa forma, que as necessidades sociais são entregues aos gestores 

públicos por meio de grupos organizados, no que se denomina de Sociedade Civil 

Organizada (SCO), a qual inclui, sindicatos, entidades de representação empresarial, 

associação de moradores, associações patronais e ONGs em geral. As sociedades 

contemporâneas se caracterizam por sua diversidade, tanto em termos de idade, religião, 

etnia, língua, renda, profissão, como de ideias, valores, interesses e aspirações. 

No entanto, os recursos para atender a todas as demandas da sociedade e seus 

diversos grupos (a SCO) são limitados ou escassos. Como consequência, os bens e 

serviços públicos desejados pelos diversos indivíduos se transformam em motivo de 

disputa. Assim, para aumentar as possibilidades de êxito na competição, indivíduos que 

têm os mesmos objetivos tendem a se unir, formando grupos. 

Diante de tal cenário fica a cargo do gestor das políticas públicas conseguir 

identificar, aferir e selecionar as mais variadas demandas sociais. Após essa etapa é feita 

a análise adequada de acordo com os anseios sociais. 
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O gestor público deverá fazer uma avaliação de prioridades para, em seguida, ato 

contínuo, apresentar as possíveis soluções. Já sabendo que, nenhuma conclusão 

apresentada atenderá às expectativas de todos os grupos. Assim, sempre alguns grupos 

serão contemplados e outros não (LOPES et. al., 2008). 

Dessa forma, para os grupos contemplados o gestor da coisa pública terá de 

formular e desenvolver as ações necessárias para atender suas expectativas. O governo 

deve buscar atender as principais demandas, na sua visão de prioridades, que é o que ele 

elege como interesse público. Ao conduzir a política pública nesta direção, o 

administrador público visa racionalizar e ampliar o bem comum (LOPES et. al., 2008). 

Em outros termos, a implementação das políticas públicas é o resultado da disputa 

criada entre os diversos grupos ou segmentos da sociedade que buscam defender (ou 

garantir) seus interesses. Tais interesses podem ser direcionados – como a criação de um 

sistema de saneamento básico, ou amplo – como demandas por implementação de 

políticas de assistência social. 

Um adendo importante a ser feito, é no sentido de que, o simples fato da existência 

de grupos ou setores da sociedade com suas pretensões estabelecidas, não significa que 

essas serão contempladas, pois muito antes disso, é necessário que tais pretensões sejam 

aceitas, avaliadas, selecionadas e ganhem substância social, substância essa, capaz de 

atrair a atenção dos gestores da coisa pública, ou seja, os Poderes Executivo e Legislativo.  

E, em último caso, pode ganhar a atenção do Poder Judiciário, em que havendo a 

previsão constitucional ou legal, de tal pretensão, - que foi até discutida e prevista em lei 

(pelos gestores da coisa pública), e não foi implementada, o Judiciário entra em cena para 

garantir tais direitos. 
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4. DAS FASES E CICLOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Segundo os estudiosos da matéria as políticas públicas passam por fases ou 

também conhecidos como ciclos para sua existência e entrega, sendo elas: Primeira Fase 

– Formação da Agenda (Seleção das Prioridades); Segunda Fase – Formulação de 

Políticas (Apresentação de Soluções ou Alternativas) Terceira Fase – Processo de 

Tomada de Decisão (Escolha das Ações); Quarta Fase – Implementação (ou Execução 

das Ações); Quinta Fase – Avaliação. 

A compreensão das fases é essencial para o estudo do funcionamento da política 

pública de assistência social. Na prática, as fases se interligam entre si, de tal forma que 

essa separação se dá mais para facilitar a compreensão do processo. Para melhor 

esclarecimento do tema passa a apresentar as fases e suas características.  

4.1 Primeira Fase: Formação da Agenda 

Antes de iniciar qualquer processo público, o Poder Público deve ter clareza sobre 

as prioridades, pois existe uma infindável gama de setores que precisam de investimentos 

contínuos, como ocorre nas áreas de assistência social, educação, meio ambiente, 

saneamento básico, por exemplo, e, quase sempre, recursos escassos para o atendimento 

de todas as demandas sociais. 

Dessa forma, para alcançar o interesse público, a primeira etapa se concentra na 

identificação dos problemas demandados e foco no planejamento. Nesse momento, os 

atores envolvidos devem delinear todos os dados existentes sobre a situação e, é a partir 

do reconhecimento dos problemas prioritários que a agenda governamental se forma.  

Todavia, diante de um volume alto de questões que precisam ser solucionadas, 

nem todas as ações previstas na agenda receberão resposta imediata, especialmente pelo 

fato de que a viabilização de muitos projetos depende de fatores como a avaliação do 

custo-benefício, recursos disponíveis e urgência da demanda. Assim, nas palavras de 

Lopes et. al., (2008, p. 10-12): 

Formação da Agenda: É impossível para os atores públicos concentrarem suas 

atenções e atenderem a todos os problemas existentes em uma sociedade, dado 

que estes são abundantes e os recursos necessários para solucioná-los, 

escassos. Por isso, é necessário que se estabeleçam quais questões serão 

tratadas pelo governo. O processo de definição da lista de principais problemas 

da sociedade é chamado de Formação da Agenda. Tal processo envolve a 

emergência, o reconhecimento e a definição das questões que serão tratadas e 

como consequência, quais serão deixadas de lado.  
Existe uma série de elementos que contribuem para que determinado problema 

se insira na Agenda Governamental, dentre os quais podemos citar, a título 
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ilustrativo: A existência de indicadores, que são uma série de dados que 

mostram a condição de determinada situação. Se esses indicadores 

apresentarem uma situação problemática, ela poderá ser inserida na Agenda 

Governamental para sofrer interferência do poder público. 

 

Entretanto, cabe a ressalva que, mesmo que uma questão se insira na agenda 

governamental, conforme demonstrado acima, isso não significará, necessariamente, que 

ela será considerada prioritária ou mesmo que será implementada. Pois, para que tais 

fenômenos aconteçam é necessário a junção de diversos fatores, tais como, vontade 

política, mobilização popular e a percepção de que os custos de não resolver o problema 

serão maiores que os custos de resolvê-los. 

4.2 Segunda Fase: Formulação da Política 

Em sequência após a etapa de formação de agenda, o ciclo de políticas públicas 

se volta à apresentação de soluções. Nessa fase, define-se o objetivo, assim como todos 

os programas e linhas de ação que deverão ser desenvolvidos. Uma vez que essa etapa é 

concluída, inicia-se o processo de avaliação de causas e possíveis alternativas para 

solucionar ou, ao menos, minimizar o problema apresentado. Nesse tocante, Lopes et. al. 

