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RESUMO 

 

O Programa Renda Mínima do município de Franca/SP é um Programa de 

Transferência de Renda Condicionada que objetiva combater a pobreza e a miséria. 
O fato de haver um Programa deste tipo a nível municipal, viu-se a necessidade de se 
entender sobre as repercussões do Programa na vida dos beneficiários/as, sua 

operacionalização, bem como se os objetivos do Programa estavam sendo atingidos. 
Havia a hipótese que devido a pouca capilaridade do Programa, como também do 
baixo valor do benefício e  quantidade de vagas, haveria baixa repercussão no 

combate à pobreza. Esta pesquisa tem como objetivo analisar o Programa Renda 
Mínima e suas relações com o desenvolvimento social, bem como sua trajetória, 
operacionalização e repercussões. Para isso, foi efetivada uma pesquisa de caráter 

qualitativa e descritiva,  por meio de pesquisa bibliográfica e documental, bem como 
a aplicação de pesquisa de campo. A realização da pesquisa de campo foi efetiva por 
meio de entrevistas semiestruturadas com o/a responsável pelo Programa, cinco 

taralhadores/as que atuam na execução do Programa e cinco beneficiários/as do 
Programa. Para análise dos dados coletados, foi efetuada análise de conteúdo com o 
emprego de categorias analíticas e empíricas. Os resultados apontam que o Programa 

Renda Mínima é um Programa de Transferência de Renda Condicionada focalizado 
em famílias pobres e miseráveis, bem como se encontra em consonância com outros 
Programas deste tipo no Brasil. Foi influenciado pelas orientações de organismos 

internacionais como PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
e Banco Mundial, de acordo com o social- liberalismo e embasado na perspectiva de 
desenvolvimento de Amartya Sen. Sofreu diversas alterações durante os seus vinte e 

dois anos de existência no que concerne ao número de vagas, critérios de entrada, 
valores dos benefícios e condicionalidades que incidiram no impacto do Programa. 
Além disso, verifica-se que o Programa Renda Mínima tem impacto imediato em 

relação ao combate à miséria, com efeitos principalmente no acesso a alimentação. 
Há o entendimento por parte dos/as beneficiários/as entrevistados/as que o Programa 
Renda Mínima encontra-se na esfera do ajuda em detrimento do direito. Há baixa 

capilaridade do Programa no que diz respeito à quantidade de vagas e ao valor dos 
benefícios. Ocorrem opiniões divergentes dos/as trabalhadores/as que atuam na 
execução do Programa em relação à condicionalidades, bem como a maior parte 

dos/as trabalhadores/as e responsável pelo Programa acredita ser melhor o critério 
multifatorial da pobreza ao invés do critério focado somente na renda per capita. 

Diante disso, propõe-se a reformulação do Programa Renda Mínima na ampliação das 

vagas, tempo de permanência e aumento dos valores dos benefícios, bem como  
possível articulação outros Programas de Transferência de Renda no intuito de 
aumentar o impacto destes Programas no combate à pobreza no município. 

 
Palavras-chave: desenvolvimento social. política social. programa de transferência 

de renda. renda mínima. 

 



 

ABSTRACT 

 

The Minimum Income Program of the municipality of Franca/SP is a Conditional 
Income Transfer Program that aims to combat poverty and misery. The fact that there 
is a Program of this type at the municipal level led to the need to understand the 

repercussions of the Program on the lives of beneficiaries, its operationalization, and 
whether the Program's objectives were being achieved. It was hypothesized that due 
to the Program's limited reach, as well as the low value of the benefit and number of 

vacancies, there would be little repercussion in combating poverty. This research aims 
to analyze the Minimum Income Program and its relations with social development, as 
well as its trajectory, operationalization, and repercussions. To this end, a qualitative 

and descriptive research was carried out, through bibliographic and documentary 
research, as well as the application of field research. The field research was carried 
out through semi-structured interviews with the person responsible for the Program, 

five workers who work in the execution of the Program, and five beneficiaries of the 
Program. To analyze the collected data, content analysis was performed using 
analytical and empirical categories. The results indicate that the Minimum Income 

Program is a Conditional Cash Transfer Program focused on poor and destitute 
families, and is in line with other programs of this type in Brazil. It was influenced by 
the guidelines of international organizations such as the UNDP – United Nations 

Development Program and the World Bank, in accordance with social liberalism and 
based on Amartya Sen's development perspective. It has undergone several changes 
during its twenty-two years of existence regarding the number of vacancies, entry 

criteria, benefit amounts and conditionalities that affected the impact of the Program. 
In addition, it was found that the Minimum Income Program has an immediate impact 
on combating poverty, with effects mainly on access to food. The beneficiaries 

interviewed understand that the Minimum Income Program is in the sphere of aid to 
the detriment of rights. The program has low capillarity in terms of the number of 
vacancies and the value of benefits. There are divergent opinions among workers who 

work on the implementation of the program regarding conditionalities, and most 
workers and those responsible for the program believe that a multifactorial poverty 
criterion is better than one focused solely on per capita income. In view of this, it is 

proposed that the Minimum Income Program be reformulated to increase the number 
of vacancies, the length of stay and the value of benefits, as well as possible 
coordination with other Income Transfer Programs in order to increase the impact of 

these programs in combating poverty in the municipality. 

 

Keywords: social development. social policy. income transfer program. minimum 

income. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A intencionalidade de realização da pesquisa sobre o Programa Renda 

Mínima do município de Franca/SP reside na atuação do pesquisador como assistente 

social nos últimos cinco anos trabalhando no Programa Renda Mínima e em Centros 

de Referência de Assistência Social (CRAS) desta municipalidade. No cotidiano 

profissional percebeu-se que o Programa Renda Mínima tem um papel importante na 

oferta de proteção social disponibilizada pela assistência social do município. 

 O fato de haver um Programa de Transferência de Renda Condicionada 

em âmbito municipal permite uma maior possibilidade na garantia da segurança de 

renda de forma mais prolongada, em vez de somente cumprir o papel dos municípios 

na oferta de benefícios eventuais previstos na Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS). No entanto, havia a hipótese que devido a pouca capilaridade do Programa, 

como também do baixo valor do benefício e quantidade de vagas, haveria baixa 

repercussão no combate à pobreza. Diante disso, haveria a necessidade de se 

entender as repercussões do Programa na vida dos beneficiários/as, sua 

operacionalização, bem como se os objetivos do Programa estavam sendo atingidos.  

A esfera do desenvolvimento abrange diversos campos do 

conhecimento como a economia, meio ambiente, políticas sociais, educação, entre 

outros. Assim, realizamos o estudo dentro da linha de pesquisa Desenvolvimento 

Social e Políticas Públicas que engloba o campo das políticas sociais.  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar o Programa Renda Mínima 

do município de Franca/SP e suas relações com o desenvolvimento social, bem como 

sua trajetória, operacionalização e repercussões. Além disso, tem como objetivos 

específicos compreender o trajeto dos programas de transferência de renda no Brasil 

e suas relações com o desenvolvimento; entender o curso do Programa Renda 

Mínima, sua estrutura e operacionalização para consecução de seus propósitos; 

averiguar as repercussões do Programa Renda Mínima no município e na vida dos 

usuários após a participação no referido Programa.  
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O estudo é estruturado em quatro capítulos, além da introdução e as 

considerações finais. No primeiro capítulo, aborda-se as relações entre as políticas 

sociais e o desenvolvimento, com a realização de uma análise crítica do 

desenvolvimento, bem como suas concepções ao longo da história. Além disso, 

debate-se sobre a influência da concepção de desenvolvimento humano propagada 

por organismos internacionais como PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e Banco Mundial nas políticas sociais do Brasil, em especial, a 

política de assistência social.  

O segundo capítulo apresenta o trajeto das políticas sociais e de 

transferência de renda no Brasil, buscando analisá-las de forma conjuntural e suas 

relações com o desenvolvimento do país. Para isso, o capítulo encontra-se dividido 

em três seções, sendo que as duas primeiras analisam o histórico das políticas sociais 

e de transferência de renda brasileiras com o desenvolvimento do país e a última 

discute os sistemas de proteção social e suas relações com os programas de 

transferência de renda. 

No terceiro capítulo, discorre-se sobre o Programa Renda Mínima, 

Programa de Transferência de Renda Condicionada do município de Franca/SP. Com 

base em uma pesquisa documental nas legislações municipais, é realizada uma 

análise desde o início do Programa até os dias atuais em relação à sua estrutura, 

objetivos, critérios de acesso, valores dos benefícios, vagas e tempo de permanência 

no programa. 

No quarto capítulo, são apresentados o cenário da pesquisa, os 

procedimentos metodológicos e a análise de dados. O estudo é uma pesquisa 

descritiva e qualitativa. Para sua realização, procedeu-se uma ampla revisão 

bibliográfica utilizando livros, artigos, sites da internet acerca do tema, bem como 

bancos de dados como Scielo, bem como a efetivação de uma pesquisa documental 

através das legislações acerca do Programa Renda Mínima. 

Além disso, realizou-se uma pesquisa de campo em que se aplicou uma 

entrevista semiestruturada com o gestor do Programa Renda Mínima, cinco técnicos 

que atuam no Programa e cinco beneficiários. O número de técnicos e beneficiários 
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foi estipulado devido ao número de Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) existentes no município quando o projeto de pesquisa foi elaborado, bem 

como da data de sua aprovação pelo Comitê de Ética, que eram no total cinco 

unidades. 

Para participar da pesquisa, os beneficiários deveriam ter idade acima 

de 18 anos, além de ter recebido no mínimo vinte e quatro parcelas do Programa 

Renda Mínima; bem como pertencer a família com crianças e/ou adolescentes de até 

17 anos. Estes critérios foram elencados conforme legislações municipais que 

regulamentavam o Programa Renda Mínima durante o período de 2002 a 2022, que 

estabeleciam a quantidade máxima de prestações que os benefícios poderiam 

receber era de vinte e quatro meses.  

O critério de ter crianças e adolescentes na família se deve ao fato que 

a legislação municipal prevê desde a criação do Programa a contrapartida que para 

permanecer no Programa, caso houver crianças e adolescentes, as famílias devem 

manter crianças e adolescentes matriculados e frequentando regularmente 

instituições de ensino.  

Os beneficiários com o perfil da pesquisa foram disponibilizados pela 

Secretaria Municipal de Ação Social de Franca/SP e foi realizado um sorteio entre as 

famílias neste perfil para se chegar aos sujeitos da pesquisa. 

Na análise de dados, foi empreendida uma análise de conteúdo, com 

elaboração de categorias analíticas e empíricas dos dados coletados dialogando com 

a fundamentação teórica realizada na pesquisa bibliográfica.  

O Programa Renda Mínima faz parte do arcabouço das políticas de 

proteção social do município de Franca/SP. Os Programas de Transferência de Renda 

Condicionada (PTRCs) existem no Brasil desde a década de 1990 do século XX, 

sendo que o Programa Renda Mínima do município de Franca/SP existe desde o ano 

de 2002, havendo aí vinte e quatro de existência.  

À vista disso, este estudo se faz necessário para entender e refletir sobre 

o Programa Renda Mínima de Franca/SP, Programa de Transferência de Renda 
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Condicionada (PTRC) de âmbito municipal e suas repercussões na vida dos/as 

beneficiários/as, sua operacionalização e se as causas pela qual foi criado estão 

sendo atingidos de forma a possibilitar melhor compreensão sobre este tipo de 

Programa como parte das políticas proteção social prestadas à população. 
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2 AS POLÍTICAS SOCIAIS E SUA RELAÇÃO COM O 
DESENVOLVIMENTO 

 
O desenrolar do pensamento iluminista na Europa no século XVII, a 

realização da revolução industrial e o surgimento das ideais liberais criaram as bases 

para o conceito de desenvolvimento. Diante disso, vemos que o desenvolvimento tem 

relações profundas com o advento da modernidade e com a concepção de progresso. 

A ideia de desenvolvimento nasceu associada ao projeto da modernidade que 

previa a emancipação do ser humano e da sociedade em relação aos 

preceitos da tradição, do pensamento mágico e da religião, através da 

afirmação da capacidade do ser humano gerir sua própria historicidade pelo 

uso da razão (ROTTA, REIS, 2007, p. 331). 

À vista disso, pode-se considerar que o conceito de desenvolvimento 

está ligado ao mundo ocidental onde surgiram as ideias da modernidade e onde 

ocorreram as revoluções industrial e francesa que embasaram juntamente com o 

cristianismo o modo de vida ocidental. 

Santos et al. (2012, p. 51), citando Beck (1997) dizem 

A modernidade como produto do mundo ocidental, fruto da revolução 

francesa e da revolução industrial é apresentada ao mundo como um estilo e 

organização social universal. Ser moderno no mundo ocidentalizado significa 

dizer que o destino de todas as coisas se encontra no homem 

(antropocentrismo), na razão (racionalidade), na especializada 

(produtividade) e no desenvolvimento (evolucionismo). 

Uma sociedade desenvolvida é aquela capaz de garantir o crescimento da 

produção, do consumo e da renda. Nessa perspectiva, a meta do 

desenvolvimento é uma sociedade industrial urbana, cujo moderno é medido 

de acordo com o nível de industrialização e urbanização da sociedade. A 

sociedade industrial e/ou desenvolvida passa a ser então um modelo ideal 

propagado pelo mundo ocidental e transmitido como uma possibilidade para 

regiões menos avançadas como África, Ásia e América Latina.  

O desenvolvimento foi conduzido como um meio de propiciar e levar ao 

progresso a diversas sociedades e nações que em tese se encontram “atrasadas” a 

desenvolver-se aos moldes e ideais europeus. Portanto, uma nação e um país só 

poderiam ser considerados desenvolvidos se seguirem o modelo ocidental.  

Os autores em sua argumentação, continuam citando Escobar (1995, p. 

44) que considera “[…] o desenvolvimento foi e continua a ser, em grande parte, uma 

abordagem de cima para baixo, eurocêntrica, etnocêntrico e tecnocrática que trata as 
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pessoas e culturas como conceitos abstratos, estatísticas que podem ser 

movimentadas para cima e para baixo em gráficos de progresso” (2012, p. 51). 

Diante disso, vemos que a colonização de outras regiões do globo por 

países europeus também se deu como justificativa levar o progresso e o 

desenvolvimento a regiões consideradas mais atrasadas culturalmente e 

economicamente desintegrando antigas culturas e visões de mundo para um olhar 

embasado no livre mercado, na racionalidade, na ciência, na liberdade individual, na 

técnica, na indústria e no contrato social. Nestas circunstancias, é justificada a 

dominação e exploração de países menos “avançados” pelos “mais avançados” o que 

ocasionou o enriquecimento de muitos países colonizadores. 

[...] é na década de 1940 que o desenvolvimento recebe o status de 

objeto de pesquisa cientifica com o surgimento da Economia do 

Desenvolvimento. Com ela, é construído todo um arcabouço teórico e 

metodológico para descrever e promover o desenvolvimento como 

algo próximo a uma sociedade industrial, urbana e detentora de 

riqueza, por meio de acúmulo de renda monetária (SANTOS et al., 

2012, p. 47) . 

As transformações societárias ocorridas no início do século XX como a 

quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929, bem como o peso das duas 

grandes guerras mundiais, influenciaram ativamente o campo de estudos do 

desenvolvimento. Após a 2ª Guerra Mundial surgiram no mundo dois projetos de 

sociabilidade em que influenciaram as nações do globo: o projeto capitalista e o 

projeto socialista, provendo uma nova ordem polarizada capitaneada pelos Estados 

Unidos e União Soviética. 

O projeto socialista previa uma sociedade em que o modo de produção 

estivesse nas mãos dos trabalhadores com um Estado forte e planificado através de 

um partido único. O objetivo seria promover a igualdade social, como também jurídica 

e política. Não haveria a propriedade privada em que esta passaria para a esfera do 

Estado, bem como a provisão de políticas e serviços sociais por este Estado e a busca 

da supressão do desemprego. 

Neste cenário polarizado da Guerra Fria e de disputa de influência e 

poder no mundo, o projeto capitalista responde ao projeto socialista nos países 

industrializados com o fortalecimento das ideias keynesianas e uma nova relação 
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entre estado, mercado e sociedade civil em contraponto as ideias liberais até então 

hegemônicas. No entanto, nesta nova perspectiva, ainda permanece o entendimento 

do desenvolvimento como o acúmulo de riquezas e que para atingir o 

desenvolvimento as nações deveriam percorrer os passos dos países ricos para 

conseguir o patamar de desenvolvimento esperado. 

 Neste contexto, as políticas sociais no âmbito do Estado Social 

capitalista propagadas nos países centrais, tem um importante papel na legitimação 

na reprodução deste projeto, tanto como um instrumento das classes dominantes para 

manutenção de seu poder, como também para amenizar as consequências das 

desigualdades sociais ocasionadas pela sociabilidade do capital. Assim, 

No projeto capitalista de desenvolvimento, as políticas sociais assumiram um 

papel decisivo. O Estado se responsabiliza pelo bem-estar dos cidadãos e, 

em consequência, elabora projetos e planeja atuações dirigidas à proteção 

das classes sociais mais frágeis e, inclusive, estende a proteção a todos 

aqueles cidadãos em situação de risco e de perda de suas habituais 

condições de vida, seja por enfermidade, incapacidade, aposentadoria ou 

outras situações laborais. Ou seja, o Estado procura estabelecer um 

complexo sistema de seguridade social que conceda prestações sociais ante 

as contingências ou necessidades vitais como objetivo de satisfazer um 

mínimo de vida digna. Elabora políticas sociais pontuais para atender 

necessidades pontuais. O Estado Social encontra sua legitimação 

precisamente em sua vertente social, que se concretiza no reconhecimento 

dos direitos sociais e na obrigação de materializar realmente um bem estar 

generalizado a todos os cidadãos. (ROTTA, REIS, 2007, p. 323) 

Nesta perspectiva, constata-se que o entendimento de 

desenvolvimento permanece em uma perspectiva linear e de progresso em que os 

países centrais são o modelo a ser seguido pelos demais países que ainda não 

atingiram o nível de desenvolvimento conforme o modelo desejado. Todavia, 

concordamos com a análise de Furtado (2013, p. 174-175) sobre o “mito do 

desenvolvimento” 

[...] a hipótese de extensão ao conjunto do sistema capitalista das formas de 

consumo que prevalecem atualmente nos países centrais não tem cabimento 

dentro das possibilidades evolutivas aparentes desse sistema. E é essa razão 

pela qual uma ruptura cataclísmica, num horizonte previsível, carece de 

verossimilhança. O interesse principal do modelo que leva a essa previsão 

de ruptura cataclísmica está em que ele proporciona uma demonstração 

cabal de que o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será o 

privilégio de uma minoria. O custo, em termos de depredação do mundo 

físico, desse estilo de vida é de tal forma elevado que toda tentativa de 
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generalizá-lo levaria inexoravelmente ao colapso de toda uma civilização, 

pondo em risco a sobrevivência da espécie humana. Temos assim a prova 

cabal de que o desenvolvimento econômico – a ideia de que os povos pobres 

podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos - é 

simplesmente irrealizável. Sabemos agora de forma irrefutável que as 

economias da periferia nunca serão desenvolvidas no sentido de similares às 

economias que formam o atual centro do sistema capitalista. Mas como 

desconhecer que essa ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os 

povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios para legitimar a 

destruição de formas de culturas arcaicas, para explicar e fazer compreender 

a necessidade de destruir o meio físico, para justificar formas de dependência 

que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo? Cabe, portanto, 

afirmar que a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito.  