(2008, p. 10-12) explicam que:  

Formulação de Políticas A partir do momento em que uma situação é vista 

como problema e, por isso, se insere na Agenda Governamental, é necessário 

definir as linhas de ação que serão adotadas para solucioná-los. Este processo, 

no entanto, não ocorre de maneira pacífica, uma vez que geralmente alguns 

grupos considerarão determinadas formas de ação favorável a eles, enquanto 

outros a considerarão prejudicial, iniciando-se assim um embate político. Esse 

é o momento onde deve ser definido qual é o objetivo da política, quais serão 

os programas desenvolvidos e as metas almejadas, o que significa a rejeição 

de várias propostas de ação. Certamente essa escolha, além de se preocupar 

com o posicionamento dos grupos sociais, necessita ser feita ouvindo o corpo 

técnico da administração pública, inclusive no que se refere aos recursos – 

materiais, econômicos, técnicos, pessoais, dentre outros – disponíveis. 

 

 

Logo, a segunda fase se consolida com o detalhamento de alternativas para a 

agenda estabelecida, com a organização de ideias, alocação devida de recursos e trocas 

com especialistas no tema em questão para traçar os objetivos gerais e os resultados que 

devem ser alcançados. A partir de então, são definidas as estratégias e os atores 

envolvidos investem na criação de suas propostas. 
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4.3 Terceira Fase: Tomada de Decisão 

Depois de avaliar todos os planos e alternativas, o ciclo de políticas públicas segue 

com a definição da ação que será adotada. Nessa fase, os atores, dentro de suas estratégias, 

definem os recursos e o prazo da ação. A tomada de decisão é, portanto, o principal foco 

nesse momento, segundo Lopes et. al (2008, p. 10-12): 

 

Processo de Tomada de Decisões Durante todo o ciclo de Políticas Públicas é 

necessário se tomar decisões. Entretanto, a fase de tomada de decisões pode 

ser definida como o momento onde se escolhe alternativas de ação/intervenção 

em resposta aos problemas definidos na Agenda. É o momento onde se define, 

por exemplo, os recursos e o prazo temporal de ação da política. As escolhas 

feitas nesse momento são expressas em leis, decretos, normas, resoluções, 

dentre outros atos da administração pública. Outro passo importante, nessa 

fase, é se definir como se dará o processo de tomada de decisões, ou seja, qual 

o procedimento que se deve seguir antes de se decidir algo. Primeiramente de 

verá se decidir quem participará do processo, se este será aberto fechado. 

 

Destarte, verifica-se que os atores são as próprias organizações que concorrem em 

termos de poder e influência para promover a sua perspectiva e interpretação dos 

problemas tratados. Sob este enfoque, explicam-se as decisões basicamente como o 

resultado de interações políticas entre as organizações burocráticas. As soluções ajustam-

se aos procedimentos operacionais padronizados, ou seja, às rotinas organizacionais.  

4.4 Quarta Fase: Implementação 

A quarta etapa é marcada pela ação. Com todas as definições estruturadas, é o 

momento de colocar todo o planejamento em prática. É nessa fase que os recursos, sejam 

eles financeiros, tecnológicos, materiais ou humanos, são direcionados para que a política 

pública possa ser executada. 

Sendo este o momento no qual o planejamento e as escolhas são transformados 

em atos, sendo que a responsabilidade pela execução da política cabe ao corpo 

administrativo, segundo que na fase de implementação existem dois modelos, de acordo 

com Lopes et. al (2008, p. 10-12): 

 

Estudiosos apresentam dois modelos de implementação das Políticas Públicas; 

o de Cima para Baixo (que é a aplicação descendente ou, em outras palavras, 

do governo para a população) e o de Baixo para Cima (que é a aplicação 

ascendente ou da população para o governo). O modelo de Cima para Baixo 

representa um modelo centralizado, onde apenas um número muito pequeno 

de funcionários participa das decisões e opina na forma da implementação das 

Políticas Públicas. Ele reflete uma concepção hierárquica da administração 

pública, segundo a qual a decisão tomada pela administração pública seja 
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acatada e cumprida pelos demais em volvidos, sem questionamentos. Já o 

modelo de Baixo para Cima é caracterizado pela descentralização. Ou seja, ele 

supõe a participação dos beneficiários ou do usuário final das políticas em 

questão. Ele representa uma perspectiva participativa das Políticas Públicas, o 

que é possível pelo contato direto do cidadão com o aparato da administração 

pública. Os beneficiários são chamados a participar. Durante a fase de 

implementação, é possível se perceber alguns fatores que podem comprometer 

a eficácia das políticas. Podemos citar como exemplo as disputas de poder 

entre as organizações, bem como fatores internos e os fatores externos que 

afetam o desempenho das instituições, tais como suas estruturas e a preparação 

formal e treinamento do quadro administrativo encarregado da execução de 

políticas”. 

 

A fase de implementação, portanto, é crucial para a aferição das melhores escolhas 

do gestor público e sua adaptação à realidade social, sendo que no modelo de baixo para 

cima, tem-se um contato maior com a sociedade e seus anseios, o que amplia a 

participação da população, representando o fortalecimento democrático. 

 

4.5 Quinta Fase: Avaliação 

Por fim, a última etapa do Ciclo de Políticas Públicas compreende um dos 

momentos mais importantes: o acompanhamento da implementação e a análise de seus 

resultados. O monitoramento permite entender como a política pública está sendo 

aplicada e se há a necessidade de corrigir possíveis falhas, segundo dispõem Lopes et. al. 

(2008, p. 12): 

A avaliação é um elemento crucial para as Políticas Públicas. O fato de ser 

apresentada como última etapa não significa que ela seja uma ferramenta para 

ser utilizada apenas quando o tempo de atuação da Política Pública acaba. 

Muito pelo contrário, a avaliação pode ser feita em todos os momentos do ciclo 

de Políticas Públicas, contribuindo para o sucesso da ação governamental e a 

maximização dos resultados obtidos com os recursos destinados. Além disso, 

a avaliação também é uma fonte de aprendizado que permite ao gestor perceber 

quais ações tendem a produzir melhores resultados. A avaliação permite à 

administração: 1) Gerar informações úteis para futuras Políticas Públicas; 2) 

Prestar contas de seus atos; 3) Justificar as ações e explicar as decisões; 4) 

Corrigir e prevenir falhas; 5) Responder se os recursos, que são escassos, estão 

produzindo os resultados esperados e da forma mais eficiente possível; 6) 

Identificar as barreiras que impedem o sucesso de um programa; 7) Promover 

o diálogo entre os vários atores individuais e coletivos envolvidos; 8) Fomentar 

a coordenação e a cooperação entre esses atores. 
 

A depender do nível de sucesso da implementação, pode ser necessário retomar 

todo o Ciclo de Políticas Públicas, a partir de deliberação do poder público que analisará 

se há necessidade de propor alterações ou se o projeto deve ser mantido. Esse processo 

se destaca, também, por servir como fonte de aprendizado. Para obter melhores 

resultados, as políticas públicas devem ter como principal objetivo o cumprimento de 
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funções como a promoção da cooperação entre os atores e se constituir como um 

programa implementável. 

 

4.6 A judicialização como parte do ciclo da política pública 

As etapas delineadas nesse tópico procuraram demonstrar como se forma uma 

política pública. Agora, a pergunta que se faz é: é possível a judicialização fazer parte da 

formação da agenda política? 

Scodeler et. al. (2015) destacam que, no âmbito da Administração Pública, a 

judicialização é desconsiderada como um fator que pode influir na formulação de uma 

política pública. Entretanto, isso não significa que a judicialização não possa fazer parte 

do ciclo da política pública, sobretudo no que diz respeito ao planejamento das ações dos 

governos (NAKAMURA, 2017). 

Assim, da mesma forma que a política pública perpassa por diversos setores e 

olhares, a judicialização também segue o mesmo rito, pois ela envolve a análise de um 

direito que não foi priorizado ou não foi implementado na política pública pelo gestor, e 

o controle de legalidade que deve ter em todos os atos da Administração Pública, 

sobretudo no que diz respeito à efetivação de direitos (NAKAMURA, 2017; 2021). 

Quando a política pública chega às portas do Judiciário, ela passa por uma análise 

que se converte em um ciclo que investiga como ela foi gestada, formada e implementada, 

ou, ainda, se ela nem chegou a completar ou sequer a fazer parte das escolhas do gestor 

público. A esse respeito, Scodeler (2015, p. 304-305) et. al. explicam que:  

 

Quando determinada política pública é judicializada, esta chega ao Poder 

Judiciário por meio de uma petição inicial, de um pedido. Aqui, percebe-se que 

a causa de pedir, elemento necessário para constituir a ação (Didier Júnior, 

2009), substitui a tarefa dos atores responsáveis pelas políticas públicas na 

identificação do problema, pois esse é levado a juízo. Assim, quando um 

cidadão ingressa na justiça requerendo um determinado direito social, ele 

normalmente alega a negativa de alguma pessoa pública (normalmente o 

município) em fornecê-lo e a previsão constitucional do referido direito 

(Brasil, 1988). 

 

 O problema da política pública judicializadas e da questão da separação dos 

Poderes, o que remonta às críticas feitas à judicialização, acontece na segunda fase, o que 

leva à seguinte pergunta: O Judiciário pode implementar uma política pública? 

 A resposta é depende. Por vezes, o Judiciário pode ter uma postura ativa e agir 

como um verdadeiro legislador, o que é corroborado por inúmeras decisões do Supremo 



30 
 

Tribunal Federal relativas à concretização de direitos fundamentais. Já, por outro lado, o 

enfoque pode ser unicamente na legalidade da inexistência ou insuficiência de uma 

política pública, o que é mais levado pela análise de um controle de legalidade 

(SCODELER, 2015; NAKAMURA, 2017). 

 Ainda, segundo Nakamura (2017) a inserção da judicialização no campo das 

políticas públicas pode trazer um substrato fático rico no que se relaciona aos dados que 

podem ser extraídos das ações judiciais. Dessa forma, diante da perspectiva de uma 

política judicializada, o gestor pode planejar as suas ações conforme os interesses 

regionais ou locais, o que, porventura, pode trazer um maior benefício à sociedade. 

 Isso quer dizer que, conforme dito no primeiro tópico deste trabalho, a dinâmica 

governamental, na maioria das vezes, elege suas prioridades com base naquilo que faz 

parte de uma ideologia política, transformando, muitas vezes, algo que é do Estado em 

algo que é de um determinado partido político. 

 Nesse contexto, a judicialização surge como meio de a pessoa que se sente lesada 

acessar de alguma forma o direito e o serviço da assistência social que se encontra previsto 

na Constituição Federal. E justamente, por estar previsto na lei constitucional, o gestor 

deve cumprir o que está na lei, pois há além de um compromisso governamental, seja 

regional ou local, com a população, há um compromisso constitucional que sobreveio de 

um histórico de lutas e conquistas, e que deve ser concretizado de forma efetiva 

(NAKAMURA, 2021). 

 Assim, fazendo a análise do caso da implementação do BPC, tem-se que a atuação 

do Judiciário é essencial para que esse direito aconteça, pois se trata de uma política de 

Estado e não de governo. E, na fase da política judicializada que tem relação com a 

implementação do direito em si, fica claro que o fato de a pessoa ir reclamar os seus 

direitos perante o Judiciário não só aumenta as garantias democráticas (SCODELER et. 

al., 2015; NAKAMURA, 2021), mas aperfeiçoa e traz em si um preceito básico da 

democracia, a fiscalização popular das ações que são empreendidas pelos governos. 
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5. DA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A gestão das políticas públicas é de responsabilidade do Estado cujo objetivo 

primordial é a realização do interesse público. Isso não significa que outros interessados 

também não possam cooperar para a realização de políticas públicas, mesmo que o 

interesse destes outros autores não seja o bem comum.  

Essa possibilidade se deve ao fato de que há interesses específicos, referentes a 

grupos definidos, que apesar de não diretamente comprometidos com o conjunto da 

sociedade, e de não dispor de recursos, estruturas e normatizações de alcance universal, 

vertem-se para a concretização de direitos referentes a grupos minoritários ou 

vulneráveis. 

Em primeiro lugar, é cabível destacar que os gestores das políticas públicas, neste 

cenário, figuram como os políticos que são eleitos, dentre outros motivos, com base em 

suas propostas de políticas e tentam realizá-las. Assim, as políticas públicas são definidas 

no Poder Legislativo, o que insere os parlamentares (vereadores e deputados) no 

processo. E, o Poder Executivo as coloca em prática.  

Nesse processo, cabe aos servidores públicos oferecer as informações necessárias 

ao processo de tomada de decisão dos políticos e posteriormente, executar as políticas 

públicas definidas. Por esse motivo, o funcionalismo público é um elemento essencial 

para o bom desempenho das diretrizes adotadas pelo governo (LOTTA et. al., 2018; 

2019). 

Diante disso, a sociedade e seus vários grupos (imprensa, grupos de interesse, 

sindicatos, dentre outros) acompanham o processo de tomada de decisão e participam de 

sua implementação, podendo os atores das políticas públicas em dois grupos, isto é, os 

Estatais que são que exercem funções públicas no Estado e os privados que não possuem 

vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado, mas trazem demandas a ele 

(LOTTA et. al., 2018; 2019). 

A iniciativa da formulação das políticas públicas geralmente vem dos 

poderes Executivo ou Legislativo, separada ou conjuntamente. Mas ela surge a partir de 

demandas e propostas da sociedade. A participação da sociedade na formulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas em alguns casos é assegurada na 

própria lei que as institui. No caso da educação e da saúde, a sociedade participa 

https://www.politize.com.br/tres-poderes-executivo-legislativo/
https://www.politize.com.br/23-formas-de-exercer-cidadania-alem-do-voto/
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ativamente mediante os Conselhos em nível municipal, estadual e federal (MOREIRA et. 

al., 2019). 

A Lei Complementar n.º 131 (Lei da Transparência), de 27 de maio de 2009 

(BRASIL, 2009b), fala o seguinte sobre a participação da sociedade: 

 

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 

durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos;” 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, em meios eletrônicos de acesso público; [...]. 

 

Assim, de acordo com essa lei, todos os Poderes Públicos estão obrigados a 

assegurar a participação popular em sua gestão. Não se trata mais de uma preferência 

política do gestor, mas uma obrigação do Estado e um direito da população (BRASIL, 

2009b). 