Em sua análise, Furtado (2013) debate o conceito de desenvolvimento 

que se encontra em uma perspectiva capitalista e ocidental.  Elenca que há 

desequilíbrio histórico nas relações entre os países ditos avançados (industrializados) 

em relação aos ditos atrasados (agrícolas e dependentes), ocasionando diferenças 

na capacidade de acumulação de capital, impactando do desenvolvimento econômico 

destes países. Ainda, ressalta que na sociabilidade capitalista, há o entendimento que 

desenvolver-se é atingir o estilo de vida dos países de capitalismo avançado. Porém, 

sabe-se que para produzir e consumir são retirados da natureza recursos para 

reprodução social da humanidade e, portanto, se o planeta produzir e consumir em 

níveis dos países centrais a humanidade a mesma estará fadada ao seu 

desaparecimento, inferindo que há o mito do desenvolvimento econômico. 

A partir da década de 1970 do século XX, começam a surgir ideias para 

além de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico. Os projetos 

capitalista e socialista, até aqui, para atingir seus objetivos de desenvolvimento 

continuavam a utilizar em grandes proporções os recursos naturais do planeta. Com 

uma nova crise do capitalismo nesta década, começam a surgir debates sobre os 

limites do desenvolvimento como crescimento econômico. 

 Assim, surgem novas ideias a respeito do desenvolvimento. 

A essa nova compreensão e movimento inicial, foi-se somando um conjunto 

de novas teorias (Entropia, Biodiversidade, Auto-organização, Holística, 

Caos, Catástrofe, Teia da Vida, Gaia, Contarato Natural, Ecologia Profunda, 

entre outras); novos movimentos e organizações sociais (Fundo para a Vida 

Selvagem, Deep Ecology, Clube de Roma, Fundação Dag-Hummarskjold, 

Greenpeace, entre outros) e novas mobilizações políticas internacionais 

(Encontro de Founex, em 1971; Conferência Mundial sobre o Ambiente 
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Humano, promovida pela ONU em 1972, em Estocolmo; Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, realizada no México, em 

1974, da qual resultou a Declaração de Cocoyoc; O Relatório Brundtland, da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, divulgado em 

1987; Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992, entre 

outros) que afirmaram a dimensão da sustentabilidade como uma das ideias-

chave para repensar a questão do desenvolvimento (ROHDE, 2003). 

(ROTTA, REIS, 2007, p. 326) 

Apesar de críticas a respeito da forma como era avaliado o 

desenvolvimento devido a não preocupação com o meio ambiente, muitos países  

periféricos rejeitaram algumas propostas de não intervenção no meio ambiente sob a 

justificativa que durante séculos os países desenvolvidos interviram no meio ambiente 

para angariar recursos para sua industrialização, e agora devido ao discurso de 

preservação ecológica, os países periféricos não poderiam decidir sobre como 

usariam seus recursos naturais. Diante disso, iniciou-se a ideia de desenvolvimento 

sustentável no intuito de combinar o crescimento econômico com a preservação 

ambiental de forma equilibrada. 

Na década de 1980 e 1990, aparecem novas perspectivas de análise do 

desenvolvimento questionando os critérios para mensurar o desenvolvimento dos 

países considerando somente o Produto Interno Bruto e a renda per capta. Neste 

contexto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a fim de 

propiciar uma nova metodologia de avaliação do desenvolvimento, elaborou sob 

direção do paquistanês Mahbud ul Haq, que por sua vez buscou embasamento de 

seu trabalho nas reflexões do economista indiano Amartya Sen, elaborou o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) transformando a concepção de desenvolvimento até 

então hegemônica, e passa a considerar indicadores sociais como acesso à educação 

e saúde na medição do desenvolvimento, inaugurando o desenvolvimento  humano e 

social. A partir de então, o PNUD publica o Relatório sobre o Desenvolvimento 

Humano dos países. 

Um dos principais expoentes desta vertente é o economista indiano 

Amartya Sen. Em sua abordagem, Sen trabalha na valorização das liberdades para o 

desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. 
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A análise do desenvolvimento [...] considera as liberdades dos indivíduos os 

elementos constitutivos básicos. Assim, atenta-se particularmente para 

expansão das “capacidades” [capabilities] das pessoas de levar o tipo de vida 

que elas valorizam – e com razão. Essas capacidades podem ser 

aumentadas pela política pública, mas também, por outro lado, a direção da 

política pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades 

participativas do povo. Essa relação de mão dupla é central na análise aqui 

apresentada (SEN, 1999, p. 32). 

 

O autor analisa sobre a condição de agente dos indivíduos em que a 

condição de agente permite que os indivíduos exerçam suas capacidades no mundo. 

Ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si 

mesmas e para influenciar o mundo, questões centrais para o processo de 

desenvolvimento. A preocupação aqui relaciona-se ao que podemos chamar 

(correndo o risco de simplificar demais) o “aspecto da condição de agente” 

[agency aspect] do indivíduo. (SEN, 1999, p. 33) 

As liberdades para o autor atuam em dois papeis diferentes no 

desenvolvimento. Há o papel substantivo em que as liberdades são o fim último no 

processo de desenvolvimento, como também um papel instrumental em que as 

liberdades podem ser meios para atingir o desenvolvimento. 

É principalmente uma tentativa de ver o desenvolvimento como um processo 

de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Nesta 

abordagem, a expansão da liberdade é considerada (1) o fim primordial e (2) 

o principal meio do desenvolvimento. Podemos chama-los, respectivamente, 

o “papel constitutivo” e o “papel instrumental” da liberdade no 

desenvolvimento. O papel constitutivo relaciona-se à importância da 

liberdade substantiva no enriquecimento da vida humana. As liberdades 

substantivas incluem capacidades elementares como por exemplo ter 

condições de evitar privações como a fome, a subnutrição, a morbidez 

evitável e a morte prematura, bem como as liberdades associadas a saber ler 

e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão 

etc. Nesta perspectiva constitutiva, o desenvolvimento envolve a expansão 

dessas e de outras liberdades básicas: é o processo de expansão das 

liberdades humanas, e sua avaliação tem de basear-se nessa consideração. 

(SEN, 1999, p. 55) 

E continua 

O papel instrumental da liberdade concerne ao modo como diferentes tipos 

de direitos, oportunidades e intitulamentos [entitlements] contribuem para a 

expansão da liberdade humana em geral e, assim, para a promoção do 

desenvolvimento. (SEN, 1999, p.56) 
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Para o autor, as privações de liberdades podem interferir no 

desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Não ter garantido uma saúde 

adequada, como também acesso à educação, água potável, entre outros, pode afetar 

as liberdades das pessoas. O Estado deve garantir direitos, a fim de possibilitar que 

as liberdades substantivas sejam garantidas, e garantidas estas liberdades os 

indivíduos possam ter oportunidades de expandir suas capacidades e realizar 

funcionamentos que valorizam racionalmente. 

Sen (1999, p. 58) cita cinco liberdades instrumentais 

Considerarei em particular os seguintes tipos de liberdades instrumentais: (1) 

liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) 

garantias de transparência e (5) segurança protetora. Essas liberdades 

instrumentais tendem a contribuir para a capacidade geral de a pessoa viver 

mais livremente, mas também tem o efeito de complementar umas às outras. 

As liberdades políticas relacionam-se com as escolhas que as pessoas 

podem fazer na arena política, ou seja, quem irá governar e por quais regras, como 

também a possibilidade de criticar o governo e exercer sua opinião política.  As 

facilidades econômicas têm a ver com a oportunidade dos indivíduos em realizar 

trocas, transações, produzir, acessar crédito e a renda, como também o consumo de 

bens e serviços no mercado. As oportunidades sociais buscam assegurar saúde, 

educação e outras políticas públicas às pessoas na garantia de suas liberdades. A 

garantia de transparência refere-se a confiança que os indivíduos têm entre si, 

confiança esta que é essencial para o sucesso das interações. Estas garantias têm a 

ver com a transparência de informações, em especial no âmbito público. Por fim, a 

segurança protetora tem a ver com a garantia de proteção social às pessoas que 

necessitem dela, como previdência e assistência social, seguro-desemprego, entre 

outros. 

Pinheiro (2012), em texto produzido para o Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA), parafraseando Sen diz 

Na análise da pobreza, é importante investigar as relações entre a baixa 

renda e a privação das capacidades. Tais relações não são nada simples, 

variando significativamente entre indivíduos, famílias e comunidades, de 

acordo com vários tipos de circunstâncias. Particularmente importantes são 

os fatores que afetam a capacidade do indivíduo de transformar sua renda 

em funcionamentos. Exemplos de tais fatores são: idade, gênero, papeis 
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sociais, local onde o indivíduo habita, estado de saúde, condição física e 

mental, padrão de distribuição de renda intrafamiliar, padrão de 

funcionamento social; enfim, os fatores classificáveis nas cinco fontes de 

discrepância entre a renda real e a situação de bem-estar real das pessoas 

[...] (2012, p. 32). 

E continua 

Uma pessoa submetida a certas condições desfavoráveis, de modo que sua 

capacidade de transformar sua renda em funcionamentos seja cronicamente 

reduzida, pode ser presa de uma espécie de círculo vicioso da pobreza: baixa 

capacidade de transformação renda – funcionamentos baixos 

funcionamentos baixa renda baixa capacidade de 

transformação renda – funcionamentos. O círculo vicioso da pobreza é um 

processo em que as privações e capacidades pessoas se autorreforçam. 

Portanto, a abordagem das capacidades humanas fornece argumentos em 

favor da tese de que a natureza e as características da pobreza não são 

adequadamente refletidas na mera situação de carência de renda. 

Tampouco, do ponto de vista prático, a simples transferência de renda se 

constituiria como a solução para o problema da pobreza (2012, p. 33). 

 De acordo com o Pinheiro (2012), fundamentado na obra de Sen, a 

pobreza então não se baseia somente em carência de renda, mas sim em privações 

de liberdades. Portanto, Sen analisa a pobreza para além da insuficiência de renda. 

Em relação à desigualdade Pinheiro (2012, p.34), afirma que [...], todavia, quando se 

pensa a desigualdade em termos de capacidades, é preciso distinguir entre o papel 

desempenhado pela renda como unidade de medida da desigualdade e o papel da 

renda como veículo para redução da desigualdade. O autor dá o seguinte exemplo: 

Seja dado o exemplo de uma pessoa em situação de fome extrema. 

Suponha-se que a renda dessa pessoa caia até que suas chances de 

sobrevivência se reduzam drasticamente, em virtude de ela não ter renda 

suficiente para comprar o mínimo necessário de comida para sobreviver. Ora, 

talvez com um pequeno acréscimo de renda, essas pessoas possam deixar 

de se arriscar a morrer por inanição. 

O exemplo do parágrafo anterior mostra a possibilidade de uma pequena 

diferença de renda fazer uma enorme diferença para a real situação de bem-

estar das pessoas. Com isso, mostra também a possibilidade de as dinâmicas 

das desigualdades de renda e de capacidades não guardarem entre si uma 

relação linear. Isso reforça a necessidade de se encarar o problema da 

desigualdade social não apenas em termos de renda, mas do ponto de vista 

das capacidades e liberdades humanas (PINHEIRO, 2012, p. 34). 

Verifica-se que para Sen as desigualdades vão além da renda, e 

encontram-se também no âmbito das desvantagens pessoais, doenças, ciclos etários, 
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deficiências, que podem agravar as desigualdades de renda. Pinheiro (2012, p. 34) 

diz [...] De fato, as desvantagens individuais tendem a intensificar o problema da 

desigualdade de renda, uma vez que aquelas desvantagens prejudicam a capacidade 

dos indivíduos de converterem suas rendas em capacidades e em qualidade de vida. 

Ou seja, uma vez mais, há de se levar em conta não apenas a renda do indivíduo, 

mas também a sua capacidade de usar estar renda na ampliação de suas liberdades. 

Esta noção de desenvolvimento tem influência na Organização das 

Nações Unidas (ONU) em sua atuação no campo das políticas públicas. Em 2000 

houve a aprovação pela Assembleia das Nações Unidas da Declaração do Milênio, 

em que foram estabelecidos oito objetivos em que os países-membros deveriam 

alcançar no intuito de promover o desenvolvimento humano e social. A maior parte 

dos objetivos se baseavam em indicadores de 1990 e traçavam metas para 2015, 

sendo este ano prazo para alcance dos objetivos. Os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) eram ODM 1: erradicar a extrema pobreza e a fome; ODM 2: 

universalizar a educação primária; ODM 3: promover a igualdade de gênero e a 

autonomia das mulheres; ODM 4: reduzir a mortalidade na infância; ODM 5: melhorar 

a saúde materna; ODM 6: combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; ODM 7: 

assegurar a sustentabilidade ambiental e ODM 8: estabelecer uma parceria mundial 

para o desenvolvimento. 

Em 2012, é realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) que resultou em um 

documento chamado “O Futuro que queremos” que estabelecia premissas para que 

os países – membros da ONU elaborassem novos objetivos e metas direcionadas 

para o desenvolvimento sustentável e que começassem a valer a partir de 2015, 

substituindo os ODM. 

Em 2015, é aprovado o documento “Transformando nosso mundo: a 

agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” que estabeleceu 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e que encontra-se em vigor a partir de 2015 com 

vigência de 15 anos, ou seja, 2030. Os ODS são os seguintes: ODS 1 – Erradicação 

da pobreza; ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável; ODS 3 – Saúde e Bem- 

estar; ODS 4 – Educação de qualidade; ODS 5 – Igualdade de gênero; ODS 6 – Água 
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potável e saneamento; ODS 7 – Energia limpa e acessível; ODS 8 – Trabalho 

descente e crescimento econômico; ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura; ODS 

10- Redução das desigualdades; ODS 11- Cidades e comunidades sustentáveis; ODS 

12- Consumo e produção responsáveis; ODS 13- Ação contra a mudança global do 

clima; ODS 14- Vida na água; ODS 15 – Vida terrestre; ODS 16- Paz, justiça e 

instituições eficazes e ODS 17- Parcerias e meios de implementação. 

O Brasil é signatário tanto da Declaração do Milênio como da Rio+20 

que originou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e que influenciou 

ativamente as políticas públicas brasileiras. Pode-se citar como exemplo a atual 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) brasileira e as Programas de 

Transferência de Renda Condicionada (PTRC). A Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) publicada em 2004, em sua análise situacional, diante da busca de 

uma nova visão social para esta política pública afirma 

Uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades, mas 

também possibilidades ou capacidades que devem e podem ser 

desenvolvidas. Assim, uma análise de situação não pode ser só das 

ausências, mas também das presenças até mesmo como desejos em superar 

a situação atual (BRASIL, 2004, p. 13) 

E reitera que 

A nova concepção de assistência social como direito à proteção social, direito 

à seguridade social tem duplo efeito: o de suprir sob dado padrão pré-definido 

um recebimento e o de desenvolver capacidades para maior autonomia. 

Neste sentido ela é aliada ao desenvolvimento humano e social e não 

tuteladora ou assistencialista, ou ainda, tão só provedora de necessidades ou 

vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento depende também de 

capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, distribuição 

dos acessos a bens e recursos, isto implica incremento das capacidades de 

famílias e indivíduos. (BRASIL, 2004, p. 13) 

A PNAS em vigor estrutura e organiza a oferta da assistência social no 

país através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), este aprovado em 2005, 

e estabelece três seguranças que este sistema deve afiançar: segurança de 

sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de acolhida, de convívio ou vivência 

familiar; além de instituir dois níveis de proteção: a básica e especial. O arcabouço 

teórico-metodológico desta política incorpora orientações de organismos 

internacionais como Banco Mundial e PNUD, que por sua vez são inspirados na teoria 
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de Amartya Sen, como fortalecimento de capacidades, funcionamentos, ampliação 

das liberdades, da autonomia e do protagonismo para o combate à pobreza e à 

desigualdade social. Os Programas de Transferência de Renda Condicionada (PTRC) 

também são influenciados, onde se observa a transferência mínima de renda e 

apresentando condicionalidades principalmente no âmbito da saúde e da educação 

com o objetivo de promover as capacidades das famílias e indivíduos a sair da 

situação de pobreza. 

 A PNAS de 2004, apesar de trazer avanços no sentido de organizar um 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) localizado no espectro da proteção social 

e do direito, bem como os Programas de Transferência de Renda Condicionada terem 

tido impactos importantes na redução dos níveis de pobreza e miséria nas últimas 

décadas num país com altíssima desigualdade social e pobreza, ambos vão ao 

encontro com a proposta do social-liberalismo/neodesenvolvimentismo que veremos 

mais adiante neste trabalho. 

 Analisando as relações entre a política social e o desenvolvimento no 

Brasil, Castro (2012, p. 1011) aborda que 

A ação do Estado em toda sua diversidade e complexidade tem influência e 

consequências nos elementos que compõem o processo de desenvolvimento 

de um país. A política social, como uma parte dessas ações, é uma das fontes 

de influência sobre o processo do desenvolvimento e, devido a sua 

diversidade, elemento irradiador de uma série de relações e dependências.  

Estas vão desde as ligadas ao campo propriamente dito social, quando pode 

resultar em aplicação da justiça e coesão social até as interações com a 

economia potencializando o crescimento e a produtividade, as mudanças no 

aparato institucional e ao ambiental entre outros.  

Para Castro (2012), as políticas sociais brasileiras encontram-se 

organizadas em dois conjuntos: as políticas de proteção social e de promoção social. 

Estas políticas têm por objetivo garantir direitos sociais, como também atuar nos 

riscos, contingências e necessidades que impactam as condições de vida da 

população em uma sociedade de mercado. 

A proteção social dos cidadãos manifesta-se na seguridade social que tem 

como ideia força a solidariedade (apesar do critério do seguro social ainda 

prevalecer em grande parte dos países) aos indivíduos, famílias e grupos em 

determinadas situações de dependência ou vulnerabilidade, entre as quais 

se podem citar (a) incapacidade de ganhar a vida por conta própria em 

decorrência de fatores externos, que independem da vontade individual; (b) 
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vulnerabilidade devido ao ciclo vital do ser humano - crianças e idosos, por 

exemplo; c) situações de risco, como em caso de acidentes – invalidez por 

acidente etc. 

A promoção social é entendida como resultante da geração de igualdades, 

oportunidades e resultados para indivíduos e/ou grupos sociais. A ideia força 

é que a geração de igualdades está relacionada à expansão da oferta de bens 

e serviços sociais, enquanto bens equalizadores providos pelo poder público, 

principalmente a escolarização e o acesso à saúde como elementos centrais 

na geração de habilidades e capacidades em indivíduos e/ou grupo social. 

Apenas isso, no entanto, não é suficiente para garantir a geração de 

igualdade, sendo necessário também garantir por meio de políticas públicas, 

o exercício de tais capacidades, mediante as políticas de inclusão produtiva 

de diversos tipos e padrões, seja no meio rural ou nas cidades (CASTRO, 

2012, p. 1014). 

Segundo o economista, além das políticas citadas existem no Brasil 

políticas transversais que podem ter características tanto de proteção como de 

promoção social, como políticas voltadas para determinadas etapas do ciclo vital, 

como crianças, adolescentes, idosos, além de políticas direcionadas ao recorte de 

gênero e raça. 

O autor discute a relação entre economia e políticas sociais em que [...] 

o gasto autônomo com as políticas sociais torna-se elemento importante a ser 

considerado para o ritmo de expansão da atividade econômica, o que vai depender 

muito de sua dimensão e forma de distribuição.  É importante qualificar e tentar 

dimensionar até que ponto as políticas podem afetar tanto a demanda agregada e a 

produtividade da economia (Castro, 2012, p. 1016). Segue afirmando que 

Quanto aos aspectos relativos à demanda agregada à interação ocorre 

quando o gasto público com as políticas sociais permite a ampliação do 

sistema de garantia de renda (monetária ou não monetária), enquanto 

elemento importante na geração de um determinado tipo de distribuição 

pessoal e funcional da renda e seu respectivo padrão de consumo dos 

indivíduos, famílias e grupos. Em sociedades heterogêneas, quanto mais 

amplas forem as rendas manejadas e destinadas às camadas mais pobres, 

maior a capacidade de alteração do padrão, gerando a possibilidade de 

ampliação da demanda agregada, com capacidade de criar um amplo 

mercado interno de consumo. Em contrapartida, também é importante para a 

economia a garantia da oferta de bens e serviços sociais, pois, para sua 

implementação, trazem consigo a necessidade do aumento dos gastos na 

contratação de pessoal, construção, manutenção e equipamentos em 

escolas, hospitais, postos de saúde, compra de livros, medicamentos e outros 

insumos estratégicos etc (CASTRO, 2012, p. 1016). 
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O autor argumenta que as políticas sociais influenciam na produtividade 

do país, pois podem ampliar as habilidades, capacidades e inclusão produtiva da 

população, que considera ser fatores centrais para ampliação da inovação e 

produtividade do trabalho, incidem de modo direto no crescimento econômico. O 

economista ressalta que as políticas sociais elencadas anteriormente, no âmbito do 

Estado, efetuam três tipos básicos de ações: garantia de renda, garantia da oferta de 

bens e serviços sociais e regulação. 

As políticas de garantia de renda são as aposentadorias, pensões, 

seguro-desemprego, bem como Programas de Transferência de Renda, tal qual o 

Programa Bolsa Família (PBF), que possibilitam que seus beneficiários consumam no 

mercado a renda recebida. 

Em relação à oferta de bens e serviços sociais, o autor ressalta que  pode 

ocorrer de duas maneiras: pela produção, por meio do oferecimento de serviços como 

educação, saúde, entre outros; e na provisão de bens e serviços, no financiamento de 

serviços e bens à população. Por fim, a regulação pelo Estado busca fixar normas no 

intuito de regular comportamentos de agentes econômicos públicos e privados. Mostra 

como exemplo a política do salário-mínimo que repercute diretamente no valor de 

benefícios previdenciários e sociais. 

Entretanto, Castro (2012) evidencia desafios em relação as políticas 

sociais, como a criação da Desvinculação de Receitas da União (DRU), que impacta 

diretamente o financiamento das políticas sociais; a dependência político- financeira 

dos entes subnacionais com relação a União havendo necessidade de um novo 

arranjo federativo fiscal em que permita maior ênfase cooperativa entre os entes ao 

invés da enorme centralização financeira no ente federal; a regressividade do sistema 

tributário brasileiro impacta na distribuição de renda no país, com os impostos 

incidindo principalmente sobre o consumo do que na renda, ocasionando 

proporcionalmente, maior repercussão tributária nos cidadãos mais pobres do que os 

de maior renda; e destaca que devido a esta situação de regressividade, as políticas 

sociais têm reduzido seus impactos redistributivos, pois, a maior parte de seus 

beneficiários são também seus maiores financiadores. 

 O autor finaliza dizendo que   
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[...] a política social transformou-se em um poderoso instrumento por meio do 

qual a economia nacional não apenas efeituou transferências de renda e 

prestações de bens e serviços ao conjunto da sociedade, mas, 

simultaneamente, gerou um canal de ampliação de demanda agregada, com 

capacidade de criar um amplo mercado interno de consumo [...] Dinamizou, 

portanto, a produção, estimulou o emprego, multiplicando a renda e reduziu 

a pobreza e extrema pobreza, diminuindo a desigualdade (CASTRO, 2012, 

p. 1038). 

Contata-se que o Brasil vem construindo suas políticas públicas e sociais 

com base no social – liberalismo e foram significativamente influenciadas pelas 

orientações de organismos internacionais como a ONU e a teoria de Amartya Sen. O 

Brasil é signatário dos acordos que estabeleceram das ODM e ODS que direcionam 

até os dias atuais suas políticas públicas e sociais. 

Na perspectiva de Castro (2012), a política de assistência social e os 

Programas de Transferência de Renda Condicionada se enquadram no âmbito das 

políticas de proteção social. Verifica-se que o impacto destas politicas vão além da 

proteção social, mas também ocorre repercussões econômicas atingindo o consumo 

de famílias, formando uma demanda agregada que possibilita o estímulo da 

economia. No entanto, há desafios na implementação destas políticas, como a 

utilização da Desvinculação de Receitas da União (DRU) que repercute diretamente 

em seus orçamentos, o sistema tributário altamente regressivo, o que ocasiona no 

caso dos Programas de Transferência Condicionada de Renda o financiamento por 

seus próprios beneficiários. 

 Maranhão (2012), analisando a obra de Amartya Sen, em especial, a 

perspectiva do desenvolvimento como liberdade questiona conceitos trazidos pelo 

economista indiano sobre o desenvolvimento. O autor ressalta que no debate sobre o 

desenvolvimento trazido por Sen, não ocorre a discussão sobre distribuição de renda, 

e analisa o combate à pobreza e a desigualdade social por um outro prisma […] leva 

em consideração as oportunidades sociais abertas (saúde, renda mínima, educação 

básica etc.) que objetivam o desenvolvimento das capacidades humanas dos agentes 

empreendedores individuais (Maranhão, 2012, p. 93). 

Para o autor, a perspectiva seniana, em vez de questionar a 

desigualdade de renda, enfoca na […]  desigualdade de liberdade para acessar os 

benefícios do mercado (Maranhão, 2012, p. 93). As políticas públicas e sociais nesta 
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vertente, existiriam para oferecer oportunidades sociais de forma focalizada às 

populações empobrecidas para que consigam obter melhor renda no mercado, agindo 

de maneira diferente da social-democracia tradicional, que atuou no pós 2ª Guerra 

Mundial nos países capitalistas centrais, com políticas sociais robustas e amplas. 

Para a concepção de desenvolvimento como liberdade, não são necessárias 

estratégias planejadas e universais para as políticas públicas de 

desenvolvimento econômico e social, mas antes políticas pontuais e 

específicas. Para Sen, o progresso pode ser condicionado por várias 

racionalidades, desde que mantenha como meio e fim a abertura de 

oportunidades de liberdade (mercantil) para o desenvolvimento das 

capacidades individuais. Nessa nova concepção de desenvolvimento “social-

liberal”, diferentemente das soluções social-democratas do passado, as 

políticas públicas tornam-se um complemento do mercado e não uma 

proteção contra os efeitos negativos deste. Como ressalta Mauriel (2008), 

nessa condição as políticas públicas cada vez mais deixam de ser portadoras 

de uma possibilidade de mudanças na redistribuição de renda e da 

propriedade, passando a assumir um objetivo menor de compensação das 

desvantagens individuais através da focalização de suas ações em grupos 

sociais menos favorecidos pelas oportunidades do mercado (MARANHÃO, 

2012, p. 100). 

O autor analisa os limites que a perspectiva de desenvolvimento como 

liberdade apresenta, como a falta de importância dada para a dinâmica de 

financeirização do capital nos últimos anos, a não atenção dada para a discussão da 

redistribuição de renda e concentração de propriedade nas mãos de poucas pessoas, 

bem como as trocas econômicas desiguais entre os países centrais e periféricos. 

Afirma que os conceitos trazidos por Sen não superam o neoliberalismo 

pois objetiva […] renovar as promessas liberais que, ao anunciarem um horizonte de 

desenvolvimento econômico com justiça social, mantém e aprofundam a dinâmica de 

financeirização/ mundialização do capital (Maranhão, 2012, p. 101). Dessa maneira, 

entende-se que o desenvolvimento só poderá ocorrer no âmbito do capitalismo, não 

mencionando possibilidades para novas sociabilidades que ultrapassem a 

sociabilidade atual, que, por sua vez, é geradora de desigualdades. 

Entende-se que Sen traz avanços no debate sobre o desenvolvimento, 

trazendo a discussão para além do crescimento econômico, com uma análise 

abrangente a respeito do desenvolvimento, discutindo as liberdades, privações, 

políticas públicas, democracia, justiça, entre outros pontos. No entanto, verifica-se que 

a perspectiva seniana não consegue ir além da sociabilidade capitalista geradora de 
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desigualdades e problemas ambientais. Nota-se que há limites na obra de Sen como 

a pouca atenção dada sobre a redistribuição de renda, a falta de análise sobre as 

desigualdades econômicas nas relações entre os países centrais e periféricos e o 

processo de financeirização do capital nos últimos anos. 

Concorda-se com Furtado (2013) na discussão sobre o mito do 

desenvolvimento, não sendo possível a busca pelo desenvolvimento nos moldes 

realizados atualmente pelos países de capitalismo central, havendo a necessidade de 

buscar novas sociabilidades para o desenvolvimento das sociedades que não agridam 

a natureza, bem como permitam outras formas de produção e consumo. 

No caso brasileiro, apesar de implantação de políticas públicas e sociais 

como os Programas de Transferência de Renda Condicionada, seguindo a cartilha 

social-liberal, há a permanência de uma alarmante desigualdade social no país.  

Entretanto, a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

permite a construção de parâmetros e metas para medição do desenvolvimento em 

vários campos e consiste em avanço neste sentido.  

O Brasil, porém, até o momento não estruturou um Estado de Bem-estar 

Social como previsto na Constituição de 1988. O que se vê é um Estado direcionado 

mais aos moldes de um Welfare Mix1, que propõe em parceria entre Estado, mercado 

e famílias na viabilização da proteção social e a busca do alívio e controle da pobreza, 

acompanhando as recomendações sociais- liberais, em detrimento de um amplo 

Estado de Bem-estar Social robusto que permita garantir condições dignas de vida ao 

povo. Ademais, além da consecução de um Estado de Bem-estar Social, há 

necessidade de reformas estruturais, nos campos econômico, fiscal, tributário e 

político que permitam reduzir as desigualdades sociais brasileiras. 

Portanto, o Brasil permanece sendo um dos países mais desiguais do 

planeta, em que apesar de ter uma das maiores economias do globo, a maior parte 

                                              

1Chamado tanto de pluralismo de bem-estar, quanto de bem-estar misto ou “Welfare Mix”, esta nova 
modalidade de atendimento às demandas sociais parte do pressuposto da divisão de responsabilida-
des entre Estado, sociedade civil e mercado, onde a ação se dá deforma compartilhada entre as três 
esferas. O Estado não mais se coloca como o principal responsável pela proteção social, havendo uma 
distribuição entre os setores não-governamentais (PFIFER e NOGUEIRA, 2009, p. 154). 
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de sua população continua a não usufruir os benefícios da riqueza gerada. Além do 

mais, é preciso progredir na análise sobre o desenvolvimento para além do modo de 

vida atual que reproduz a desigualdade social, as relações de produção e consumo e 

a destruição dos recursos naturais. 
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3 HISTÓRICO DAS POLÍTICAS SOCIAIS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
RENDA NO BRASIL 
 

Para realização de uma análise sobre as políticas sociais e de 

transferência de renda brasileiras, há necessidade de um exame do histórico destas 

políticas públicas no país e suas relações com o desenvolvimento. Além disso, se faz 

necessário o entendimento sobre como os programas de transferência de renda se 

relacionam com os sistemas de proteção social.  

 

3.1 HISTÓRICO DAS POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS 

 

As políticas sociais no Brasil iniciam-se de forma mais robusta na década 

de 1930 do século XX no contexto do regime autoritário de Getúlio Vargas, com a 

queda da “República Velha”. Nesta conjuntura, em 1929, ocorreu a Grande Depressão 

econômica mundial, afetando o mundo capitalista, inclusive o Brasil, forçando as 

nações a criarem novas estratégias econômicas.  

Diante da grave crise, o Brasil, anteriormente uma economia 

essencialmente agroexportadora, tendo como seu principal produto o café, inicia uma 

estratégia nacional - desenvolvimentista, com ampla condução do Estado na produção 

econômica, com a criação de diversas indústrias estatais de base, como aço e 

minérios, além de fomentar a substituição de importações, fortalecendo a indústria 

nacional. Dá-se o início a era nacional-desenvolvimentista no Brasil indo até a década 

de 1980 do século XX. 

Com a ampliação do parque industrial brasileiro, ocorre também o 

crescimento do movimento operário. O governo nacional - desenvolvimentista de 

Getúlio Vargas, tem como uma de suas características a colaboração entre as classes 

sociais. Assim, 

Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, e em 1932, a Carteira de 

Trabalho, a qual passa a ser o documento da cidadania no Brasil: eram 

portadores de alguns direitos aqueles que dispunham de emprego registrado 

em carteira. Essa é uma das características do desenvolvimento do Estado 

social brasileiro: seu caráter corporativo e fragmentado, distante da 
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perspectiva da universalização de inspiração beveridgiana (BEHRING, 

BOSCHETTI, 2007, p. 106). 

Nota-se então um aspecto presente no Brasil em que o padrão de 

cidadania é mediado pelo mercado formal de trabalho. Esta característica é marcante 

na construção da cidadania brasileira. 

O começo das políticas sociais se dá através das Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs), que se organizavam por empresas, sendo 

sucedidas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que eram autarquias 

estatais, estruturadas por categorias profissionais. Esta seria a gênese da previdência 

social no país.  

Na década de 1930 também é criado o Ministério da Educação e Saúde 

Pública. Inicia-se neste momento, no âmbito da saúde, duas formas de atuação: a 

saúde pública e a medicina previdenciária, esta última vinculada aos IAPs, para as 

categorias ligadas a eles. A saúde pública era responsável pelas campanhas 

sanitárias, enquanto a medicina previdenciária ficava a cargo do atendimento médico. 

Nota-se também a presença de instituições filantrópicas e de organizações privadas 

de saúde. 

A assistência social conforme Draibe e Aureliano (1989), citados por 

Behring e Boschetti (2007, p.107)  

 consideram que é difícil estabelecer com precisão o âmbito específico dessa 

política no Brasil devido ao caráter fragmentado, diversificado, 

desorganizado, indefinido e instável das suas configurações. Contudo, uma 

certa centralização se inicia, em âmbito federal, com a criação da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), em 1942. Essa instituição foi criada para 

atender às famílias dos pracinhas envolvidos na Segunda Guerra e era 

coordenada pela primeira-dama, Sra. Darci Vargas, o que denota aquelas 

características de tutela, favor e clientelismo na relação entre Estado e 

sociedade no Brasil, atravessando a constituição da política social. 

Posteriormente, a LBA vai se configurando como instituição articuladora da 

assistência social no Brasil, com uma forte rede de instituições privadas 

conveniadas, mas sem perder essa marca assistencialista, fortemente 

seletiva e de primeiro-damismo, o que só começará a se alterar muito tempo 

depois, com a Constituição de 1988.  

Constata-se, no período nacional-desenvolvimentista, crescimento 

econômico, todavia, há também o avanço da luta de classes, pressionando pela 
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ampliação dos direitos sociais. Verifica-se a expansão lenta de direitos, com aspectos 

corporativistas, não havendo por parte do Estado a criação de políticas sociais que 

atendam às necessidades dos trabalhadores, ocasionando diferenciações entre 

empregados formais e informais, bem como uma assistência social pública precária, 

assistencialista e fragmentada. Evidencia-se que as políticas sociais brasileiras 

desenvolveram-se de forma restrita e incompleta em comparação as experiências de 

países capitalistas centrais.  

No contexto de Guerra Fria, ocorre no Brasil, em 1964, um golpe de 

Estado orquestrado pelos militares em conjunto com a elite do país e apoio norte-

americano, derrubando o então presidente João Goulart. As características desse 

período têm como perspectiva a reedição de uma modernização conservadora, 

presente em outros momentos na história do país, em que as alterações políticas e 

econômicas são conduzidas pelas elites, porém, sem a participação efetiva da 

população no processo.  

 Entre as décadas de 1960 e 1970 temos um forte crescimento 

econômico no Brasil. Apesar do crescimento econômico, a maior parte da população 

fica aquém de seus benefícios. Assim, não ocorre no Brasil, o pacto social – 

democrata realizado nos países de capitalismo central, em que de acordo com 

Faleiros (2000) citado por Behring e Boschetti (2007, p. 136) [...] no contexto de perda 

das liberdades democráticas, de censura, prisão e tortura para as vozes dissonantes, 

o bloco militar- tecnocrático-empresarial buscou adesão e legitimidade por meio da 

expansão e modernização de políticas sociais. 

No período ditatorial militar, acontece a unificação dos IAPs com a 

criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), a ampliação da previdência 

para os trabalhadores rurais, empregadas domésticas, jogadores de futebol e 

ambulantes, bem como o estabelecimento da Renda Mensal Vitalícia direcionada para 

idosos em situação de pobreza, que tenham contribuído pelo menos um ano com a 

previdência, sendo o valor do benefício meio salário mínimo.  

Neste interim, é também criado o Ministério da Previdência e Assistência 

Social em 1974, que em sua estrutura incluíam o Instituto Nacional de Previdência 
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Social (INPS), o Instituto Nacional de Assistência Médica (INAMPS), que atendia os 

cidadãos que contribuíam com a previdência Social e o Instituto Nacional de 

Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), além de 

instituições assistenciais, como a Legião Brasileira de Assistência (LBA).  

Uma das estratégias da ditadura militar para sustentação do regime 

eram as políticas sociais. Segundo afirmação de Silva, Yazbek e Giovanni (2012, p. 

28), 

Esse Sistema de Proteção Social avançou rumo a sua consolidação e 

expansão durante as décadas de 1970 e 1980, sob a orientação do 

autoritarismo da ditadura militar, fazendo com que a expansão dos programas 

e serviços sociais passasse a funcionar como compensação à repressão e 

ao arbítrio, aliada à grande demanda posta na conjuntura anterior. 

Ampliaram-se os programas sociais como uma espécie de compensação pela 

repressão aberta direcionada aos movimentos sociais e ao movimento 

sindical. 

Como citado anteriormente, o Brasil entre os anos 1960 e 1970 passou 

por crescimento econômico, o que muitos chamam de “milagre brasileiro” . Para 

promover o crescimento econômico, o governo brasileiro contrai empréstimos no 

exterior ocasionando um aumento da dívida externa do país.   

Contudo, durante a década de 1970 ocorreram crises econômicas 

vinculadas a subida do preço do barril de petróleo, afetando fortemente a economia 

mundial. O Brasil não sai ileso destas crises, pois também grande parte de sua 

economia encontra-se vinculada a este produto. Neste cenário, além do crescimento 

da dívida externa brasileira, a inflação aumentava no país corroendo preços e salários. 

Diante do quadro econômico adverso e o contexto político autoritário, há 

o crescimento de movimentos contrários ao regime ditatorial e o mesmo começa a 

perder força, ocasionando o avanço para uma abertura política no país. Começam a 

crescer mobilizações democráticas em oposição ao regime instalado.  

Dessa forma, colocou-se em marcha uma transição democrática fortemente 

controlada pelas elites para evitar a constituição de uma vontade popular 

radicalizada (Sader, 1990:1), o que era possível diante do volume de 

demandas represadas oriundas do aprofundamento da questão social em 

face do projeto da ditadura e das mudanças estruturais no país, que sai desse 

processo mais urbanizado e industrializado (BEHRING, BOSCHETTI, 2007, 

p. 137-138). 
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Perante a crise econômica que afetou o mundo na década de 1970, 

como remédio para o retorno do crescimento econômico houve a proposta por 

organismos internacionais, economistas ortodoxos e governos de algumas das 

principais economias do globo o retorno do liberalismo para alavancar as economias. 