As demandas da sociedade geralmente são apresentadas aos dirigentes públicos 

por meio da sociedade civil organizada (SCO), que inclui, conforme apontado acima, 

sindicatos, entidades de representação empresarial, associação de moradores, associações 

patronais e organizações não governamentais (ONG) em geral. 

As ações que os dirigentes públicos selecionam (suas prioridades) são aquelas que 

eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-estar da 

sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade. 

Desse modo, cabe ao formulador de políticas públicas perceber, compreender e 

selecionar as diversas demandas específicas – por exemplo, a construção de uma estrada 

ou gerais – demandas por segurança pública e melhores condições de saúde, por exemplo. 

Portanto, conclui-se que embora a legislação determine a participação privada na 

gestão das políticas públicas, são os poderes constitucionais (Poder Executivo e 

Legislativo) detêm a prerrogativa de eleger quais políticas públicas serão implementadas 

ou não, de acordo com aquilo que acharem necessário.   

 

 

 

 

 

 

https://www.politize.com.br/conselhos-municipais-fatos-importantes/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/LCP/Lcp131.htm
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6. DA JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

A participação do Poder Judiciário na vida social, especialmente no implemento 

das políticas públicas, influencia diretamente no desenvolvimento social, ao menos no 

que toca a efetivação do direito social relativo à assistência social. É fato que a mera 

criação de leis (Poder Legislativo) e a má gestão das políticas públicas (Poder Executivo), 

muitas vezes não atende o interesse social e até mesmo subtrai direitos constitucionais 

dos indivíduos. 

É diante dessa premissa que entra em cena o Poder Judiciário, ora efetivando a 

aplicação da lei posta, ora sufragando o ordenamento jurídico, com base nos princípios 

constitucionais, o que no cenário atual, mostra-se um importante mecanismo de 

desenvolvimento social, no que toca à efetivação da assistência social. 

Em outras palavras, o Poder Judiciário atualmente tem assumido um papel cada 

vez mais determinante na condução das políticas públicas, isto é, as políticas públicas, 

tem sido alvo de diversas lides judiciais. Segundo o entendimento pacífico do Supremo 

Tribunal Federal, o Judiciário tem legitimidade para controlar e intervir nas políticas 

públicas que visem a garantir o mínimo existencial conforme indica a decisão abaixo: 

 
ADPF 45/DF: "Ementa: arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

A questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do poder 

judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando 

configurada hipótese de abusividade governamental. Dimensão política da 

jurisdição constitucional atribuída ao supremo tribunal federal. 

Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, 

econômicos e culturais. Carácter relativo da liberdade de conformação do 

legislador. Considerações em torno da cláusula da 'reserva do possível'. 

Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da 

intangibilidade do núcleo consubstanciador do 'mínimo existencial'. 

Viabilidade instrumental da argüição de Descumprimento no processo de 

concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda 

geração). " 

 

Desse modo o Poder Judiciário, embora não realize diretamente o planejamento 

ou a execução de políticas públicas, é um dos principais atores nesse cenário, pois tem 

como missão constitucional conceder direitos relacionados aos direitos sociais como aos 

ligados à saúde, educação e previdência social, protegidos pela carta magna. 

Estes direitos sociais requerem do Estado políticas públicas dirigidas a segmentos 

específicos da sociedade, com o intuito de tentar dar tratamento igualitário à todas as 

pessoas da sociedade, conforme assegurado pela Constituição Federal. 
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A possibilidade de o Poder Judiciário apreciar políticas públicas surgiu com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, onde constata-se que o poder de atuação 

do Judiciário ampliou-se mediante a possibilidade de revisão de atos dos demais poderes, 

conforme ficou exposto no primeiro tópico e aqui será desenvolvido mais 

minuciosamente (BARROSO, 2012). 

A base da ordem constitucional e política é a dignidade da pessoa humana que 

deverá ditar as políticas públicas, garantindo o mínimo existencial a todos e a máxima 

efetividade da Constituição Federal. Deste modo, a doutrina e a jurisprudência vêm 

consolidando o entendimento da possibilidade da interferência do Poder Judiciário nas 

políticas públicas, tendo vários julgados neste sentido. Diante dessa realidade a 

judicialização das políticas públicas pode trazer consequências positivas ou negativas.  

Segundo corrente encabeçada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís 

Roberto Barroso (2012, p. 24), o conceito desse fenômeno pode ser visto sob o seguinte 

prisma: 

 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou 

social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 

instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – 

em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios e a 

administração pública em geral. Como intuitivo, a Judicialização envolve uma 

transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na 

linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade. O 

fenômeno tem causas múltiplas. Algumas delas expressam uma tendência 

mundial; outras estão diretamente relacionadas ao modelo institucional 

brasileiro. A seguir, uma tentativa desistematização da matéria”. 

 

 

Ainda, Barroso (2012, p. 25-26) apresenta três causas da intensificação da 

judicialização como meio de se compreender o fenômeno: 

 

A primeira grande causa da judicialização foi a redemocratização do país, que 

teve como ponto culminante a promulgação da Constituição de 1988. Nas 

últimas décadas, com a recuperação das garantias da magistratura, o Judiciário 

deixou de ser um departamento técnico-especializado e se transformou em um 

verdadeiro poder político, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, 

inclusive em confronto com os outros Poderes. No Supremo Tribunal Federal, 

uma geração de novos Ministros já não deve seu título de investidura ao regime 

militar. Por outro lado, o ambiente democrático reavivou a cidadania, dando 

maior nível de informação e de consciência de direitos a amplos segmentos da 

população, que passaram a buscar a proteção de seus interesses perante juízes 

e tribunais. [...]. A segunda causa foi a constitucionalização abrangente, que 

trouxe para a Constituição inúmeras matérias que antes eram deixadas para o 

processo político majoritário e para a legislação ordinária. [...]. A terceira e 

última causa da Judicialização, a ser examinada aqui, é o sistema brasileiro de 

controle de constitucionalidade, um dos mais abrangentes do mundo. Referido 
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como híbrido ou eclético, ele combina aspectos de dois sistemas diversos: o 

americano e o europeu. [...]. Nesse cenário, quase qualquer questão política ou 

moralmente relevante pode ser alçada ao STF”. 

 

Diante dos argumentos apresentados verifica-se que a judicialização, no contexto 

brasileiro, é um cumprimento por parte do Poder Judiciário dos mandamentos 

constitucionais, e não um exercício deliberado de vontade política. É possível verificar 

que as causas apresentadas para a judicialização das políticas públicas, são mandamentos 

constitucionais impostos ao Poder Judiciário decidir, porque era o que lhe cabia fazer, 

sem alternativa. Se uma norma constitucional permite que dela se deduza uma pretensão, 

subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a matéria no caso concreto. 