Conforme Anderson (2003, p. 10),  

A chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973, 

quando todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda 

recessão, combinando, pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com 

altas taxas de inflação, mudou tudo. A partir daí as ideias neoliberais 

passaram a ganhar terreno. 

 Neste contexto, o Brasil na década de 1980, estava envolto a uma crise 

econômica, com inflação nas alturas e concomitantemente passava por um processo 

de retorno à democracia, com o povo buscando pela ampliação de direitos e 

participação política. Apesar do crescimento econômico obtido nos tempos ditatoriais, 

a maior parte da população não logrou benefícios deste crescimento. Portanto, na 

discussão de uma nova Carta Constitucional houve movimentações para ampliação 

dos direitos democráticos e proteção social ao povo brasileiro. 

Segundo Cobo (2012, p. 144), 

Observa-se, assim, que a convocação de uma Assembleia Nacional 

Constituinte permitiu que, além da restauração do Estado democrático de 

direito, fosse conquistada a elaboração de um “novo sistema de políticas 

sociais que avançava bastante em relação ao que estava em vigor- e isso em 

um momento em que o pensamento liberal e conservador se tornara 

hegemônico em escala mundial, difundindo a busca pelo Estado mínimo em 

vários países subdesenvolvidos” (Castro e Ribeiro, 2009, p. 18). No entanto, 

ainda segundo os autores, a regulamentação e a implantação das conquistas 

estabelecidas na Constituição de 1988 têm sido um “processo árduo, ainda 

inconcluso, com distintos graus de sucesso, estagnação ou retrocesso, a 

depender da política social analisada. Não foram poucos os pontos que foram 

adulterados, ou simplesmente cancelados, antes mesmo de serem 

regulamentados, ante a força das posições conservadoras”. De qualquer 

forma, parcela significativa das conquistas de 1988 puderam se consagrar 

nas décadas seguintes e consolidar uma proteção social mais ampla, embora 

longe de satisfatória e suficientemente inclusiva à totalidade da população.  

Após amplas negociações na Assembleia Constituinte, é promulgada a 

Constituição de 1988, em vigor no país até os dias atuais, que insere na agenda 

pública brasileira o conceito de seguridade social, estruturada através das políticas de 

saúde, previdência social e assistência social. É importante ressaltar que a assistência 
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social pela Carta Constitucional de 1988 é elevada a política pública como dever do 

Estado e direito do cidadão, no intuito de rompimento do caráter assistencialista e de 

benesse que sempre permeou a área. 

Além disso, o documento traz a ampliação da cobertura previdenciária 

aos trabalhadores rurais e a constituição do Benefício de Prestação Continuada – BPC 

para pessoas idosas e com deficiência, em substituição a Renda Mensal Vitalícia, 

alterando o valor do benefício para um salário-mínimo. No âmbito da saúde, por 

atuação do movimento da Reforma Sanitária e por diretrizes da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, é previsto pela Constituição de 1988 a criação de um Sistema 

Único de Saúde (SUS), gratuito para toda a população e inserido como dever do 

Estado e direito do cidadão. 

A previdência social foi introduzida na lógica da seguridade social, com 

repercussões, em especial, no âmbito de seu financiamento e ampliação dos direitos 

como vinculação dos benefícios previdenciários ao salário-mínimo; licença 

maternidade de 120 dias incluindo empregadas domésticas e trabalhadores rurais; 

pensão por morte a companheiros e maridos, entre outros benefícios. 

Somente em 1988, após vinte anos de regime ditatorial e com uma nova 

Constituição, o Brasil aponta para uma Carta Constitucional democrática com alguns 

elementos sociais- democratas e aproximadamente quarenta anos de atraso em 

relação as reformas institucionalizadas nos países de capitalismo central. 

A década de 1980, em uma conjuntura global, já prenunciava um 

reordenamento econômico em direção ao neoliberalismo, encontrando nos anos 1990 

do século XX sua consolidação na América Latina. 

Em 1989 ocorre o chamado Consenso de Washington que promoveu um 

receituário neoliberal prevendo reformas fiscais, indicando a diminuição de  tributos 

de grandes empresas a fim de aumentar lucros e competitividade das mesmas; 

abertura comercial dos países de modo a diminuir as barreiras comerciais e o 

protecionismo estatal; estimular privatizações de empresas públicas de maneira a 

diminuir a incidência do Estado na economia;  a redução do tamanho do Estado a fim 

de diminuir os gastos estatais, com o propósito de possibilitar equilíbrio de contas e 
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decair a dívida pública, além de promover uma desregulamentação do trabalho e 

ampliação da terceirização. 

Caso os países descumprissem tais recomendações poderiam ter 

obstáculos de investimento internacional e dificuldades de auxílio de órgãos 

financeiros internacionais. Diversos autores analisam o Consenso de Washington e a 

contrarreforma neoliberal  

Os anos 1990 representam o triunfo do liberalismo e do mercado como 

agente e regente principal da economia. O Consenso de Washington, 

instrumento retórico que se tornou expoente dessa corrente liberal, orientava 

para a necessidade primordial de que os países realizassem reformar 

institucionais, minimizando o papel do Estado na economia e na sociedade 

(Williamson,1993). Os gastos públicos deveriam, dessa forma, ser cortados 

e priorizados em áreas meritórias, respeitando o equilíbrio orçamentário e, 

com vistas à maior eficiência da economia, o Estado deveria promover a 

privatização de suas empresas e a desregulação dos mercados. Em outras 

palavras, o Estado deveria gastar apenas no que fosse imprescindível, de 

forma eficiente, sem interferir ou “atrapalhar” o mercado (COBO, 2012, p. 

145). 

As autoras Behring e Boschetti (2007, p. 150) afirmam que  

No Brasil, do ponto de vista da reforma democrática anunciada na 

Constituição de 1988, em alguns aspectos embebida estratégia social- 

democrata e do espírito welferiano – em especial no capítulo da ordem social 

-, pode-se falar de uma contra-reforma em curso entre nós, solapando a 

possibilidade política, ainda que limitada, de reformas mais profundas no 

país, que muito possivelmente poderiam ultrapassar os próprios limites da 

social-democracia, realizando tarefas democrático-burguesas inacabadas em 

combinação com outras de natureza socialista.  

Ainda para Silva, Yazbek e Giovanni (2014, p.29) 

Todavia, esse processo de ampliação de direitos sociais rumo à 

universalização, que se construiu no âmbito do avanço da redemocratização 

da sociedade brasileira, passou a ser fortemente combatido e interrompido 

durante toda a década de 1990, quando o Governo Brasileiro passou a 

adotar, tardiamente, o chamado projeto de desenvolvimento econômico, sob 

a orientação da ideologia neoliberal, na busca de inserção do Brasil na 

chamada competitividade da econômica globalizada. Registra-se também 

forte reação das elites conservadoras no Congresso, impedindo a 

regulamentação dos direitos sociais indicados na Constituição de 1988.  

Portanto, na perspectiva dos referidos autores, com a promulgação da 

Constituição de 1988, houve a consecução de uma reforma democrática com 

elementos sociais-democratas, após quase vinte anos de ditadura, com a previsão de 
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implantação de direitos inéditos no país. Porém, na década de 1990 há uma contra- 

reforma em relação a Carta de 1988, ocasionando dificuldades de implementação de 

diversas políticas sociais como estavam previstas. 

A prioridade era garantir o controle da inflação, o retorno do crescimento 

econômico e a estabilização da economia. Havia o pensamento que com o 

crescimento da economia haveria rebatimentos na redução da desigualdade social.  

Enfocava-se a preocupação com o crescimento econômico e com uma 

política de exportação, não havendo espaço para a implantação de qualquer 

política de enfrentamento à pobreza e de redistribuição de renda, até porque 

a superação da pobreza era percebida como mera decorrência da 

estabilidade da moeda e do crescimento da economia (SILVA, YAZBEK, 

GIOVANNI, 2014, p. 101). 

O governo de Fernando Collor de Mello, do então Partido da 

Reconstrução Nacional (PRN), em 1990, dá início no país estas contrarreformas 

neoliberalizantes e seus sucessores, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, 

durante a década de 1990, aprofundaram-nas. É exercido o fim do protecionismo 

econômico e realizada a abertura do país à globalização, efetivação de privatizações 

de empresas estatais e a implantação do Programa de Publicização e reforma do 

Estado, com o objetivo de reduzir o tamanho do Estado, dentre outros pontos.  

Uma das figuras de destaque desta época, no âmbito da reforma do 

Estado no Brasil, foi o economista e então ministro da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE) do governo de Fernando Henrique Cardoso, Luís Carlos 

Bresser Pereira. O intelectual é um dos expoentes sobre o chamado  

neodesenvolvimentismo e foi um dos responsáveis pela implantação da reforma do 

Estado no Brasil e o estabelecimento da administração gerencial no Estado. Para 

Bresser- Pereira a administração gerencial surge em contraponto a uma 

administração pública burocrática praticada até então.  

[...] A administração pública gerencial emergiu, na segunda metade deste 

século, como resposta à crise do Estado; como modo de enfrentar a crise 

fiscal; como estratégia para reduzir custos e tornar mais eficiente a 

administração dos imensos serviços que cabem ao Estado; [...] (BRESSER- 

PEREIRA,1997, p. 12). 
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Para o autor, a reforma de um Estado burocrático para um Estado 

gerencial visa reduzir o Estado, conter suas funções como produtor de bens e serviços 

e fortalecer seu papel como regulador. De acordo com Bresser- Pereira (1997, p. 17) 

[...] Os Estados modernos contam com quatro setores: o núcleo estratégico, as 

atividades exclusivas, os serviços não-exclusivos e a produção de bens e serviços 

para o mercado. Para ele [...] O núcleo estratégico é o centro no qual se definem a lei 

e as políticas públicas, e se garante, em nível alto, seu cumprimento. É formado pelo 

parlamento, pelos tribunais, pelo presidente ou primeiro-ministro, por seus ministros e 

pela cúpula dos servidores civis (Bresser-Pereira, 1997, p. 17). 

Em relação às atividades exclusivas, Bresser- Pereira (1997, p. 17) 

afirma [...] são aquelas que envolvem o poder de Estado. São as atividades que 

garantem diretamente que as leis e as políticas públicas sejam cumpridas e 

financiadas. Integram este setor as forças armadas, a polícia, a agência arrecadadora 

de impostos — as tradicionais funções do Estado —, e também as agências 

reguladoras, as agências de financiamento, fomento e controle dos serviços sociais e 

da seguridade social. As atividades exclusivas, portanto, não devem ser identificadas 

com o Estado Liberal clássico, para o qual bastam a polícia e as forças armadas. 

O autor descreve ainda que 

Os serviços não-exclusivos são os serviços que o Estado provê, mas que, 

como não envolvem o exercício do poder extroverso do Estado, podem ser 

também oferecidos pelo setor privado e pelo setor público não-estatal. Este 

setor compreende os serviços de educação, de saúde, culturais e de 

pesquisa científica. Por fim, o setor de produção de bens e serviços é formado 

pelas estatais. (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 17) 

 

Segundo Bresser- Pereira (1997), na esfera da reforma gerencial, os 

serviços não exclusivos poderão ficar sob o âmbito do Estado ou podem ser 

privatizados ou ser administrados por organizações públicas não estatais. Diante 

disso, é ressalta-se que esta reforma trouxe impactos significativos na execução e 

implementação das políticas sociais brasileiras. 

 Neste quadro de contrarreforma da Constituição, a execução das 

políticas sociais no Brasil passou por um amplo processo de reestruturação. Na área 
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da seguridade social, há um processo de abertura para expansão do mercado no 

campo da saúde e previdência, e na assistência social ocorre o fortalecimento de 

parcerias com organizações da sociedade civil para execução da política pública.  

Apesar de Bresser-Pereira ter sido ministro do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, nos anos 1990, e ser um dos grandes expoentes sobre o 

neodesenvolvimentismo, somente no início do século XXI, com a eleição de governos 

petistas, esta perspectiva se consolidaria como estratégia de desenvolvimento no 

país. Esta vertente teórica do desenvolvimento busca retornar com algumas teses do 

desenvolvimentismo do século XX.  No entanto, esta nova perspectiva não é idêntica 

ao seu antecessor, com diversos pontos divergentes em suas estratégias. A retomada 

do desenvolvimentismo em sua nova vertente remete ao fato da descrença nos 

resultados do neoliberalismo como a estagnação econômica e dificuldades na 

redução da desigualdade social. 

Segundo Nierdele, Radomsky et al. (2016, p. 84)  

Para Bresser-Pereira (2010), o “novo desenvolvimentismo” é um “terceiro 

discurso” entre o velho discurso desenvolvimentista e a ortodoxia 

convencional”. Não se trata exatamente de uma teoria, mas de uma 

estratégia de desenvolvimento com foco na ação dos Estados Nacionais em 

contextos de globalização.  

Segundo os autores, o neodesenvolvimentismo tem como principais 

características superar a oposição de “Estado forte” e “mercado livre”. Diferentemente 

de seu predecessor, em que o Estado atua diretamente na economia, nesta vertente, 

o mesmo deve atuar como promotor do desenvolvimento máximo do mercado, criando 

condições para sua expansão e fortalecimento. Além do mais, tem como 

características uma abertura para os mercados internacionais, o incentivo a poupança 

estatal, a estabilidade fiscal, taxas de juros moderadas, taxas de câmbio competitivas 

e controle da inflação. Em seu viés político, procura sustentar um novo acordo entre 

as classes sociais em busca de uma estratégia de desenvolvimento nacional.  

Este Estado, diferentemente de seu antecessor, não é um “Estado-

empresário”, mas sim um “Estado-regulador”, tendo [...] um papel predominantemente 

regulador e incentivador das atividades econômicas. Trata-se de garantir o 

funcionamento dos mercados de acordo com as necessidades do desenvolvimento 
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nacional, na tentativa de propiciar a geração de lucros e o aumento do emprego. 

Segundo Bresser-Pereira (2010) apud  Nierdele, Radomsky, et al. (2016, p. 86) “o 

novo desenvolvimentismo compreende que, em todos os setores em que exista uma 

razoável competição, o Estado não deve ser um investidor; ao contrário, deve se 

concentrar em defender e garantir a concorrência”. 

Há o entendimento que somente a atuação dos mercados não é 

satisfatória na redução da desigualdade social e distribuição de renda, havendo 

necessidade de atuação do Estado através de políticas públicas para seu 

atendimento.  

O que se verá é que os governos do início do século XXI aprofundam a 

estratégia econômica novo desenvolvimentista dando continuidade na reforma do 

Estado iniciada na década de 1990 do século XX. 

Todavia, Castelo (2012) entende que o neodesenvolvimentismo não se 

difere totalmente do neoliberalismo. O autor denomina o chamado 

neodesenvolvimentismo de social-liberalismo. 

À primeira vista, o social-liberalismo pareceu uma súbita tomada de 

consciência social das classes dominantes frente à degradação do mundo do 

trabalho e do meio ambiente. As suas principais medidas direcionavam-se a 

uma tentativa de acoplar uma agenda social ao projeto neoliberal, 

promovendo um sincretismo de medidas de estímulo a intervenções pontuais 

do Estado e do chamado Terceiro Setor nas expressões mais explosivas da 

“questão social” e reconhecendo as falhas de mercado, sem, no entanto, 

tocar nos fundamentos da vida mercantil generalizada no capitalismo. O 

mercado, de acordo com os intelectuais do social-liberalismo, ainda seria a 

melhor forma de organização das relações sociais de produção e reprodução 

inventada pelo ser humano, mas deveria sofrer ações tópicas nas suas 

principais falhas, como a má distribuição de renda e a destruição ambiental 

(CASTELO, 2012, p. 47). 

Para o autor, o social-liberalismo seria uma nova roupagem do 

neoliberalismo, dando um caráter social ao mesmo, com a introdução de políticas 

sociais compensatórias com o objetivo de manutenção da dominação capitalista.  

  Assim, diante do cenário da década de 1990 do século XX, para Behring 

e Boschetti (2007, p. 156),  

[...] a tendência geral tem sido a de restrição e redução de direitos, sob o 

argumento da crise fiscal do Estado, transformando as políticas sociais – a 
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depender da correlação de forças entre as classes sociais e segmentos de 

classe e do grau de consolidação da democracia e da política social nos 

países – em ações pontuais e compensatórias direcionadas para os efeitos 

mais perversos da crise. As possibilidades preventivas e até eventualmente 

redistributivas tornam-se mais limitadas, prevalecendo o já referido trinômio 

articulado do ideário neoliberal para as políticas sociais, qual seja: a 

privatização, a focalização e a descentralização. Sendo esta última 

estabelecida não como partilhamento de poder entre esferas públicas, mas 

como mera transferência de responsabilidades jurídico- institucionais 

correlatas, componente fundamental da “reforma” e das orientações dos 

organismos internacionais para a proteção social.  

A política de assistência social, na década de 1990, teve uma lentidão e 

dificuldades em sua regulamentação conforme previsto na Constituição de 1988. A 

chamada Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 7.842 - LOAS) só foi aprovada em 

1993 e mesmo após sua promulgação, a política de assistência social teve muitas 

dificuldades de implementação conforme a legislação. O Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), previsto na lei orgânica, começou a ser implantado no país 

somente em 1996. 

Em contrapartida, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), diante de um cenário de 

diminuição do Estado e cumprindo o receituário neoliberal, implanta o Programa 

Comunidade Solidária, em substituição da Legião Brasileira de Assistência (LBA), 

instituição criada no governo do presidente Getúlio Vargas.  

Este Programa, coordenado pela ex - primeira – dama Sra. Ruth 

Cardoso, em consonância com o Programa de Publicização, tinha como principal 

característica o estímulo estatal ao terceiro setor para execução de programas de 

diversas áreas, como educação, assistência social, saúde, geração de renda e o 

intuito de atuar nas regiões mais pobres do país. 

Em termos de políticas assistenciais, o governo FHC criou, em 1995, o 

Programa Comunidade Solidária (substituindo a LBA), presidida pela primeira 

dama Sra. Ruth Cardoso, que foi concebido como uma estratégia de combate 

à pobreza “inovadora de coordenação das ações federais, em parceira com 

estados, municípios e sociedade, segundos os princípios da descentralização 

e da solidariedade” (Draibe, 2003, p. 74). O Comunidade Solidária 

coordenava e selecionava programas direcionados para a melhora das 

condições de vida das populações de baixa renda (nas áreas de educação, 

saúde, nutrição, saneamento, habitação, capacitação profissional e geração 

de renda e empregos) para serem prioritariamente implementados de forma 
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participativa nos municípios com maior concentração de pobreza no país. 

Houve uma ampliação significativa da participação de Organizações Não 

Governamentais e entidades filantrópicas na prestação dos serviços de 

assistência social por meio de repasses de recursos federais, “numa clara 

regulamentação do terceiro setor para a execução de políticas públicas, ao 

contrário do que previa o conceito constitucional da seguridade” (Behring e 

Boschetti, 2008, p. 154) (COBO, 2012, p. 154). 

Nesta conjuntura, o direcionamento das políticas sociais é de 

focalização, terceirização e descentralização. Envoltos a este contexto que foram 

criados em âmbito nacional os primeiros Programas Condicionados de Transferência 

de Renda, tendo entre suas características serem altamente focalizados em famílias 

pobres e extremamente pobres. Além disso, há o fortalecimento da transferência de 

responsabilidades na execução das políticas sociais aos municípios e organizações 

da sociedade civil, bem como o estímulo a saúde e previdência privadas. 

Com novas eleições realizadas em 2002, é eleito Luís Inácio Lula da 

Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), que traz consigo um discurso de conciliação 

de classes, crescimento econômico com justiça social e ruptura do modelo neoliberal 

desenvolvido até então no Brasil. O então candidato à Presidência da República 

publica a Carta ao povo brasileiro, como um sinal às elites do país, de que não haveria 

transformações econômicas abruptas. 