Por outro lado, deve-se fazer contrapontos sobre a judicialização e seus limites, 

para que não se torne um risco para a legitimidade democrática e muito menos se politize 

a justiça. Dessa forma, é importante destacar o entendimento propagado por Barroso 

(2012, p. 27):   

 

Os membros do Poder Judiciário – juízes, desembargadores e ministros – não 

são agentes públicos eleitos. Embora não tenham o batismo da vontade 

popular, magistrados e tribunais desempenham, inegavelmente, um poder 

político, inclusive o de invalidar atos dos outros dois Poderes. A possibilidade 

de um órgão não eletivo como o Supremo Tribunal Federal sobrepor-se a uma 

decisão do Presidente da República – sufragado por mais de 57 milhões de 

votos – ou do Congresso – cujos 513 membros foram escolhidos pela vontade 

popular – é identificada na teoria constitucional como dificuldade 

contramajoritária. Onde estaria, então, sua legitimidade para invalidar decisões 

daqueles que exercem mandato popular, que foram escolhidos pelo povo?” 

 

 Com essa indagação, Barroso (2012) traz que a legitimidade dos membros do 

Judiciário advém da própria Constituição Federal de 1988, tendo em vista a qualidade de 

guardião dos direitos fundamentais e do ordenamento jurídico dirigido aos juízes, 

desembargadores e ministros. 

 De outra ponta, Tassinari (2012) apresenta os riscos de interferência judicial sob 

o viés da não representação da maioria, o que, em suma, representa uma quebra do 

princípio da separação dos Poderes da República. Na mesma linha, Streck (2011) ressalta 

que a excessiva judicialização, além de subverter a ordem democrática, traz em si, o 

enfraquecimento da própria cidadania.  

 Nesse ponto, apresentando as limitações do Estado em face da judicialização, 

Nakamura (2016) explica que, apesar de em uma primeira vista parecer uma intromissão 
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indevida a ponto de favorecer parcela da sociedade, a judicialização, em alguns casos, se 

faz necessária, pois se trata de uma das garantias dadas pela Constituição Federal de 1988. 

Conclui-se após a análise dos argumentos favoráveis a judicialização e os 

argumentos contrários, que a jurisdição constitucional bem exercida é antes uma garantia 

para a democracia do que um risco.  

Impõe-se, todavia, uma observação final. A importância da Constituição – e do 

Judiciário como seu intérprete maior – não pode suprimir, por evidente, a política, o 

governo da maioria, nem o papel do Legislativo. A Constituição não pode ser ubíqua. 

Observados os valores e fins constitucionais, cabe à lei, votada pelo parlamento e 

sancionada pelo Presidente, fazer as escolhas entre as diferentes visões alternativas que 

caracterizam as sociedades pluralistas.  

Por essa razão, o STF deve ser deferente para com as deliberações do Congresso. 

Com exceção do que seja essencial para preservar a democracia e os direitos 

fundamentais, em relação a tudo mais os protagonistas da vida política devem ser os que 

têm votos. Juízes e tribunais não podem presumir demais de si próprios – como ninguém 

deve, aliás, nessa vida – impondo suas escolhas, suas preferências, sua vontade. Só atuam, 

legitimamente, quando sejam capazes de fundamentar racionalmente suas decisões, com 

base na Constituição. 
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7.  DA JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E SEUS REFLEXOS 

NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO QUE TOCA A EFETIVAÇÃO DO 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

 

Após a verificação dos prós e contras da judicialização das políticas públicas no 

Brasil, percebe-se o ganho de espaço no debate das Ciências Políticas nas últimas 

décadas. Dada à relevância e expressividade do fenômeno, de modo geral pode ser 

considerado como a atuação por parte do Poder Judiciário por meio de ações que 

interferem no curso das políticas públicas, o que em tese seriam atribuições próprias dos 

Poderes Legislativo e Executivo (VIANNA, 2002). 

A Assistência Social prevista na Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS) inaugurou no país uma nova maneira de ver a 

pobreza, os deficientes e os idosos. Eles deixam de ser alvo exclusivo de caridade, 

voluntarismo, paternalismo e clientelismo políticos para tornar-se dever do Estado.  

Embora já houvesse algumas ações estatais fragmentadas, é nesse momento que 

eles passam a ser matéria de políticas públicas. Evidentemente a publicação de uma lei 

não garante a ruptura com os antigos modelos. Contudo, sua previsão legal foi 

fundamental para o reconhecimento de que a situação de vulnerabilidade pessoal e social 

não são frutos da incompetência individual ou do azar, mas consequência da dinâmica da 

sociedade. 

Nessa esteira a criação do benefício assistencial BPC com sede constitucional, 

visa garantir em seu artigo 203, inciso V, aos deficientes e aos idosos a partir dos 65 anos 

de idade, que não tenham condições de prover sua subsistência e nem tê-la provida por 

sua família, um rendimento no valor de um salário mínimo para sua sobrevivência. 

Ou seja, não há que se falar em “caridade” por parte das políticas públicas, mas 

sim, de efetivação de um mandamento constitucional que visa o desenvolvimento social 

de determinado seguimento da sociedade.  

Embora tenha sido assegurado tal direito na Constituição Federal de 1988, foi 

regulamentado somente em dezembro de 1993, com edição da Lei n. 8.742, que definiu 

seus critérios de elegibilidade. Contudo, passou a ser efetivamente operacionalizado, em 

janeiro de 1996. O BPC é gerido pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS), e operacionalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

autarquia federal vinculada à Previdência Social. 
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Desde sua regulamentação o BPC é objeto de muitas discussões e passou por 

diversas alterações em seus critérios, sendo ainda alvo de muitos questionamentos por 

não abranger parcela significativa de deficientes e idosos pobres.  

Um dos pontos mais controversos é a renda adotada, estipulada no valor de um 

quarto do salário mínimo por pessoa. Esse critério tem sido questionado desde a edição 

da lei, já que a adoção de um limite de renda tão exígua acaba por impossibilitar que 

importante parcela da população privada de recursos tenha direito ao benefício. Contudo, 

até o momento o critério de renda permanece inalterado. 

Diante de tal quadro, a judicialização dessa política pública exerce função de 

correção e efetivação de tal mandamento constitucional, uma vez que na visão do Poder 

Judiciário, mais especificamente do STF, com base nos mandamentos constitucionais, o 

critério a ser adotado é o da renda “per capita” de no máximo ½ salário mínimo, conforme 

Reclamação nº 4374, o que amplia a efetivação deste direito fundamental: 

 

(Rcl 4374) Dessa vez, o Supremo entendeu que o critério de 1/4 do salário 

mínimo estava ultrapassado. Para os togados, a definição de “pobre na forma 

da lei” deveria receber um upgrade. De uma só vez, a Corte julgou 

inconstitucional duas normas que tratavam o assunto (o art. 20 da Lei da 

Assistência Social e o art. 34 do Estatuto do Idoso). Parte dessas normas sai de 

circulação, o que vai obrigar o Poder Judiciário a improvisar a nova definição 

de “pobre na forma da lei”, até a matéria ser novamente regulamentada pelo 

nosso vagaroso Congresso Nacional. Só Deus sabe quando! Como estabeleceu 

o STF, a expectativa é que o critério de pobreza passe a ser (pelo menos) de 

1/2 metade de um salário mínimo por cabeça. Segundo o Ministro Gilmar 

Mendes, “os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o 

valor de meio salário mínimo como referencial econômico para a concessão 

dos respectivos benefícios”. Mendes entende que esse é um indicador bastante 

razoável, ao invés do critério de ¼ do salário mínimo, que considera 

completamente defasado e inadequado para aferir a miserabilidade das 

famílias”. 