 Pode-se citar algumas características de caráter 

neodesenvolvimentista/social-liberal em relação aos governos que se sucederam do 

Partido dos Trabalhadores em seus quase quatorze anos na Presidência da 

República, nos governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Há a 

permanência de elementos da política econômica iniciada no governo de Fernando 

Henrique Cardoso na década de 1990, como o controle da inflação, manutenção da 

taxa de juros, bem como a expansão de parcerias com o setor privado e com o terceiro 

setor. Ocorre o fortalecimento da função do Estado como agente regulador e a 

expansão da assistência social como principal política de proteção social, com 

destaque para o principal Programa de Transferência de Renda Condicionada do 

período, o Programa Bolsa Família.  

Essas características evidenciam que o modelo de expansão da Política de 

Assistência Social que vem sendo adotado – que se amplia em detrimento da 

saúde e da previdência e que se assenta na preeminência da transferência 
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de renda, em detrimento da oferta de serviços socioassistenciais -, em 

verdade, obsta qualquer perspectiva universalista de proteção social no 

Brasil, deixando exclusas parcelas expressivas da população, que não 

dispõem de serviços de saúde pública de qualidade, em especial na média e 

alta complexidades, não são filiados à previdência social pública e, no âmbito 

da assistência social, não encontram a oferta dos serviços socioassistenciais 

aos quais demandam (SILVA, 2015, p. 60). 

No campo político, há a característica da busca de uma conciliação de 

classes, com o fortalecimento de políticas para os trabalhadores, como o aumento real 

do salário mínimo e fortalecimento de políticas sociais, em especial, de políticas 

compensatórias de combate à pobreza, bem como medidas econômicas que 

robustecem o mercado, com políticas para o agronegócio, na expansão de 

exportações de comodities,  desonerações fiscais para alguns setores da economia, 

e a criação dos Programas de Aceleração do Crescimento (PAC) I e II, com o objetivo 

de estimular diversas áreas da economia como construção civil, saúde, educação, 

entre outros. Evidencia-se ainda, que nestes governos, o mercado financeiro teve 

lucros exorbitantes, diante de uma política de alta taxa de juros. 

Portanto, o que se observa neste período no âmbito das políticas sociais 

é o fortalecimento da política de assistência social, em especial, de programas 

compensatórios e focalizados de transferência de renda como principal política de 

proteção social, como também a tendência de focalização da utilização do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e da previdência social pública nas pessoas pobres e para 

quem pode pagar ser direcionado para a saúde e previdência privadas 

disponibilizadas pelo mercado. 

Em 2016, diante de uma crise jurídica, econômica e política é 

desencadeado o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) o que levou o vice-

presidente Michel Temer, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) à Presidência 

da República, resultando em um giro liberal-conservador no país. 

Conforme Sposati e Meira (2023, p. 94), 

O “clima” do governo em 2016, pós-impeachment foi marcado pela 

austeridade e pelo corte de recursos orçamentários, ocorrendo submissão a 

rígidos controles e realização de sindicâncias. A preocupação com a redução 

de gastos levou a aprovação da PEC de Teto de Gastos que reduziu, 

sobretudo, o alcance das políticas sociais, cuja gestão passou a ocorrer sob 

ambiente marcado por forte insegurança/incerteza orçamentaria.   
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Com a mudança de governo, desenrola-se no país reformas de cunho 

neoliberais que ocasionaram grande impacto nas políticas públicas e sociais.  

Dentre as medidas mais expressivas e aviltantes do Governo Temer, e que 

se desdobra em muitas outras, evidenciando a barbárie ultraneoliberal, tem-

se a Emenda Constitucional nº 95 (EC 95), aprovada em 15 de dezembro de 

2016. Conhecida como a PEC 55 ou mais popularmente como a PEC do “fim 

do mundo”, que instituiu um “Novo Regime Fiscal”, restringindo o gasto 

público primário, destinado a direitos sociais fundamentais, como a saúde, a 

educação e a assistência social pelos próximos 20 anos (Brasil, 2020). 

A EC 95 estabelece um teto de gastos para as despesas primárias. Dessa 

forma, o gasto público primário só poderá ser ampliado para cobrir a inflação 

do ano anterior. Isto é, não haverá aumento dos recursos financeiros, o que 

se tornará cada vez mais incompatível com as demandas pelos serviços 

sociais públicos, já que desconsidera o crescimento demográfico e a taxa de 

longevidade brasileiro. 

Além da chamada PEC da morte, o governo Temer sancionou a PEC 

31/2016, que prorrogou até 2023 a Desvinculação das Receitas da União 

(DRU), cujo objetivo é a permissão para que a União utilize livremente 30% 

dos recursos da seguridade social. Esse mecanismo, de acordo com Behring 

e Boschetti (2011), tem sido responsável por retirar orçamento significativo 

das políticas sociais, transferindo-o para o mercado financeiro, por meio do 

pagamento da dívida pública. Sendo um dos mais importantes mecanismos 

para gerar o superávit primário (CORTES, FREIRE, 2020, p. 40-41). 

Em 2018 Jair Messias Bolsonaro, do então Partido Social Liberal (PSL), 

é eleito para a Presidência da República. O governo Bolsonaro tem como traços 

marcantes a ascensão da extrema-direita no país e do casamento entre 

neoliberalismo e neoconservadorismo.  

Segundo Sierra, Veloso e Zacarias (2020, p.64), 

A reativação do pensamento conservador é estratégica, pois fornece uma 

ideologia de reforço ao projeto neoliberal servindo a sua intenção de 

massacrar os direitos da classe trabalhadora, destruindo todos os obstáculos 

constitucionais. O neoconservadorismo acompanha o avanço do 

neoliberalismo e se fortalece no movimento de radicalização política que 

sucedeu as crises políticas e econômicas do século XXI, principalmente a 

crise de 2008. A sua identificação com a ascensão da extrema direita é 

imediata, mesmo porque neoconservadores e neoliberais comungam do 

mesmo projeto de classe. 

Em nome da moral tradicional e da reafirmação do cristianismo, o 

neoconversadorismo se apresentou como suporte e ao mesmo tempo como 

combustível para o avanço da agenda de destruição dos direitos sociais e 

trabalhistas. Enfatizando as representações sociais mais do que sobre a 

construção de uma ideologia política própria, incitaram o ódio às esquerdas 
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e às minorias sociais, consideradas culpadas pela crise, tida primeiramente 

como uma crise da moral social. 

 Neste período, mantém - se a estratégia econômica iniciada no governo 

Temer e o aprofundamento da agenda liberal - conservadora no país, com a 

manutenção de medidas realizadas no governo anterior. As políticas públicas e sociais 

são afetadas por estas contrarreformas gerando cortes orçamentários. Dentre as 

contrarreformas que diretamente impactaram as políticas sociais realizadas pelo 

governo de Jair Bolsonaro pode-se citar a Reforma da Previdência em 2019, que, 

entre outros pontos, realizou mudanças significativas na previdência social, como 

exemplo mudanças no tempo de contribuição e idade mínima para aposentadoria.  

 Todavia, há a manutenção de políticas compensatórias de combate à 

pobreza como carro-chefe da política social, em que o Programa Bolsa Família 

permanece até 2021 sendo substituído neste ano pelo Programa Auxílio Brasil. Um 

elemento crucial deste novo Programa é uma direção mais meritocrática do que seu 

antecessor.  

Em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é eleito novamente para a 

Presidência da República. O que se indica até o momento é uma proposta de retorno 

ao projeto neodesenvolvimentista/ social-liberal de concertação de classes sociais 

implementados nas gestões petistas anteriores no país. Em 2023 é recriado o 

Programa Bolsa Família, com um novo desenho, mas mantendo seu caráter 

compensatório, porém, indicado como um primeiro passo para a implantação da 

Renda Básica de Cidadania no país. 

 

3.2. HISTÓRICO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO 
BRASIL 

 

A inserção na agenda pública brasileira sobre Programas caracterizados 

como Renda Mínima ou Transferência de Renda data do ano de 1991 do século XX 

com a proposta do então senador Eduardo Suplicy (PT) para instituição de um 

Programa de Garantia de Renda Mínima no Brasil. A proposta, através do Projeto de 

Lei n. 80/1991, foi aprovada pelo Senado Federal, no entanto, não conseguiu ser 
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aprovada pelo Parlamento, como também não recebeu apoio pelo Governo Federal 

na época. 

 O PGRM proposto visava beneficiar, sob a forma do imposto de renda 

negativo, todas as pessoas residentes no país, maiores de 25 anos, com 

rendimentos brutos mensais inferiores a Cr$ 45.000,00 (ou cerca de R$ 

600,00 corrigidos para maio de 2010 pelo INPC/IBGE). Os valores seriam 

corrigidos nominalmente duas vezes por ano pela inflação acumulada e 

teriam um acréscimo real anual igual ao crescimento real do PIB per capita 

do ano anterior. Segundo o referido Projeto de Lei, a complementação dos 

rendimentos far-se-ia na fonte ou por meio dos procedimentos de devolução 

do imposto de renda, em valor equivalente a 30% - 50% da diferença entre 

estes rendimentos e o limite de renda estabelecido. Além disso, o PGRM 

seria implantado gradualmente, alcançando, em 1995, as pessoas maiores 

de 60 anos; em 1996, os maiores de 55 anos, e assim por diante, até cobrir 

os maiores de 25 anos em 2002. O PL do Senado foi aprovado por 

unanimidade e na Câmara, embora recebendo parecer favorável, passou por 

modificações que introduziam maior gradualidade na sua implantação 

(primeiramente nos estados com menor renda per capita) e condicionalidades 

de frequência escolar das crianças (COBO, 2012, p. 151). 

 

Apesar de ter sido apresentado no início da década de 1990 do século 

XX, o mesmo só foi aprovado em 2004, através da Lei 10.835 já na gestão do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, com previsão de sua implantação por etapas. No 

entanto, todos os governos posteriores até 2023 não realizaram a implantação da 

Renda Básica de Cidadania, priorizando os Programas de Transferência de Renda 

Condicionada (PTRC). Somente em 2023, por meio da Lei 14.601 que aprova o 

Programa Bolsa Família em sua terceira versão, é incluído no texto a previsão da 

implantação da Renda Básica de Cidadania mantendo o caráter processual, gradual 

e progressivo. 

Conforme já apontado no capítulo anterior, na década de 1990 do século 

XX vê-se o crescimento do neoliberalismo no planeta, diante da crise dos Estados de 

Bem-estar Social nos países capitalistas centrais iniciada nos anos 1970. Isso deu 

força para a implementação de políticas neoliberais, sendo os países da América 

Latina fortemente influenciados com a recomendações de organismos internacionais, 

como Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial para que retomassem o 

crescimento econômico. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.601-2023?OpenDocument
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Neste contexto neoliberal, procede a reforma do Estado brasileiro, 

incluindo a descentralização (e responsabilidades) da execução de políticas públicas 

para Estados e municípios, como também o fomento de organizações da sociedade 

civil para execução de serviços sociais, cenário em que ocorre nos municípios as 

primeiras experiências de implementação de Programas de Transferência de Renda. 

Todavia, os programas implantados pelos municípios diferem da 

proposta elaborada por Suplicy e apresentada ao Congresso Nacional em 1991. O 

ano de 1995 foi o início da implementação de Programas de Transferência de Renda 

Condicionada (PTRC) no país. Os municípios precursores foram Campinas em São 

Paulo e Brasília no Distrito Federal. A característica principal destes programas é a 

transferência de renda focalizada em famílias pobres e extremamente pobres, com a 

obrigação do cumprimento pelas famílias beneficiárias de condicionalidades via de 

regra na área de educação.  

Destes, o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima – PGRM de 

Campinas e o Programa Bolsa Escola de Brasília transformaram-se nos 

modelos inspiradores e orientadores das experiências subsequentes: o 

Modelo Garantia de Renda Mínima Familiar e o Modelo Bolsa Escola, 

incorporaram os dois elementos apontados na crítica que Camargo (1991; 

1993) fez ao PGRM do senador Suplicy: tomaram a família enquanto unidade 

beneficiária e articularam a transferência monetária à política de educação, 

embora em graus diferenciados (SILVA, YAZBEK, GIOVANNI, 2014, p. 57). 

A partir destes programas iniciais de Campinas e Brasília, na sequência 

outros municípios implantaram programas com esse modelo de Transferência 

Condicionada de Renda, como Ribeirão Preto, Santos e outros.  

Como mencionado anteriormente a respeito da implementação da 

assistência social como política pública no país, o Governo Federal na década de 

1990 não implementa esta política de forma robusta, preferindo promover subvenções 

de programas e projetos pulverizados e fragmentados.  

Destarte, no ano de 1996, são implantados o Benefício de Prestação 

Continuada – BPC e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. O 

Benefício de Prestação Continuada – BPC é um benefício assistencial previsto na 

Constituição de 1988 como também na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 

Lei nº 7.142 de 1993, que realiza transferência direta de renda de um salário-mínimo 
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nacional para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência e focalizado em 

indivíduos com renda familiar per capita de até ¼ do salário-mínimo nacional. No caso 

das pessoas com deficiência há a necessidade de comprovar a incapacidade para o 

trabalho e vida independente. Atualmente, este benefício assistencial, juntamente com 

o Programa Bolsa Família, vem sendo um dos principais programas de transferência 

de renda no país. 

Segundo Rocha (2013, p. 67), o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil - PETI foi 

 [...] o PETI foi criado em 1996 como um experimento piloto no Mato Grosso 

do Sul, por iniciativa do Ministério Público, em reação ao trabalho infantil 

penoso na fabricação de carvão vegetal e na colheita de erva-mate em 14 

municípios daquele estado.  

A partir disso, o PETI foi se expandindo para todo o território nacional, 

com o objetivo de combater o trabalho de crianças e adolescentes. O público-alvo do 

Programa eram famílias em que houvesse crianças e adolescentes de 07 até 15 anos 

em situação de trabalho infantil com renda per capita de até ½ salário-mínimo. O 

Programa previa que para recebimento da transferência direta de renda, as crianças 

e adolescentes deveriam ser retiradas da situação de trabalho infantil, ter frequência 

escolar, participar de atividades socioeducativas em contraturno escolar, como 

também a participação do responsável em atividades socioeducativas e programas 

de qualificação profissional e de geração de renda. 

 Por inspiração nos programas municipais, o Governo Federal cria em 

1997 o Programa de Garantia de Renda Mínima “para toda criança na escola”  

O PGRM era um Programa orientado para apoio a iniciativas dos municípios 

que apresentassem renda tributária e familiar per capita inferiores às 

respectivas médias estaduais. Eram considerados beneficiários potenciais 

desse Programa famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo 

e que tivessem filhos ou dependentes de 0 a 14 anos. A contrapartida era a 

manutenção em escolas das crianças e adolescentes com idade de 07 a 14 

anos. O PGRM era financiado 50% pelo Governo Federal e 50% pelo 

município, também autor da proposta. O benefício correspondia a uma 

transferência monetária nunca inferior a R$ 15,00 mensais por filho, além do 

desenvolvimento de ações socioeducativas direcionadas a estes (SILVA, 

YAZBEK, GIOVANNI, 2014, p. 121). 
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No entanto, durante a execução do programa, foram encontradas 

diversas dificuldades como público – alvo maior que a quantidade de benefícios 

disponibilizados, benefícios com valores muito baixos com baixo impacto na pobreza, 

dificuldades orçamentárias e estruturais dos municípios para execução do programa.  

Diante dos problemas apresentados pelo Programa de Garantia de 

Renda Mínima “para toda criança na escola”, o Governo Federal reestrutura este 

Programa lançando o Programa Bolsa Escola em 2001, com gestão pelo Ministério 

da Educação. Segundo Cobo (2012, p. 163-164) 

A participação da União compreendia o pagamento, diretamente à família 

beneficiária, do valor mensal de R$ 15,00 (quinze reais) por criança, até o 

limite máximo de três crianças por família. Organizado e gerido no âmbito do 

Ministério da Educação, os programas municipais passiveis de serem 

apoiados deveriam preencher cumulativamente os seguintes requisitos (art. 

2º): 

I. Ser instituído por lei municipal; 

II. Ter como beneficiárias as famílias residentes no Município, com RFPC 

inferior a ½ salário- mínimo per capita e com crianças com idade entre 6 e 15 

anos, matriculadas em estabelecimentos de ensino fundamental regular, com 

frequência escolar igual ou superior a 85%; 

III. Desenvolver iniciativas que, diretamente ou em parceria com instituições 

da comunidade, incentivassem e viabilizassem a permanência das crianças 

beneficiárias na rede escolar, por meio de ações socioeducativas de apoio 

aos trabalhos escolares, de alimentação e de práticas desportivas e culturais 

em horário complementar ao das aulas; 

IV. Submeter-se ao acompanhamento de um conselho de controle social, 

designado ou constituído para tal finalidade, composto por representantes do 

poder público e da sociedade civil.   

Segundo Silva, Yazbek e Giovanni (2014), para execução deste 

programa o município deveria assinar um termo de adesão e responsabilidade que 

deveriam realizar. Havia um número de cotas para cada município, o que ocasionou 

não atingir todos as famílias que se encontravam nos critérios para serem 

beneficiárias. Ainda segundo os autores, observaram-se dificuldades estruturais pelos 

municípios para efetivação do Programa, bem como dificuldades no Sistema Escolar 

Brasileiro por não conseguir atender todas as crianças em idade escolar, bem como 

a baixa qualidade do ensino ofertado. 

A partir de 2001, vemos a criação de diversos outros Programas de 

Transferência de Renda pulverizados em vários ministérios do governo. Neste ano, 
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também são implementados o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento social e 

Humano e o Bolsa Alimentação. No âmbito do então Ministério da Previdência e 

Assistência Social, o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento social e Humano   

tinha como objetivo realizar transferência direta de renda à adolescentes de 15 a 17 

anos que pertencessem a famílias com renda per capita de até meio salário-mínimo. 

Ainda, havia necessidade de que os adolescentes tivessem frequência escolar mínima 

de 75%, bem como participar de capacitações teórico-práticas. A permanência do 

jovem no projeto é de um ano, porém, em casos de extremo risco social, o Conselho 

Tutelar e/ou Conselho de Assistência Social poderiam validar a permanência do jovem 

por mais dois anos. Futuramente, este Programa remodela-se para Programa Pró-

Jovem Adolescente, que é sucedido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Adolescentes, já no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). Este Programa posteriormente também será integrado ao Programa Bolsa 

Família. 

 Segundo Rocha (2013, p. 66), 

O Bolsa Alimentação, subordinado ao Ministério da Saúde (MS), tinha como 

objetivo dar proteção de nutrição e saúde para gestantes, nutrizes e crianças 

de até 6 anos de famílias de baixa renda. O programa tinha diversos traços 

comuns ao Bolsa Escola: ambos utilizavam para delimitação da população – 

alvo  um mesmo critério de renda, a saber, renda familiar per capita abaixo 

de meio salário mínimo; ambos estavam ancorados em unidades do serviço 

público, respectivamente, rede escolar e de saúde, ambos eram programas 

de transferência de renda condicionados, sendo que o Bolsa Alimentação 

exigia a realização de pré-natal pelas gestantes, acompanhamento 

nutricional e de doenças crônicas, além da manutenção do calendário de 

vacinação; e ambos realizavam o pagamento mensal da transferência de 

renda diretamente ao beneficiário – preferencialmente à mãe da família, como 

tornou-se habitual como herança positiva do programa pioneiro do Distrito 

Federal – através de cartão magnético. Nos dois programas o benefício era 

de R$ 15 por beneficiário, havendo o limite de três benefícios por família, de 

modo que o valor máximo da transferência de cada programa era R$ 45,00.  

 Em 2002, pelo Ministério de Minas e Energia, é lançado o Programa 

Auxílio Gás que propunha subsidiar o preço do gás às famílias de baixa renda também 

através de repasse de valor financeiro direto às famílias. Um dos motivos para criação 

deste Programa foi combater os impactos da liberação do comércio de derivados de 

petróleo e o corte de subsídio ao gás de cozinha. O público – alvo eram famílias que 

já tinham cadastro nos programas sociais do Governo Federal ou ter uma renda per 



49 

capita familiar de até meio salário-mínimo. O valor do benefício era de R$ 15,00 reais 

a cada dois meses. 

É importante destacar que em 2001, através do Decreto n. 3.877, de 24 

de julho de 2001 foi criado um instrumento de cadastro e identificação de 

vulnerabilidades e riscos sociais da população que é utilizado até os dias atuais: o 

Cadastro Único. Até hoje, o Cadastro Único representa um importante papel na 

execução e no acesso a diversos programas sociais nacionais. 

 

O Cadastro único teve como objetivo se constituir como a base de dados 

sobre as famílias potencialmente beneficiárias dos programas focalizados 

nos pobres, permitindo conhecer e acompanhar ao longo do tempo as suas 

condições de vida, em especial no que se refere à atuação dos programas 

sociais do governo (ROCHA, 2013, p. 64). 

 

Nos anos de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

observa-se dificuldades de implementação da política de assistência social como 

política de seguridade social. Concomitantemente, em especial, em seu segundo 

mantado, verifica-se a criação e ampliação dos Programas de Transferência de Renda 

Condicionada pulverizados em diversos ministérios, como educação, saúde e Minas 

e Energia. É consolidado nos Programas de Transferência de Renda no Brasil este 

modelo de “bolsa”, focalizado em famílias pobres e com exigência condicionalidades. 

Segundo Rocha (2013), os Programas de Transferência Condicionada 

de Renda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso tiveram algumas 

adversidades como superposição de famílias beneficiárias recebendo mais de um 

Programa, valores de benefícios muito baixos que não atingiam o limite da linha do 

que era considerado pobreza e entende que os programas criados em sua gestão 

tiveram um papel marginal na diminuição da pobreza na perspectiva da insuficiência 

de renda.  

Em 2002, é eleito Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da 

República. Neste novo governo, a partir de 2003, como mencionado anteriormente 

aprofunda-se no país o chamado neodesenvolvimentismo/social-liberalismo.  

Neste contexto, há a criação e o reordenamento de diversas políticas 

sociais. Verifica-se, já em seu início, em 2003, a criação de uma estratégia de combate 

à fome chamada Programa Fome Zero, com a formação de um ministério específico 
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para este fim, o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome 

(MESA) e também do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA). 

No âmbito do Programa Fome Zero, é implementado o Programa 

Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA. Este Programa, conhecido como “Cartão- 

alimentação”, constituía-se em uma transferência de renda às famílias com até meio 

salário – mínimo per capita, de caráter temporário (seis meses, prorrogáveis por, no 

máximo, mais dois períodos de seis meses), no intuito de garantir a segurança 

alimentar e nutricional. Posteriormente, em 2004, o Ministério Extraordinário de 

Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA) foi unificado ao Ministério da 

Assistência Social, originando o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS). 

Ressalta-se que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), além de administrar a Política de Segurança Alimentar, também foi 

responsável por gerenciar os Programas de Transferência de Renda Condicionada 

(PTRC), como também a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). É importante 

sublinhar que, em 2004, ocorreu a IV Conferência Nacional de Assistência Social que 

aprovou uma nova Política Nacional de Assistência Social (PNAS) que em seu texto 

previa uma nova organização para esta política no país, sendo o embrião do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) que teve início de sua implantação no ano 

seguinte, em 2005. 

Segundo Silva, Yazbek, Giovanni (2014), na passagem do governo de 

Fernando Henrique Cardoso para o Governo Lula, a equipe de transição identificou 

diversos problemas na implementação e execução dos programas de transferência 

de renda no Brasil. Segundo os autores, dentre outros pontos, ocorria a existência de 

programas concorrentes e sobrepostos em seus objetivos e no seu público-alvo, 

proporcionando, por vezes, tratamento diferenciado, como também nos valores dos 

benefícios e competição entre as instituições gestoras; a inexistência de coordenação 

geral dos programas; falta de articulação e um planejamento gerencial dos programas, 

devido que cada programa encontra-se em um ministério diferente; orçamento 

insuficiente para os programas, ocasionando baixa quantidade de famílias atingidas;  

valores pequenos dos benefícios com baixo impacto no combate à pobreza; 
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identificação de problemas no Cadastro Único: formulário complexo para ser 

preenchido em pouco espaço de tempo; necessidade de capacitação de pessoal; 

necessidade de melhorias no software do Cadastro Único, entre outras questões. 

Diante disso, há a decisão de criar um programa, que além de unificar 

os já existentes, possibilitasse o aperfeiçoamento desejado. Assim, é criado o 

Programa Bolsa Família em 2003. 

Segundo Silva, Yazbek, Giovanni (2014, p. 147-148), 

O Programa Bolsa Família resultou na proposta do Governo Federal, lançada 

no dia 20 de outubro de 2003, para unificação dos Programas de 

Transferência de Renda, inicialmente restrita à unificação de quatro 

programas federais: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale- Gás e Cartão- 

Alimentação. Foi instituído pela Medida Provisória n. 132, de 20 de outubro 

de 2003, transformada em Lei n. 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 

regulamentado pelo Decreto n. 5.209, de 17 de setembro de 2004. Constitui-

se no principal Programa de enfrentamento à pobreza no Brasil no âmbito da 

Estratégia Fome Zero, tendo como objetivos: 

 Combater a fome, a pobreza e as desigualdades por meio da transferência 

de um benefício financeiro associado à garantia do acesso aos direitos 

sociais básicos – saúde, educação, assistência social e segurança alimentar; 

 Promover a inclusão social, contribuindo para a emancipação das famílias 

beneficiárias, construindo meios e condições para que elas possam sair da 

situação de vulnerabilidade em que se encontram (Brasil/ MDS, 2006). 

O Programa Bolsa Família desde seu início passou por diversas fases 

até os dias atuais. Em um primeiro momento, o Programa Bolsa Família, segundo 

Rocha (2013, p. 90) 

[...] enquanto o Cartão Alimentação tratava da mesma forma todas as famílias 

com renda inferior a meio salário mínimo, concedendo a todas elas o 

benefício de R$ 50,00, o novo programa delimitou dois conjuntos de família 

potencialmente beneficiarias, conforme o seu nível de renda: 

a) Famílias com renda per capita inferior a R$ 50,00/mês. Qualificavam-se a 

receber a transferência de R$ 50,00 por família/ mês (pouco mais de 20% do 

salário mínimo então vigente de R$ 240,00). Adicionalmente, de forma 

semelhante ao Bolsa Escola e ao Bolsa Alimentação, recebiam um benefício 

variável conforme o número de crianças: R$ 15 por criança até 15 anos, com 

o limite máximo de três benefícios. Então, para as famílias nesta faixa de 

renda, a transferência mínima era de R$ 50,00 e a máxima de R$ 95,00 (R$ 

50 + 3x R$ 15). 

b) Famílias com renda entre R$ 50,00 e R$ 100 por mês. Qualificavam-se 

para receber apenas o benefício por criança, nos moldes descritos 

anteriormente, o valor da transferência situando-se no intervalo entre R$ 15 
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(para famílias com uma criança) e R$ 45 (famílias com três crianças ou mais). 

Então famílias sem crianças nesta faixa de rendimento não receberiam a 

transferência de renda do BF. 

O Programa Bolsa Família, de 2003 até o término de sua segunda 

versão, em 2021, como outros Programas de Transferência de Renda Condicionada 

anteriores, permaneceu com o modelo “bolsa escola” focando o núcleo familiar como 

objeto de intervenção, mirando em famílias em situação pobreza e extrema pobreza 

a partir de cortes de renda per capita para recebimento dos benefícios e a exigência 

do cumprimento de condicionalidades para permanência no programa.  

Este Programa realizou a unificação de diversos programas 

remanescentes do governo de Fernando Henrique Cardoso, bem como outros da 

gestão de Lula. Ressalta-se que o Programa Bolsa Família tem como um de seus 

aspectos a não vinculação dos critérios para inserção das famílias no Programa ao 

salário-mínimo, ocasionando um alto grau de focalização em famílias pobres e 

extremamente pobres. 

 Outra questão relevante é que o governo diferencia o extremamente 

pobre do pobre e elege critérios de renda per capita arbitrariamente não 

acompanhando indicadores internacionais, nem o custo de vida real da população. 

Diante disso, o Programa Bolsa Família caracterizou seu público-alvo em duas 

categorias: os extremamente pobres e os pobres em critérios elaborados pelo 

Governo Federal. Os extremamente pobres recebiam um benefício fixo básico e caso 

houvesse crianças, adicionalmente receberiam benefícios variáveis por criança até 15 

anos. Todavia, os categorizados como pobres receberiam somente os benefícios 

variáveis, caso houvesse crianças e adolescentes até 15 anos. Uma característica 

importante do Programa Bolsa Família que existe até os dias atuais são as cotas por 

município para execução do Programa, permitindo em diversos momentos a 

existência de famílias aprovadas dentro dos critérios de inserção no Programa Bolsa 

Família, porém, não havendo vagas para sua entrada, ocorria a geração de uma 

demanda reprimida. 

 O Programa previa condicionalidades, como no âmbito da saúde o 

cumprimento do calendário nacional de vacinação e acompanhamento do estado 

nutricional para os beneficiários que tenham até 07 anos de idade incompletos, bem 
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como realização de pré-natal de gestantes; na esfera da política de educação, a 

exigência de frequência escolar de até 85% (oitenta e cinco por cento) em 

estabelecimentos de ensino regulares no caso de famílias que tivessem em sua 

composição crianças e adolescentes.  

O Programa Bolsa Família, com o passar do tempo, foi expandindo-se 

quantitativamente, ocorreram aumentos nos valores dos benefícios e houveram 

algumas alterações em seu desenho, em especial: em 2008, a criação de benefício 

variável para até dois adolescentes de 16 a 17 anos por família; em 2011 a expansão 

da quantidade de benefícios variáveis para crianças de 0  anos até 15 anos de 03 para 

05 benefícios por família; em 2012, a criação do benefício para superação da extrema 

pobreza na primeira infância, no limite de um por família, destinado a famílias que, 

cumulativamente, tivessem em sua composição crianças de 0 a 06 anos de idade e  

apresentassem soma da renda familiar mensal já com benefícios recebidos pelo 

Programa renda igual ou inferior a R$ 70,00 per capita; em 2013 este benefício 

variável para superação da extrema pobreza na primeira infância foi expandido para 

famílias que  tenham em sua composição crianças e adolescentes de zero a quinze 

anos de idade. O objetivo era superar a extrema pobreza de crianças e adolescentes.  

Segundo Sposati e Meira (2023, p. 92), 

Em 2012, a estratificação e focalização na extrema pobreza ganhou reforço 

com a introdução do benefício de superação da pobreza (BPS) para 

completação da renda per capita, quando os benefícios básico e variáveis 

não atingiam a linha básica de elegibilidade per capita dos extremamente 

pobres. Incialmente, foi aplicado junto a famílias com crianças de 0-6 anos, 

depois estendido para aquelas com crianças de 0-15 anos e, enfim, 

universalizado a todos. Portanto, um benefício de ajuste que aplicado caso a 

caso permitia ao governo afirmar que a família deixava de ser extremamente 

pobre para ser pobre, um sinal apenas hipotético, que avançava o valor do 

benefício de um em um real. Embora o sentido das palavras superação da 

pobreza esteja correto, sua aplicação concreta com a distância de um real 

pouco alterava a vida do miserável em ascensão para ser pobre (quando o 

correto seria não pobre) e pouco alterava sua condição de vida.  

O Plano Brasil Sem Miséria foi um dos pilares do governo de Dilma 

Rousseff e o Bolsa Família teve grande relevância. O Plano Brasil Sem Miséria era 

[…] baseado em três pilares: garantia de renda, para alívio imediato da situação de 

extrema pobreza; acesso aos serviços públicos, visando melhorar as condições de 
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educação, saúde e cidadania das famílias; e inclusão produtiva, com o objetivo de 

aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre 

as famílias mais pobres do campo e das cidades (BRASIL, 2024)2.  

Em 2016, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, assume o 

vice-presidente Michel Temer, que como referido no capítulo anterior, há o giro liberal 

– conversador no país. No âmbito dos programas condicionados de transferência de 

renda, a opção é pela permanência do Programa Bolsa Família.  

Como citado anteriormente, em 2018 é eleito Jair Messias Bolsonaro 

para a Presidência da República em que ocorre o aprofundamento desta agenda 

liberal- conversadora. Este governo de extrema-direita permanece com as políticas 

econômicas e sociais do governo Temer e se direciona para o conservadorismo.  

Devido ao Teto de Gastos, as políticas sociais são impactadas em seus orçamentos, 

todavia, o carro – chefe da política social permanece sendo os Programas de 

Transferência de Renda Condicionada, primeiro o Bolsa Família, depois transformado 

em Auxílio Brasil. 

No ano de 2020, irrompe a pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-

2 ocasionando COVID-19. A despeito do risco dos impactos econômicos negativos 

causados pela pandemia e pressões de diversos setores da sociedade, o governo 

Bolsonaro propõe o Auxílio Emergencial como forma de combater os impactos sociais 

causados pela crise sanitária. Entretanto, o Auxílio Emergencial é desenvolvido de 

maneira diferente do que até então havia de experiência a respeito de Programas de 

Transferência de Renda nacionais no país. 

Este benefício trouxe aspectos que ainda não haviam sido utilizados no 

âmbito dos Programas de Transferência do país, no sentido de ser direcionado à 

indivíduos e não na família, bem como ser solicitado através de aplicativo de 

tecnologia da informação e não haver condicionalidades. O beneficiário deveria 

pertencer a famílias cuja renda mensal per capita  não ultrapassasse meio salário 

                                              

2  Disponível em: https://www.gov.br/sri/pt-br/backup-secretaria-de-
governo/iniciativas/internacional/fsm/eixos/inclusao-social/brasil-sem-miseria. Acesso em 
20/06/2024. 

https://www.gov.br/sri/pt-br/backup-secretaria-de-governo/iniciativas/internacional/fsm/eixos/inclusao-social/brasil-sem-miseria
https://www.gov.br/sri/pt-br/backup-secretaria-de-governo/iniciativas/internacional/fsm/eixos/inclusao-social/brasil-sem-miseria
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mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos; o indivíduo não poderia 

estar recebendo benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou 

outro programa de transferência de renda federal, a não ser o Bolsa Família e não 

poderia ter recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e 

oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). Houve a abertura 

para indivíduos desempregados ou exercendo atividade de microempreendedores 

individuais (MEI); ou contribuindo ao INSS como Contribuinte Individual ou o 

trabalhador informal, de qualquer natureza, mesmo o intermitente inativo de receber 

o benefício.  

 Em relação aos valores, no período de abril a agosto de 2020, o 

benefício era de R$ 600,00, para até duas pessoas da mesma família, de forma que 

famílias chefiadas por mulheres o valor poderia ser de R$ 1.200,00. No intervalo de 

setembro a dezembro de 2020, o benefício foi reduzido para R$ 300,00, 

permanecendo o critério de famílias chefiadas por mulheres recebendo cota dupla. 

O governo retoma o Auxílio Emergencial em abril de 2021 devido a 

grandes pressões realizadas pela sociedade civil, com vigência de abril à novembro 

de 2021. No entanto, neste momento, ocorreu uma redução nos valores dos 

benefícios em que o [...] valor mensal do benefício foi reduzido pela metade, de modo 

que para mulheres provedoras de família monoparental, o valor mensal do benefício 

ficou em R$ 375,00; o valor médio foi limitado a R$ 250,00 e o valor para família 

unipessoal foi de R$ 150,00. (SILVA, 2022, p. 61). 

Segundo Sposati e Meira (2023, p. 96), 

O processo combinado entre o PBF-2 e o Auxílio Emergencial se manteve 

por 16 meses (de abril de 2020 a agosto de 2021), quando foram substituídos 

pelo Auxílio Brasil. Nesse período, ocorreu o convívio de duas modalidades 

de transferência de renda sob o valor único de R$ 600,00: uma individual e 

outra familiar. Pode-se dizer que aqui o Governo Bolsonaro abriu a igualdade 

de trato pela aplicação do valor único. Neste momento ocorreu um movimento 

no Parlamento que aprovou um benefício de R$ 600,00, rejeitando os R$ 

400,00 da proposta do governo. Esse foi o momento em que se rompeu com 

o modelo do PBF-1 e do PBF-2, em que o valor final recebido decorria da 

composição de benefícios parciais.  

O Auxílio Emergencial trouxe outros horizontes no que tange ao histórico 

dos programas de transferência de renda nacionais do Brasil. Entre outros pontos, em 



56 

especial, tanto pelo seu público-alvo, deixando de ser a família como foco da 

transferência, mas direcionado ao indivíduo, como a não existência de 

condicionalidades para o seu recebimento. 

Em 2021, é criado pelo Governo Federal um novo Programa de 

Transferência de Renda Condicionada nacional chamado Auxílio Brasil em 

substituição ao Programa Bolsa Família. Este Programa é instituído pela Lei nº 14.284, 

de 29 de dezembro de 2021 e permanece focalizado em famílias em extrema pobreza 

e pobreza, bem como atribui condicionalidades de educação e saúde às famílias para 

recebimento do benefício. Ainda, mantém-se a estratificação em dois público-alvo do 

Programa Bolsa Família, no entanto, com correção de renda per capita: famílias em 

situação de pobreza com renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 

210,00 e famílias em situação de extrema pobreza com renda familiar mensal per 

capita igual ou inferior a R$ 105,00. A estrutura de benefícios apresentados são:   

i. Benefício Primeira Infância (BPI): pago por criança, no valor de R$ 130,00, 

para famílias que possuam em sua composição crianças com idade até 36 

(trinta e seis) meses incompletos. 

b)  Benefício Composição Familiar (BCF): pago por pessoa, no valor 

de R$ 65,00, para famílias que possuam em sua composição: a) gestantes; 

b) nutrizes; e/ou c) pessoas com idade entre 3 (três) e 21 (vinte e um) anos 

incompletos. A família apenas receberá esse benefício relativo aos seus 

integrantes com idade entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos incompletos 

se estiverem matriculados ou concluído a educação básica. Para as 

gestantes o benefício será encerrado após a geração da 9ª (nona) parcela. 