 

Mesmo com a fixação do entendimento acima descrito a Administração Pública, 

atualmente, para elegibilidade ao benefício BPC, analisa: o grupo familiar, composto 

"pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a 

madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto"; a idade de 65 anos ou mais (para 

benefícios de idoso), a renda per capita bruta inferior a um quarto do salário mínimo, e 

nos casos de benefícios para deficientes, o critério de impedimentos de longo prazo, ou 

seja, aqueles cuja doença/deficiência incapacitam a pessoa para a vida independente e 

para o trabalho por no mínimo dois anos (SILVA, 2012). 
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Para avaliação do benefício são realizadas avaliações sociais e médicas, pelos 

assistentes sociais e peritos médicos do INSS. Caso o requerente tenha seu benefício 

indeferido inicialmente, tem a possibilidade de interpor recurso administrativo para 

avaliações de profissionais distintos aos do requerimento inicial, tendo alternativa antes 

de recorrer à justiça, que na grande maioria dos casos reverte às decisões administrativas 

proferidas pelo INSS em todas as suas instâncias.  

Após essa breve explanação é possível verificar que a fixação dos critérios para a 

concessão do benefício assistencial (BPC) foram fixados pelo Poder Legislativo por meio 

da legislação, embora tais critérios não atendam os interesses sociais. É importante 

destacar que a concessão do benefício assistencial é encargo da Administração Pública, 

por meio do INSS, que é ligado ao Poder Executivo.  

Quando o INSS nega o benefício, ele o faz em nome da Administração Pública 

que executa as políticas públicas, o Poder Executivo. E, é neste cenário que a 

judicialização dessa política pública tão importante entra em cena, ou seja, devido ao não 

atendimento do interesse público por parte dos demais poderes, o Poder Judiciário 

atendendo seus deveres constitucionais, faz o controle de legalidade do ato e concede o 

direito.   

7.1 Dos reflexos no desenvolvimento social/regional na cidade de Franca com a 

correta implantação do Benefício de Prestação Continuada 

Com a apresentação das razões da judicialização das políticas públicas e mais 

especificamente da necessidade de tal ocorrência na assistência social, passa-se à 

explanação da importância da judicialização do BPC e em que medida, esse fenômeno 

pode impactar no desenvolvimento social/regional de determinada camada da sociedade.  

Neste contexto, cabe apresentar o Benefício de Prestação Continuada – BPC, 

instituído pela Constituição vigente, é integrante do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), administrado pelo MDS e operacionalizado pelo INSS. Esse benefício é a 

principal forma de inclusão social dos idosos e das pessoas com deficiência que não 

possuem meios de prover sua subsistência, na medida em que se propõe a minimizar, ou 

até mesmo suprir, a vulnerabilidade proveniente das carências econômicas.  

A seleção destes beneficiários é feita por meio do Cadastro Único e Programas 

Sociais (CadÚnico). O CadÚnico é um instrumento de identificação e caracterização 

socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, que pode ser utilizado para 
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diversas políticas e programas sociais voltados a esse público, tornando-se uma 

ferramenta essencial para o Sistema Único de Assistência Social. 

Por meio de sua base de dados é possível conhecer quem são, onde estão e quais 

as principais características, necessidades e potencialidades das parcelas mais pobres e 

vulneráveis da população (SILVA, 2012).  

Como a utilização do CadÚnico é obrigatória para todos os programas sociais 

federais direcionados para a população de baixa renda, em conformidade com o decreto 

8.805/2016, o qual altera o Decreto 6.214/2007 que regulamenta o BPC, a inscrição de 

requerentes e beneficiários do BPC e suas famílias no CadÚnico passou a ser obrigatória 

partir de 6 de novembro de 2016. 

A inscrição deve ser realizada previamente ao requerimento do benefício, sendo 

obrigatório que os números de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular e de todos os 

membros da família estejam registrados no CadÚnico, permitindo assim a avaliação das 

informações desta base no momento da análise do direito ao benefício.  

Todos os municípios brasileiros têm postos de atendimento do CadÚnico, que na 

maioria das vezes são ligados às Secretarias Municipais de Assistência Social (SMAS) 

ou mesmo se localizam nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Se o 

CRAS não realizar a inclusão ou atualização cadastral no próprio local, a equipe orientará 

as famílias sobre aonde devem ir para efetivar o cadastro. 

No caso da cidade de Franca/SP o CadÚnico está localizado nos 05 CRAS 

distribuídos pela cidade nas regiões: 1) Franca CRAS Centro Rua Dr. Alcindo Ribeiro 

Conrado, 1813 (16)3721-4952 crascentro@franca.sp.gov.br; 2) Franca CRAS Leste Rua 

Porto Velho, 1871 (16)3725-2001 crasleste@franca.sp.gov.br; 3) Franca CRAS Norte 

Rua Ilton Barbosa Silva, 745 (16)3704-8515 crasnorte@franca.sp.gov.br; 4) Franca 

CRAS OESTE Rua Bruno Cilurzo, 1550 (16)3720-7119 crasoeste@franca.sp.gov.br; 5) 

Franca CRAS Sul Rua Zeferino José dos Prazeres, 750 (16)3701-7109 

crassul@franca.sp.gov.br. 

Após a inscrição do beneficiário e o preenchimento dos requisitos legais, o 

requerente pleiteará o seu benefício junto ao INSS. Nos raros casos de concessão do 

direito, ocorre uma situação que proporcionará ao autor uma ampliação dos seus direitos 

sociais com a sua autossuficiência financeira o que lhe trará desenvolvimento pessoal, 

familiar, local, regional e até mesmo social.  

Com base no exposto apresenta a seguir as ações desenvolvidas para a ampliação 

social dos Beneficiários do BPC e, consequentemente lhe garantir seu desenvolvimento 

mailto:crascentro@franca.sp.gov.br
mailto:crasleste@franca.sp.gov.br
mailto:crasnorte@franca.sp.gov.br
mailto:crasoeste@franca.sp.gov.br
mailto:crassul@franca.sp.gov.br
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social, tendo em vista as múltiplas facetas da realidade, possibilitando o atendimento a 

requisitos diversos ou tendo em vista fatores particulares de vulnerabilidade de diferentes 

grupos sociais.  

Com a finalidade de desenvolver e manter uma rede de proteção social integral 

aos(às) beneficiários(as) do BPC, o MDS tem promovido ações conjuntas com outros 

Ministérios, demais entes federados e a sociedade, na perspectiva de assegurar a melhoria 

da qualidade de vida, a participação e inclusão dos beneficiários e suas famílias no 

contexto social.  