Para a concessão do BCF às nutrizes é preciso que a família atualize no 

Cadastro Único a informação do nascimento da nova criança antes de ela 

ter completado 7 meses de vida. O pagamento do benefício se encerra após 

a sexta parcela. 

c)  Benefício de Superação da Extrema Pobreza (BSP): valor 

calculado de forma que a renda per capita da família supere o valor da linha 

de extrema pobreza, fixada em R$ 105,00 mensais por pessoa. No caso de 

a família receber BPI e/ou BCF, esses valores serão somados à renda 

familiar quando for calculado o valor do BSP da família. O valor mínimo 

pago a cada membro da família é de R$ 25,00. Famílias unipessoais em 

situação de extrema pobreza também são elegíveis ao BSP. 
d)  Benefício Compensatório de Transição (BComp): para o cálculo do 

Benefício Compensatório de Transição será considerado o valor total dos 
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benefícios do Programa Bolsa Família recebidos pela família no mês 

anterior à extinção do Programa (BRASIL, 2022)3 

Na referida Lei que institui o Programa Auxílio Brasil, para além dos 

benefícios já citados, o Auxílio Brasil estabelece outros benefícios como Bolsa de 

Iniciação Científica Júnior viabilizado a estudantes pertencentes a famílias 

beneficiárias do Auxílio Brasil que tenham se destacado em competições acadêmicas 

e científicas nacionais, sendo que o valor do benefício é: 12 parcelas de R$ 100,00 

para o estudante e uma parcela única de R$ 1.000,00 por família; Auxílio Esporte 

Escolar, com o objetivo de atender estudantes de 12 a 17 anos incompletos, 

pertencentes a famílias beneficiarias do Auxílio Brasil que se destaquem nos Jogos 

Escolares Brasileiros, sendo que o valor do benefício é: 12 parcelas de R$ 100,00 

para o estudante e parcela única de R$ 1.000,00 por família; Auxílio Criança Cidadã 

que visa o acesso de crianças em creches em tempo integral ou parcial; Auxílio 

Inclusão Produtiva Rural que transfere R$ 200,00 a famílias atendidas no Auxílio Brasil 

que tenham em sua composição agricultores familiares, não sendo permitido o 

pagamento de mais de um auxílio por pessoa e por  família; o Auxílio Inclusão 

Produtiva Urbano que paga R$ 200,00 aos beneficiários que apresentam vínculo 

empregatício com carteira assinada, sendo limitado a um auxílio por família ou 

pessoa. O Governo Federal, em maio de 2022, estabelece o valor do Auxílio Brasil 

para R$ 400,00 e posteriormente, após movimentações e pressões no Poder 

Legislativo, o Parlamento aumenta o valor do benefício para R$ 600,00. Dessa 

maneira inaugurando no país, no âmbito dos programas de transferência de renda, 

igualdade no trato de valor único do benefício. 

O Auxílio Brasil permanece como um programa com condicionalidades, 

bem parecidas com seu antecessor, o Programa Bolsa Família, exigindo o 

cumprimento de condicionalidades como a realização de pré-natal; o cumprimento do 

calendário vacinal e acompanhamento nutricional, tal como a efetivação de frequência 

escolar mínima. 

                                              

3  Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/10/lista-de-beneficiarios-do-
auxilio-brasil-esta-disponivel-para-consulta-no-portal-da-transparencia. Acesso em: 01/07/2024. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/10/lista-de-beneficiarios-do-auxilio-brasil-esta-disponivel-para-consulta-no-portal-da-transparencia
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/10/lista-de-beneficiarios-do-auxilio-brasil-esta-disponivel-para-consulta-no-portal-da-transparencia
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A experiência do Auxílio Brasil de estabelecer um benefício igualitário na 

esfera dos Programas de Transferência de Renda é inédito, quebrando o que havia 

sendo executado no país até então. No entanto, no desenho deste Programa nota-se 

a presença de traços meritocráticos, com a instituição de benefícios vinculados à 

competições científicas e esportivas, bem como traz benefícios não vinculados 

necessariamente à  Política de Assistência Social como benefício para acesso à 

creche, que deveria ser ofertado no campo da Política de Educação e benefícios 

associados às Políticas de Segurança Alimentar e Políticas de Trabalho, como Auxílio 

Inclusão Produtiva Rural e Auxílio Inclusão Produtiva Urbana. 

  É importante ressaltar que, em 2022, o valor estabelecido de R$ 

600,00 foi mantido através de articulações e pressões da sociedade no Congresso 

Brasileiro. Apesar das experiências ocorridas no governo do presidente Jair 

Bolsonaro, como o Auxílio Emergencial e o Auxílio Brasil, destaca-se que este 

governo buscou seguir uma cartilha neoliberal e conservadora, em que no campo da 

assistência social, houve a permanência e a primazia dos Programas de Transferência 

de Renda Condicionada de caráter compensatório em detrimento dos serviços 

socioassistenciais da esfera do SUAS. Houve a continuidade das medidas 

econômicas iniciadas no governo de Michel Temer, impactando diretamente no 

financiamento das políticas sociais. 

Alguns fatos são significativos para entender estas experiências: os 

impactos socioeconômicos decorrentes da pandemia por Covid-19 e as articulações 

e pressões da sociedade diante da possibilidade de um programa com mais 

envergadura em relação a grave desigualdade social brasileira. 

Para Sposati e Meira (2023, p. 77), sobre o Auxílio Emergencial: 

Esse auxílio construiu acesso, ainda que emergencial, em valor mais 
alargado do que o PBF-1 e o PBF-2, pois se baseava na remuneração 
individual (ou em sua ausência, pelo desemprego ou emprego 
desassegurado) e não pelo per capita familiar. Essa experiência foi 
intensamente alardeada como superior às anteriores e foi sendo manifestado 
o desejo popular de sua continuidade quanto à aplicação de um valor único 
de benefício, tanto pela ampliação do acesso quanto pela aplicação de um 
valor único e expressivo de benefício. Por isso, garantir o valor de R$ 600,00 
por familiar passou a ser uma palavra de ordem entre as candidaturas 
apresentadas no processo eleitoral de 2022. 
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Assim, levantou-se no país o retorno do debate sobre a Renda Básica 

de Cidadania, pois a Lei 10.835 aprovada, em 2004, não teve regulamentação dos 

governos subsequentes que vieram após sua promulgação.  

Os autores Sposati e Meira (2023, p. 24-25) sustentam que 

Duas situações jurídicas superaram em 2023 o limite imposto de não 
regulação da Lei n. 10.835 em 2004. A primeira decorre do parecer a dois 
mandados de injunção demandados ao Supremo Tribunal Federal e 
proferidos: um, em 27 de abril de 2021, que, para garantir o direito 
constitucional de acesso a um benefício estatal a um morador de rua, 
determinou que o governo do país implantasse a partir de 2022, a Renda 
Básica de Cidadania; o segundo, em 19 de dezembro de 2022, mandado de 
injunção (M) 3700, que obrigou o governo a manter em 2023 o benefício no 
valor de R$ 600,00.  

A segunda se refere à Emenda Constitucional n. 114/21, promulgada em 16 
de dezembro de 2021, que, por sua vez, introduziu um parágrafo único no 
artigo 6º da CF-88, que inscreve a Renda Básica como um direito de todo 
brasileiro.  

Luís Inácio Lula da Silva ganha as eleições presidenciais em 2022 e 

assume em 2023 com a promessa retornar o Programa Bolsa Família, manter o valor 

mínimo de R$ 600,00, sendo que a questão do valor do benefíc io do Programa 

Condicionado de Transferência de Renda foi amplamente debatido na campanha 

entre os principais candidatos à Presidência da República.  

Em 19 de junho de 2023, o Governo Federal publica a Lei nº 14.601 que 

institui o Programa Bolsa Família em sua nova versão. Como critério de inserção no 

Programa as famílias deverão estar inscritas no Cadastro Único e a renda familiar per 

capita mensal seja igual ou inferior a R$ 218,00. Nota-se que nesta nova versão o 

Programa Bolsa Família não distingue famílias extremamente pobres de pobres.  

Os benefícios integrantes do Programa são: Benefício de Renda de 

Cidadania, no valor de R$ 142,00 por integrante, destinado a todas as famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família; Benefício Complementar, em caso do 

Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de 

R$ 600,00 por família. É um complemento  para chegar no valor mínimo de R$ 600,00; 

Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150,00 por criança, destinado às famílias 

beneficiárias que possuírem, em sua composição, crianças com idade entre 0 (zero) 



60 

e 07  anos incompletos; Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50,00, destinado 

às famílias beneficiárias que possuam em sua composição gestantes, nutrizes, 

crianças com idade entre 7  e 12  anos incompletos; ou  adolescentes, com idade 

entre 12  e 18 anos incompletos e  Benefício Extraordinário de Transição, destinado 

exclusivamente às famílias que constarem como beneficiárias do Programa Auxílio 

Brasil na data de promulgação da referida lei, que será calculado pela diferença entre 

o valor recebido pela família em maio de 2023 e o que vier a receber em junho de 

2023. 

As condicionalidades previstas são a realização de pré-natal; 

cumprimento do calendário nacional de vacinação; acompanhamento do estado 

nutricional, para os beneficiários que tenham até 07 anos de idade incompletos; 

frequência escolar mínima de 60% para beneficiários de 04 anos a 06 anos de idade 

incompletos; e 75% para beneficiários de 06 anos a 18 anos de idade incompletos que 

não tenham concluído a educação básica. 

Destaca-se que a Lei nº 14.601 de 19 de junho de 2023, em seu Artigo 

1º, no âmbito do § 1º prevê que o Programa Bolsa Família constitui etapa do processo 

gradual e progressivo de implementação da universalização da renda básica de 

cidadania, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 6º da Constituição Federal 

e no caput e no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004. 

Esta é uma novidade em relação à Renda Básica de Cidadania proposta 

desde 2004. Pela primeira vez é apontada uma direção para implementação da Renda 

Básica de Cidadania no país. Apesar destas inovações, esta nova versão do 

Programa Bolsa Família permanece com algumas questões que permeavam os 

programas anteriores como o limite de cotas por municípios, gerando demanda 

reprimida para famílias que estão nos critérios de elegibilidade; a não correlação entre 

os benefícios e o custo de vida da população e desconsidera nas inserções do 

Programa análises da pobreza multifatorial, tendo como único critério de entrada a 

renda. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art6p
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.835.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.835.htm#art1§1
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Diante deste trajeto, constata - se, que o carro-chefe da política social 

brasileira entre a última década do século XX e décadas iniciais do século XXI foram 

os Programas Condicionados de Transferência de Renda. Mesmo governos de 

tendência neodesenvolvimentista/social- liberal, como neoliberais, permaneceram e 

fortaleceram este Programas compensatórios de combate à pobreza e mantendo a 

estratégia macroeconômica iniciada com Fernando Henrique Cardoso na década de 

1990 do século XX. 

Houve algumas mudanças de nomenclaturas dos Programas de 

Transferência de Renda Condicionada da união, no entanto, não houveram mudanças 

na estrutura destes Programas, exceto, no âmbito do Auxílio Emergencial e na 

unificação de valores de benefícios no caso do Auxílio Brasil e o novo Programa Bolsa 

Família.  

Sabe-se que na última versão do Programa Bolsa Família consta que 

este Programa é o primeiro passo para a consecução da Renda Básica de Cidadania 

no Brasil. Espera-se que de fato seja constituída esta vertente de transferência de 

renda no país, podendo ser um dos caminhos para a redução da persistente 

desigualdade social presente no país. Ainda, no Brasil, não foi instituído um Estado 

de Bem-estar social como nos moldes dos países capitalistas centrais. É necessário 

avaliar se a aposta nos Programas de Transferência de Renda Condicionada como 

principal forma de enfrentamento das desigualdades sociais e da pobreza é o 

caminho, sem o investimento em um amplo sistema de proteção social.  

3.3 SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA 

DE RENDA 

 Em países com amplos sistemas de proteção social, os programas de 

transferência de renda compõem o espectro de diferentes políticas sociais existentes 

que objetivam proteger os indivíduos e famílias das mais diversas contingências que 

podem ocorrer durante a vida. Estes sistemas encontram-se presentes em algumas 

nações da Europa Ocidental e se baseiam em políticas sociais universais como 

políticas de transferência de renda para famílias com crianças, benefícios 

previdenciários, seguro-desemprego, saúde, educação, habitação, acesso ao 

mercado de trabalho, entre outras.   
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Os programas de transferência de renda ou renda mínima neste contexto 

fazem parte de uma rede de mínimos sociais (safety net) e atuam através de 

programas sociais voltados aos mais vulneráveis. Nesta conjuntura, atuam como 

último recurso no atendimento à famílias e indivíduos que mesmo sendo atendidos 

pelas políticas de proteção social existentes ainda necessitam de apoio para 

manutenção de sua vida. Para Cobo (2012, p. 35) [... ] De uma forma geral, as redes 

de mínimos sociais são constituídas por um ou mais programas que exigem 

comprovação de insuficiência de renda, tais como os programas de transferência 

direta de renda (com ou sem cumprimento de contrapartidas ou condicionalidades), 

distribuição de cupons ou vouchers para aquisição de alimentos (food stamps), 

merenda escolar, cestas de alimentos, subsídios de preços e esquemas públicos de 

emprego trabalho- intensivo.  

No entanto, na América Latina não houve a trajetória de consolidação de 

um amplo Estado de Bem-estar Social. Na conjuntura latino-americana, de capitalismo 

tardio e dependente, nunca houve o Welfare State, mas a existência de políticas 

sociais ínfimas no atendimento à população. Somente no final do século XX e início 

do século XXI, como visto anteriormente neste estudo, há o surgimento de políticas 

sociais compensatórias de combate à pobreza, em especial, programas de 

transferência de renda focalizados e com condicionalidades como estratégia principal 

de proteção social. 

Cobo (2012, p. 43) analisa benefícios universais e focalizados. A respeito 

dos benefícios universais, a autora diz […] se constituem em uma transferência ex-

ante: é paga aos ricos e aos pobres, agindo como um “adiantamento” que aumenta a 

renda líquida de cada indivíduo (ou da família) antes que se configure a situação de 

pobreza. Trata-se de um “tratamento preventivo” contra a pobreza que atua na 

equiparação das oportunidades de todos os indivíduos da sociedade. 

 Em relação aos benefícios focalizados, a autora afirma que são 

transferências ex-post, ou seja, benefícios que representam a diferença entre a renda 

familiar em relação ao patamar mínimo de renda estipulado oficialmente para 

superação da pobreza. Neste caso, após a situação de pobreza são realizadas ações 

para seu alívio imediato. 
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A autora ressalta ainda que 

A maior parte dos países em desenvolvimento, como o Brasil, não 

adota nenhum tipo de benefício universal, prevalecendo a focalização. 

As justificativas para tal, em geral, referem-se às questões financeiro – 

fiscais do país (escassez de recursos) e ideológicas (maior eficiência 

da focalização no combate à pobreza). Entretanto, ressalta-se que a 

maioria dos países que adotam programas focalizados (e seus 

sistemas de acompanhamento de condicionalidades) desconhece o 

custo global de operacionalização dos mesmos e há uma grande 

carência de pesquisas de avaliação de impacto e eficiência desses 

programas no combate à pobreza vis-a-vis os programas universais 

(COBO, 2012, p. 46). 

À vista disso, o que se nota é que no Brasil nos últimos anos houve o 

fortalecimento dos programas de transferência de renda como uma das principais 

políticas de combate à pobreza e desigualdade social, em detrimento do 

fortalecimento de um Estado de Bem- estar Social. Todavia, como visto neste estudo, 

há o fomento da saúde e previdência social de âmbito privado, bem como cortes de 

recursos para as políticas sociais e má qualidade de prestação de serviços, seguindo 

os passos do social-liberalismo. 

A América Latina segue sendo uma das regiões mais desiguais do planeta 

com países que apresentam ínfimos sistemas de proteção social ou mesmo 

inexistentes em alguns locais. Para Cobo (2012, p. 108), 

Ao contrário do que ocorreu na Europa Ocidental, esses países 

raramente apresentaram um núcleo institucional forte e estável capaz 

de planejar e articular políticas sociais com objetivos de médio e longo 

prazo, com comprometimentos que vão além dos sucessivos ciclos 

presidenciais (e apenas recentemente democráticos para a maioria dos 

países). Sem um sistema de proteção social forte e consolidado, os 

problemas característicos da região, como o alto índice de pobreza 

(fundamentalmente crônica) e desigualdade, os gargalos na oferta e na 

prestação de serviços públicos sociais e o alto grau de informalidade e 

precariedade do mercado de trabalho, tornam os desafios para a 

melhoria das condições de vida da população ainda mais difíceis de 

serem superados. 

Portanto, a aposta em programas de transferência de renda condicionada, 

sem a consecução de uma ampla rede de bem-estar, pode se configurar em uma 

cilada na busca de enfrentamento das desigualdades sociais e da pobreza. Dessa 

maneira, entende-se que, se não houver o fortalecimento do Estado de Bem-estar 
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social no Brasil e políticas econômicas que se direcionem para a redução da 

desigualdade social, o país não conseguirá avançar no que concerne a redução das 

desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida à sua população. 
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4 O PROGRAMA RENDA MÍNIMA DO MUNICÍPIO DE FRANCA/ SP 

 

 
Em 2002, o município de Franca, no Estado de São Paulo, envolvido no 

contexto de expansão dos Programas de Transferência de Renda Condicionada no 

Brasil, institui um Programa de Transferência de Renda Condicionada, chamado de 

Programa Renda Mínima. Este Programa é focalizado em famílias em situação de 

pobreza e miséria e estabelece o cumprimento de condicionalidades por parte de seus 

beneficiários. Desde sua criação, ocorreram diversas mudanças em seu desenho, nos 

critérios de inserção, na permanência no Programa, valores dos benefícios e 

condicionalidades. 

 Desde sua instituição, o Programa Renda Mínima do município de 

Franca/ SP segue o modelo “Bolsa- Escola”, acompanhando programas implantados 

por outros municípios, bem como o principal Programa criado na história do país à 

nível federal, o Programa Bolsa Família.  

A primeira versão do Programa Renda Mínima foi elaborada em 2002, 

na administração do então prefeito Gilmar Dominici (PT) e promulgada através da Lei 

nº 5.793, de 11 de outubro de 2002. A referida Lei declara em seu Art. 1º que o 

Programa Renda Mínima é direcionado […] para atendimento a famílias em situação 

de vulnerabilidade social e de baixa renda, usuárias da assistência social do 

município, tendo como gestor a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

e Social, ou outra que a substituir em eventual reforma administrativa (MUNICÍPIO DE 

FRANCA, 2002). 

Em seu Art.2º, o Programa Renda Mínima 

[...] objetiva ações de caráter sócio-político, humano, assistencial e de 
integração das famílias empobrecidas, visando prioritariamente 

V. Fornecer em caráter de auxílio complementar benefício financeiro mensal, 
 de R$ 70,00 (setenta reais), reajustáveis na mesma proporção do reajuste 
estabelecido para o salário mínimo, às famílias em situação de 
vulnerabilidade social e baixa renda, com renda per capita igual ou inferior a 
½ (meio) salário mínimo, através do Vale Social, para que possam adquirir 

alimentos necessários no comércio local e  pagamento de aluguel, tarifas 
públicas de água, esgoto e energia  elétrica e cursos profissionalizantes. 
VI. Combater a fome e a miséria como forma de resgate à cidadania. 
VII.Atender as famílias, para com isso alcançar os segmentos mais 
vulnerabilizados da sociedade: Idoso, Criança, Pessoa Portadora de 
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Deficiência e Portadores de Doenças Graves, que vivem em condições de 
carência material no ambiente familiar, proporcionando seu sadio 
desenvolvimento pessoal. 
VIII. Sensibilizar as famílias usuárias do Programa quanto a 
importância do seu papel no desenvolvimento de ações que propiciem 
melhoria de condições de vida, principalmente nas questões relacionadas à 
saúde, à educação, ao trabalho e à cidadania. 
IX. Articular a distribuição das demais políticas sociais, avançando no 
 reconhecimento dos direitos sociais dos excluídos, superando assim 
práticas fragmentadas e assistencialistas. 
X. Garantir às famílias em situação de pobreza o atendimento prioritário em 
todos os serviços existentes. 
XI. Desenvolver atividades sócio-educativas com as famílias, para ampliar o 
universo de informação e de ação participativa (FRANCA, 2002). 