Segundo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, 

visando a efetiva implantação do desenvolvimento social por meio da implantação do 

BPC e visando o desenvolvimento social do estudante foi criada a ação (programa BPC 

na escola) que traz em seu programa (BRASIL, 2015): 

 

PROGRAMA BPC NA ESCOLA. Esta ação, que envolve o Ministério da 

Educação (MEC), o Ministério da Saúde e o MDS, em parceria com 

municípios, estados e com o Distrito Federal, tem por objetivo acompanhar e 

monitorar o acesso e a permanência na escola das pessoas com deficiência 

beneficiárias do BPC, com idade até 18 anos, por meio da articulação das 

políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos. A intenção 

é criar condições para o desenvolvimento da autonomia, participação social e 

emancipação da pessoa com deficiência. O beneficiário deve ter garantida a 

matrícula na escola da sua comunidade. É importante que os pais saibam que 

a matrícula é um direito do seu filho e uma obrigação do sistema de ensino. O 

BPC na Escola realiza anualmente o pareamento das informações do Censo 

Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep/MEC) e o banco de dados do BPC/MDS, a fim de identificar os 

índices de inclusão e exclusão escolar dos beneficiários do BPC. Além de 

realizar o pareamento de dados, o BPC na Escola forma grupos gestores 

estaduais para que sejam multiplicadores e estejam aptos a formar outros 

gestores nos municípios que aderiram ao programa. A formação aborda temas 

de educação inclusiva, acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. 

Desde o final de 2008 os municípios que aderiram ao programa estão 

realizando pesquisa domiciliar para a identificação das barreiras que impedem 

o acesso e a permanência na escola dos alunos com deficiência beneficiários 

do BPC. 

 

Da mesma forma, visando a dignidade e o desenvolvimento social do trabalhador 

deficiente foi criada a ação (programa BPC no trabalho) que traz em seu programa: 

 

PROGRAMA BPC NO TRABALHO. O Programa BPC no Trabalho tem 

como objetivo promover o protagonismo e a participação social dos 

beneficiários com deficiência, por meio da superação de barreiras, 

fortalecimento da autonomia, acesso à rede socioassistencial, à qualificação 

profissional e ao mundo do trabalho. O BPC no Trabalho foi criado para 

atender prioritariamente beneficiários entre 16 e 45 anos que querem trabalhar, 

mas encontram dificuldades em obter formação profissional e qualificação 

para inserção no mercado de trabalho. Para facilitar esse acesso, foram 

promovidas alterações na legislação referente ao BPC: desde 2011, com a 
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publicação da lei 12.470, o beneficiário com deficiência que ingressa no 

mundo do trabalho tem o benefício suspenso (e não cancelado) enquanto durar 

a atividade remunerada. Caso deixe de exercer essa atividade, poderá solicitar 

a reativação do BPC. No caso do Contrato de Aprendizagem Profissional, 

existe a possibilidade de o beneficiário do BPC acumular o salário de aprendiz 

com o recebimento do benefício por até dois anos. O programa também se 

articula com o Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 

(Acessuas Trabalho) nas ações de mobilização e encaminhamento das pessoas 

em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para cursos de capacitação, 

formação profissional e demais ações de inclusão produtiva. Aderir ao 

Acessuas Trabalho, o gestor municipal se compromete também com a 

execução das ações do BPC no Trabalho. A participação em programas de 

aprendizagem profissional deve considerar as habilidades e competências 

relacionadas com a profissionalização e não com a escolaridade, dado que 

existe obrigatoriedade legal das instituições de educação profissional em 

oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa com deficiência. As 

instituições pertencentes ao “Sistema S” – Serviço Nacional de Aprendizagem, 

como SENAI, SENAC, SENAR, SENAT e SESCOOP – estão habilitadas a 

oferecer capacitações. É importante salientar que as empresas são obrigadas a 

ofertar programas de aprendizagem. Os contratos deverão prever no mínimo o 

piso regional de salário proporcional às horas cumpridas, vale-transporte e 

contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Previdência Social (BRASIL, 2015). 

 

No mesmo sentido, a criação da Tarifa Social de Energia Elétrica tem como 

objetivo a dignidade e o desenvolvimento social do beneficiário do BPC, trazendo em seu 

programa: 

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA A TSEE, regulamentada pela 

lei 12.212/2010 e pelo decreto nº 7.583, de 13 de outubro de 2011, é 

caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe 

residencial das distribuidoras de energia elétrica, sendo calculada de modo 

cumulativo. A partir da publicação da lei, os beneficiários do BPC passaram a 

ser contemplados por essa política. Para requerimento desse benefício, um dos 

integrantes da família deve solicitar à sua distribuidora de energia elétrica a 

classificação da unidade consumidora na subclasse “residencial baixa renda”. 

É preciso: I – informar nome, CPF e Carteira de Identidade ou, na inexistência 

desta, outro documento de identificação oficial com foto, ou ainda o Registro 

Administrativo de Nascimento Indígena (RANI), se for o caso; II – informar o 

código do cadastro da unidade consumidora a ser beneficiada; III – informar o 

Número de Identificação Social (NIS) ou, no caso de recebimento do BPC, o 

número do benefício; e IV – apresentar o relatório e atestado subscrito por 

profissional médico (somente para famílias com uso continuado de aparelhos). 

A distribuidora consultará o CadÚnico ou o cadastro do BPC para verificar as 

informações prestadas, e a última atualização cadastral deve ter ocorrido em 

até dois anos (BRASIL, 2015). 

 

Por fim, ainda na busca do desenvolvimento social do beneficiário do BPC foi 

criada a ação (programa criança feliz) que traz em seu programa: 

 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ O Programa Criança Feliz foi instituído 

pelo decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, com caráter intersetorial e 

coordenado pelo MDS. Tem por objetivo promover o desenvolvimento 

integral de crianças de até 72 meses que recebem o BPC, além de crianças de 

até 36 meses beneficiárias do programa Bolsa Família, gestantes e crianças de 
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até 72 meses afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida 

de proteção (prevista no artigo 101, caput, incisos VII e VIII, da lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990) e suas famílias”.  

“Esse programa é estruturado na ação de visitadores capacitados que realizam 

acompanhamento semanal das crianças que compõem o público-alvo. As 

experiências da criança, especialmente nos seus primeiros anos de vida, dão 

fundamento ao processo de desenvolvimento subsequente. Cada fase do 

desenvolvimento infantil depende da anterior para que funções mais 

complexas possam ser desenvolvidas e realizadas, numa sequência de 

aquisições de novas habilidades e capacidades. A literatura médica demonstra 

que o acompanhamento, as orientações e os estímulos oferecidos pelo 

programa vão impactar o desenvolvimento da inteligência dessas crianças, 

possibilitando que elas tenham um futuro melhor. No caso das que possuem 

algum tipo de deficiência, o estímulo precoce, desde a gestação, pode significar 

um futuro com mais qualidade de vida e autonomia. A avaliação do 

desenvolvimento permite identificar crianças em risco, encaminhá-las para 

novas avaliações e intervenções, quando necessário, além de fornecer aos 

membros da família informações vitais sobre deficiências. Essas avaliações 

incluem exames oftálmicos e auditivos, assim como análises dos progressos da 

criança em relação a marcos de desenvolvimento, tais como sentar, ficar em 

pé, engatinhar, andar, falar ou manipular objetos (BRASIL, 2015). 

 

Diante de todos estes programas estabelecidos pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social, fica evidente que a implementação do BPC é uma política 

pública que visa o desenvolvimento social de seus beneficiários.  

Em investigação local, mais especificamente na cidade de Franca/SP, junto ao 

CadÚnico que como já explanado, está localizado nos 05 CRAS distribuídos pela cidade 

nas regiões, verifica-se que a realidade local com a implantação dos programas/ações do 

BPC gera um verdadeiro desenvolvimento social para os beneficiários que passam a ter 

a sua dignidade garantida.  

Nessa esteira é que entra a judicialização do BPC, pois como exaustivamente 

demonstrado a implementação de tal política pública gera o desenvolvimento humano, 

local, regional e social do beneficiário e de seu entorno. Todavia, como já explanado no 

corpo desta dissertação a concessão desta política pública passa por percalços, pois a 

legislação destinada ao BPC impõe requisitos muitas vezes não passiveis de cumprimento 

e a sua concessão pela entidade própria (INSS) não vem atendendo o interesse público.  

            Em fundamento ao alegado apresenta os dados colhidos junto aos 05 CRAS locais 

geridos pelo CADASTRO ÚNICO que são 15.645 famílias cadastradas nos anos de 2020 

e 2021 com sua renda enquadrada na classificação de baixa renda, também outros dados 

colhidos junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) nos anos de 2020 e 2021 

que são feitos em média 200 pedidos de concessão de Benefício de Prestação Continuada 

por mês e são concedidos apenas 40 em média de forma administrativa e por fim, junto 
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ao Poder Judiciário local (Justiça Federal 3ª Região Subseção de Franca/SP) são propostas 

em média 150 ações judiciais mensais pleiteando a concessão do Benefício de Prestação 

Continuada pela via judicial e destes pedidos são concedidos em média 130 deferimentos, 

(dados obtidos na consulta feita junto ao site do Conselho Nacional de Justiça 

(https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/estatistica/) na data de 25/04/2022. 

O que evidencia que, mesmo os gestores das políticas públicas, que fazem parte 

do Poder Legislativo e do Poder Executivo sabendo da importância da concessão do BPC 

e seu grande poder de desenvolvimento social, não destinam a atenção adequada para o 

cumprimento dessa política pública. 

E, a partir desse cenário, o Poder Judiciário, que não gere as políticas públicas de 

desenvolvimento social, se vê obrigado a interferir nas políticas públicas por meio da 

judicialização, cumprindo uma imposição constitucional e assim, garantindo aos 

beneficiários a concessão do BPC e o desenvolvimento social de determinada região.   

Nesta esteira verifica-se que a partir da Constituição Federal de 1988, o Poder 

Judiciário tem sido levado a refletir sobre as mudanças que podem ser implementadas, 

passando a assumir uma maior responsabilidade com o social.  

Juntamente com os tratados, as convenções, os protocolos, os instrumentos 

internacionais, a jurisprudência e as leis asseguram o direito para os juízes 

fundamentarem as sentenças judiciais confrontado a razão do Estado, passando a cobrar 

do governo a efetivação dos direitos definidos na Constituição Federal de 1988. 

Portanto, para o desenvolvimento social, que é o desiderato precípuo das políticas 

públicas, há de haver a intervenção cada vez maior do Poder Judiciário, por meio da 

judicialização, para a efetivação dos direitos sociais, mais especificamente a concessão 

do LOAS/BPC, aos menos favorecidos.  

Isso se deve ao fato de que, considerando os dados relativos aos órgãos da 

assistência social, a atual gestão da coisa pública por parte dos Poderes Legislativo e 

Executivo não são efetivos e, pior, descumprem os mandamentos constitucionais no que 

toca aos direitos fundamentais.  

É nesse cenário que o Poder Judiciário, embora não seja sua função típica, no que 

toca à gestão das políticas públicas, vem corrigindo as irregularidades dos demais 

Poderes, de modo a cumprir a lei. 

  

 

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/estatistica/
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após a realização da pesquisa aferiu-se, que a assistência social no Brasil com o 

passar dos anos ganhou contornos diferentes deixando de ser um favor do Estado e 

passando a ser um dever com assento constitucional.  

Do mesmo modo, verificou-se que as políticas públicas são um conjunto de 

decisões, planos, metas e ações governamentais, seja a nível nacional, estadual ou 

municipal, voltados para a resolução de problemas de interesse comum. As escolhas 

destas políticas públicas são atribuídas ao Poder Executivo e Poder Legislativo, levando 

em consideração as necessidades prioritárias da população, os recursos orçamentários 

disponíveis e, após cumprir o ciclo das políticas públicas com todos os seus percalços, 

implanta-se a política pública eleita.  

Apurou-se, também que, para os direitos sociais serem implementados, é 

necessário que os Poderes Executivo e Legislativo promovam a elaboração de políticas 

públicas que busquem a efetividade de direitos básicos. No entanto, muitas vezes, para 

que os direitos sejam efetivados, a população utiliza-se do ingresso de ações perante o 

Poder Judiciário, ocorrendo a chamada judicialização das políticas públicas. 

O Poder Judiciário, dentre suas atribuições constitucionais, tem o dever de 

proteger os direitos fundamentais, podendo interferir na implementação de políticas 

públicas para garantir a efetivação destes direitos. 

A possibilidade de o Poder Judiciário apreciar políticas públicas surgiu com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, onde constata-se que o poder de atuação 

do Judiciário ampliou-se mediante a possibilidade de revisão de atos dos demais poderes. 

Os Poderes Executivo e Legislativo não poderão recusar-se a elaborar políticas públicas 

relacionadas aos direitos sociais básicos e, tampouco, recusar-se a implementá-los, pois 

estarão descumprindo norma constitucional de ordem pública, imperativa, inviolável e 

autoaplicável. 

O desafogamento do Poder Judiciário, com relação à diminuição de ações judiciais 

visando a implementação de políticas públicas, será possível quando passarem a existir 

políticas públicas efetivas e quando as pessoas forem realmente tratadas conforme 

menciona a Constituição Federal, de forma igualitária, sem haver distinção de raça, 

crença, etc.  
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Enquanto as políticas públicas não forem totalmente efetivas para garantir os 

direitos básicos à população menos favorecida, será necessária a intervenção do Judiciário 

para garantir-lhes o mínimo e o básico para que vivam com dignidade. 

Por fim, após toda a pesquisa é possível responder a pergunta feita no resumo, isto 

é: a judicialização das políticas públicas no que toca a implantação do BPC gera ou não 

desenvolvimento regional? 

Após todo os estudos realizados a resposta é afirmativa, uma vez que ficou 

evidente que a política pública denominada BPC é um excelente condutor de 

desenvolvimento, local, regional e social, pois traz dignidade ao destinatário. Além da  

autonomia financeira, traz melhores condições de subsistência o que reflete diretamente 

no desenvolvimento regional, situação essa que na atual conjuntura não seria possível 

sem a judicialização do BPC, pois conforme dados apresentados somente há uma efetiva 

implantação do benefício de Progressão Continuada por interferência do Poder Judiciário 

na gestão das políticas públicas, cumprindo seu papel constitucional e social.     
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