 

Nesta primeira versão do Programa Renda Mínima, o auxílio financeiro 

mensal é concedido através de “Vale Social”, por um período de até doze meses 

consecutivos, havendo possibilidade de ser renovado por igual período, conforme 

avaliação social. A concessão deste “Vale Social” poderia ser interrompida ou 

renovada com base em deliberação do Órgão Gestor do Programa, diante de 

reavaliação de situação socioeconômica da família. 

Ainda, haveria a possibilidade das famílias beneficiadas receberem até 

dois “Vales Sociais”, conforme avaliação social elaborada por profissional de serviço 

social responsável pelo Programa. 

A referida legislação diz, em seu Art. 3º no § 3º, que o “Vale Social” seria 

[…] destinado preferencialmente para a compra de gêneros alimentícios, gás de 

cozinha, pagamento de aluguel e de tarifas públicas de água, esgoto e energia 

elétrica, investimentos de geração de renda e cursos profissionalizantes, vedada sua 

utilização para compra de cigarros e bebidas alcoólicas (Franca, 2002). 

Para entrada no Programa Renda Mínima, as famílias deveriam ter de 

comprovar através de documentos idôneos ter renda per capita mensal que não 

ultrapassasse o valor de meio salário mínimo, sendo observado que se a família 

fizesse parte de outros programas sociais, tanto dos governos federal, estadual ou 

mesmo municipal, seria considerado o valor do benefício no que compete a renda 

familiar. Além do mais, as famílias deveriam comprovar residência de doze meses 

ininterruptos no município, além de apresentar, indispensavelmente, se houvessem 

na composição familiar crianças na faixa etária de 0 a 7 anos, cartão de vacina 
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atualizado, bem como se existissem crianças ou adolescentes de 7 a 16 anos, 

apresentar comprovante de matrícula e frequência escolar. Além disso, no momento 

da inserção, as famílias se comprometiam a realizar inscrições em programas de 

geração de emprego e renda, qualificação e requalificação de mão-de-obra existentes 

no município, caso houvesse desempregados ou trabalhadores autônomos. 

O Programa previa ainda que teriam prioridade famílias cadastradas em 

programas de assistência social, que estivessem aptas a recebê-lo; famílias com 

maior número de membros em sua composição; famílias que tivessem membros 

crianças na faixa etária de 0 a 06 anos ou também aquelas cujo “chefe” seja idoso ou 

mulher; famílias com crianças ou adolescentes que estejam sob medida de proteção 

especial ou aquelas com adolescentes que estejam cumprindo medidas 

socioeducativas; famílias que tenham em sua composição pessoas portadoras de 

deficiência, portadoras de doenças graves ou incapazes de prover o próprio sustento. 

Segundo a legislação, a inscrição das famílias no Programa não geraria o direito ao 

benefício financeiro, que ocorreria somente a partir da formulação e aprovação final 

dos cadastros. 

Referente às condicionalidades do Programa Renda Mínima, era 

previsto que às famílias cabiam comprovar onde foi realizada a aplicação do benefício, 

por meio de monitoramento realizado por técnico responsável pelo Programa; 

matricular os membros em idade escolar em instituições de ensino, bem como 

inscrever os indivíduos maiores de 14 anos que não possuíssem o “1º grau”, 

equivalente hoje ao Ensino Fundamental, em “cursos de alfabetização” e  por fim, as 

famílias deveriam participar de ações socioeducativas, de geração de renda previstas 

pelo Programa ou outras que se fizeram necessárias. 

Havia a previsão de interrupção do benefício se o recurso não estivesse 

sendo aplicado corretamente pela família, conforme as diretrizes do Programa; não 

estivessem participando das atividades socioeducativas; não realizassem o 

cumprimento das condicionalidades previstas; bem como já ter participado pelo 

período de doze meses de participação no Programa. 

O benefício ofertado pelo Programa Renda Mínima, nesta primeira 

versão, é de R$ 70,00 e teria seu valor reajustado por Resolução do então órgão 
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responsável que realiza sua administração, na mesma proporção do reajuste do 

salário mínimo nacional. O Órgão Gestor do Programa Renda Mínima realizaria a 

edição de regulamento sobre o funcionamento do Programa. Em relação ao 

financiamento, o orçamento do Programa Renda Mínima não poderia ultrapassar o 

limite de R$ 180.000,00 à época e a quantidade de mil “Vales Sociais”. 

Em 2003, ainda no governo de Gilmar Dominici, é aprovada a Lei nº 

5.918, de 16 de abril de 2003 que realiza alterações na Lei nº 5.793/02, prevendo que 

o “Vale Social” ofertado pelo Programa Renda Mínima poderia ser viabilizado através 

de cartão de crédito ou melhor meio semelhante, bem como o Órgão Gestor deveria 

apresentar anualmente relatório pormenorizado, aprovado pelo Conselho Municipal 

de Assistência Social, à Câmara Municipal de Franca, e, por fim, designa que os 

valores recebidos pelo Programa pelas famílias deveriam ser gastos 

preferencialmente alimentos necessários no comércio local e pagamento de aluguel, 

tarifas públicas de água, esgoto e energia elétrica, como também cursos 

profissionalizantes. 

Diante do apresentado nesta primeira versão, pode-se analisar que o 

Programa Renda Mínima do município de Franca, é um Programa de Transferência 

de Renda Condicionada focalizado em famílias pobres. Correlaciona-se em um 

contexto de emergência dos Programas Condicionados de Transferência de Renda 

no país, no rastro da criação deste tipo de Programa em outros municípios brasileiros, 

bem como no âmbito da União. Ressalta-se que estes Programas são criados em uma 

conjuntura neoliberal/ social-liberal presente no Brasil em um cenário de 

contrarreforma do Estado, disciplina fiscal, focalização de políticas sociais, entre 

outros pontos, no intuito de administração dos níveis de pobreza. O Programa Renda 

Mínima do município de Franca não foge a esta realidade.  

À vista disso, em seu desenho, o Programa Renda Mínima estabelece 

critérios focalizados em famílias pobres e a exigência de condicionalidades para 

permanência dos beneficiários no Programa. Evidencia-se que o Programa segue, no 

que cabe aos critérios de inserção, a mesma linha da maioria dos programas nacionais 

de transferência de renda da época, que também era de meio – salário-mínimo per 

capita. Em programas nacionais futuros, como também acontecerá com o próprio 



69 

Programa Renda Mínima, este critério será modificado não sendo mais vinculado ao 

salário-mínimo, proporcionando uma maior focalização. 

Outros critérios para entrada no Programa, aliados ao de renda, é a 

comprovação de residência de, no mínimo, doze meses ininterruptos no município, 

além de apresentar, indispensavelmente, caso houvesse na família crianças de 0 a 7 

anos, cartão de vacina atualizado, e no caso de crianças ou adolescentes de 7 a 16 

anos, comprovante de matrícula e frequência escolar. Acredita-se que a exigência de 

comprovação de residência no município a um período grande e ininterrupto se fez 

necessário devido ser um Programa de âmbito municipal, com orçamento proveniente 

de recursos próprios do município e ser direcionado para famílias e indivíduos que se 

encontram fixados em Franca/SP. A condição de vacinação e de matrículas de 

crianças e adolescentes entende-se à natureza deste tipo de Programa que pretende 

correlacionar a transferência de renda ao acesso das famílias pobres e extremamente 

pobres às políticas de saúde e educação com o objetivo de a longo prazo superar a 

situação em que se encontram. 

Nota-se que o Programa Renda Mínima considerava como renda 

benefícios de outros Programas de Transferência de Renda o que mostra uma não 

integração a outros Programas do mesmo tipo, o que reduzia os impactos no combate 

à pobreza. Todavia, esta questão, ao mesmo tempo, possibilitava que mais cidadãos 

do município pudessem ser beneficiados por algum Programa de Transferência de 

Renda Condicionada devido uma menor chance de uma família que já recebe algum 

programa participar do Programa Renda Mínima. Ainda, esta situação ocasionava 

uma menor quantidade de famílias com perfil para recebimento do Programa, pois 

haveria possibilidade de famílias terem renda maior que meio salário mínimo per 

capita unindo a renda de trabalho formal ou informal e benefícios sociais. 

Além disso, verifica-se a exigência na entrada do Programa, que caso 

houvesse indivíduos desempregados ou autônomos, o compromisso da busca de 

inserção em cursos de capacitação e/ou qualificação profissional, todavia, é 

importante discutir em que medida o próprio Poder Público disponibilizava condições 

de capacitação/ qualificação e geração de renda para as pessoas. 
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Há uma prioridade para alguns grupos que se entende de maior 

vulnerabilidade na sociedade capitalista que seriam famílias cadastradas em outros 

programas de assistência social que estivessem aptas a fazer parte do Programa 

Renda Mínima; famílias numerosas; famílias que tenham em sua constituição crianças 

na faixa etária de 0 à 06 anos; famílias monoparentais femininas ou que tenham como 

provedores pessoas idosas; crianças ou adolescentes que estejam sob medida de 

proteção especial ou adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas; 

famílias que tenham em seu arranjo pessoas portadoras de deficiência, portadoras de 

doenças graves ou incapazes de prover o próprio sustento.  

Constata-se que esta referência remete à concepção que no âmbito de 

uma sociedade de mercado há indivíduos ou grupos que devido ao ciclo etário, 

condições de saúde, deficiência ou devido configuração familiar, estão mais 

vulneráveis a cair em situações de pobreza e que as políticas sociais existem para 

combater as desigualdades inerentes a esta sociedade. Esta compreensão aparece 

na seguridade social brasileira em todas suas políticas sociais de algum modo, tanto 

na previdência social, como na saúde e assistência social.  

Assim, o Programa Renda Mínima, nesta primeira versão, é um 

Programa de Transferência de Renda Condicionada relacionado ao acesso à 

educação e saúde, devendo os participantes obrigatoriamente, para permanecer no 

Programa, matricularem seus componentes em idade escolar em instituições de 

ensino, como também membros maiores de 14 anos que não possuíssem o Ensino 

Fundamental em “cursos de alfabetização”, bem como a participação em atividades 

socioeducativas proporcionadas pelos técnicos do Programa. Neste ponto, é 

importante levar em conta o debate que o acesso à educação e a saúde, como 

políticas universais, dever do Estado e direito do cidadão, devem ser ofertados a todos 

os cidadãos brasileiros, independentemente de sua condição de renda ou pobreza. 

Ainda, é interessante observar que além destas condicionalidades, o 

Programa Renda Mínima exigia a apresentação pelos beneficiários de comprovantes 

de gastos ao técnico responsável pelo Programa, para que de fato estivessem 

destinando o benefício preferencialmente para a compra de gêneros alimentícios, gás 

de cozinha, pagamento de aluguel e de tarifas públicas de água, esgoto e energia 
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elétrica, na capacitação na geração de renda e cursos profissionalizantes e não  

utilizando para a compra de cigarros e bebidas alcoólicas. Ainda, estabelecia que seria 

preferível a aquisição de alimentos no comércio local. 

O Programa Renda Mínima, nesta primeira versão, apesar de ter sido 

elaborado no ano de 2002, quatorze anos após a promulgação da Constituição de 

1988 que introduz a política de assistência social como direito e nove anos após a Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), traz resquícios de uma assistência social que 

não estava assentada no campo do direito e da seguridade social e dá lugar ao senso 

comum no sentido da moralização da pobreza e dos pobres no intuito de controle de 

comportamentos considerados inapropriados pela sociedade burguesa. O que se vê 

é a indicação pelo poder público de quais gastos deveriam ser realizados pelos 

beneficiários, intervindo na liberdade e autonomia dos indivíduos no que entende de 

melhor para suas vidas. 

Assim sendo, os beneficiários poderiam ter seus benefícios 

interrompidos diante do não cumprimento das condicionalidades estabelecidas, como 

também se o recurso não estivesse sendo aplicado conforme o Poder Público dizia 

ou se já tivessem participado pelo período de doze meses no Programa. 

Outro aspecto importante trazido pela legislação foi que os beneficiários 

deveriam realizar gastos preferencialmente em comércios locais. Esta visão, 

alicerçada no campo econômico, perpassa praticamente todos os Programas de 

Transferência de Renda Condicionada do país que é de possibilitar fortalecimento das 

economias locais através do aumento da entrada e circulação de capital através do 

consumo. 

 O valor do benefício foi estipulado em R$ 70,00, com o caráter de 

complementação de renda, de modo a possibilitar um benefício sempre menor para 

subsistência e a possibilidade de retorno ao trabalho. Este valor é um pouco mais de  

¼ do salário - mínimo de 2002, que era de R$ 200,00. Interessante notar que o 

benefício teria seu valor reajustado na mesma proporção dos reajustes do salário 

mínimo, no sentido de acompanhar a realidade econômica do país. Isso daria um 

melhor critério de correção do benefício, como também possibilitaria melhor 

correlação com o poder de compra e custo de vida dos beneficiários. 
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 No entanto, havia o limite de cotas de até mil benefícios, que como em 

outros Programas de Transferência de Renda Condicionada existentes no país, não 

há o alcance de todas as famílias e indivíduos que se encontram em situação de 

pobreza e miséria que é o público - alvo do Programa, gerando uma demanda 

reprimida, pois há um limite da quantidade de benefícios estipulados pela 

Administração Pública. Dessa forma, o Programa Renda Mínima, como outros 

Programas desta natureza no Brasil, encontra-se condicionado a questão 

orçamentaria e fiscal, ocasionando impactos que dificultam no propósito de redução 

da pobreza e miséria, motivo de criação destes Programas.  

Em 2003, ocorreram avanços no Programa com a aprovação de 

legislação que determina a apresentação de relatório pelo Órgão Gestor sobre o 

Programa Renda Mínima ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e a 

Câmara Municipal de Franca, havendo necessidade de ter a aprovação deste relatório 

pelo CMAS. Esta ação tem um direcionamento significativo pois permite a uma maior 

transparência e fiscalização do Programa. Um elemento importante realizado neste 

momento foi a possibilidade de realização do pagamento de benefícios através de 

instituições bancárias, seguindo a tendência de inserção do público-alvo destes 

Programas no mercado financeiro, como já efetuado em outros Programas deste tipo 

realizados no país. Do ponto de vista administrativo, o pagamento realizado por meio 

de conta bancária, permite melhor administração e eficiência do pagamento. 

No ano de 2006, no governo do então prefeito Sidnei Franco da Rocha 

(PSDB) o Programa Renda Mínima é reformulado através da Lei nº 6.716, de 13 de 

novembro de 2006, em que pode-se citar como principais alterações realizadas os 

critérios de inserção, como também o valor do benefício. Nesta segunda versão do 

Programa Renda Mínima, o indicador utilizado para inserção no Programa, bem como 

nos valores dos benefícios passa a ser a Unidade Fiscal do Município (UFM). A UFM 

é um indexador utilizado pelos municípios para fins de cálculo de tributos, multas, 

restituição de valores, processos tributários e administrativos.  

Nesta nova legislação, para fazer parte do Programa Renda Mínima a 

família deveria ter renda per capita mensal que não ultrapassasse o valor 

correspondente a 5,65 UFM (Unidade Fiscal do Município), permanecendo o critério 
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que caso a família fizesse parte de outro Programa/Projeto Assistencial, seja no 

âmbito federal, estadual ou municipal, o mesmo seria considerado como renda. Em 

relação aos valores dos benefícios foi fixado o valor de três UFM.  

A Lei também garantia que os valores seriam reajustados conforme 

atualização dos índices da Unidade Fiscal do Município (UFM). Na época de 

promulgação da nova legislação, o valor da UFM do município de Franca/SP era de 

R$ 31,11, portanto, sendo o critério para inserção a família seria de R$ 175,77 per 

capita e o benefício no valor de R$ 93,33. O salário mínimo vigente à época era de 

R$ 350,00, o que pode ser observado que o critério per capita ficou aproximadamente 

no valor de meio salário mínimo como na legislação anterior e o benefício teve 

aumento de valor de 33,3%. 

Outra alteração realizada pela nova legislação foi a previsão que para os 

exercícios orçamentários subsequentes as despesas com o Programa de Renda 

Mínima não poderiam ultrapassar o limite de 110% da média de famílias beneficiadas 

nos últimos dois anos, ou seja, ao invés do limite de cotas fixas utilizadas até então, a 

quantidade de famílias beneficiadas não poderia ultrapassar o limite estipulado pela 

legislação, permanecendo a questão do não atendimento da quantidade de famílias 

com perfil de entrada, seguindo o limite orçamentário e podendo gerar demanda 

reprimida. 

Outros critérios de inserção no Programa, bem como o tempo de 

permanência e condicionalidades permaneceram inalteradas, inclusive conservando 

a preconização de gastos do benefício no comércio local, a recomendação do 

direcionamento do benefício para a compra de gêneros alimentícios, gás de cozinha, 

pagamento de aluguel e de tarifas públicas de água, esgoto e energia elétrica, 

investimentos de geração de renda e cursos profissionalizantes,  bem como a 

proibição para utilização para compra de cigarros e bebidas alcoólicas e a 

continuidade do monitoramento dos gastos das famílias pelos profissionais do 

Programa. 

Em 2007, o governo do então prefeito Sidnei Franco da Rocha (PSDB) 

volta a fixar quantidade de vagas fixas no Programa, porém, agora com uma previsão 

menor do que a versão anterior, de modo que, em 2007, o Programa Renda Mínima 
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poderia atender até 651 famílias e a partir de 2008 o número máximo de famílias seria 

716.  

Em 2013, no governo do prefeito Alexandre Augusto Ferreira, na época, 

filiado ao PSDB, aumentou novamente a quantidade de famílias beneficiadas para mil 

a partir de setembro do mesmo ano. Após esta modificação, o Programa Renda 

Mínima somente teria novas alterações no ano de 2022, em uma nova gestão de 

Alexandre Augusto Ferreira, agora no MDB. Neste referido ano, ocorre uma 

formulação mais ampla do Programa Renda Mínima, tanto em termos técnicos, como 

a inclusão de termos como vulnerabilidade e risco social, a menção e vinculação do 

Programa ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e os critérios de entrada, 

permanência no Programa e condicionalidades, resultando em uma terceira versão 

do Programa. 

A nova versão foi promulgada através da Lei nº 9.134, de 16 de fevereiro 

de 2022, que em seu Art. 1º diz  

Art. 1º O Programa Renda Mínima é destinado ao atendimento de 

famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e 

social decorrente de ausência ou insuficiência de renda, usuárias do Sistema 

Único de Assistência Social do Município, tendo como gestor a Secretaria 

Municipal de Ação Social, ou outra que a substituir em eventual reforma 

administrativa (FRANCA, 2022). 

Conforme a legislação, os objetivos desta nova versão são transferir 

renda mensal de três UFM (Unidade Fiscal do Município) a famílias e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, decorrente de ausência ou 

insuficiência de renda, devendo ser usuárias do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) do município, por meio de repasse financeiro direto para suprir atenções e 

provisões materiais conforme as necessidades vivenciadas; assegurar atendimento e 

acompanhamento das famílias e indivíduos beneficiários do Renda Mínima nas 

unidades estatais CRAS, CREAS, Centro Pop e rede socioassistencial e, por fim, 

atender até 1.000 beneficiários por mês. 

A referida Lei afirma que a transferência de renda poderá ser realizada 

por um período de até doze meses consecutivos, podendo ser renovado sempre em 

que houver situação de vulnerabilidade e risco social, conforme avaliação por 

profissional do SUAS. Além do mais, a norma traz outra novidade no que tange aos 
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critérios de inserção no Programa Renda Mínima. Para participar do Programa, o 

beneficiário deverá ter no mínimo 18 anos ou no caso de menores ou estar cessada 

sua incapacidade civil; além do mais, a família deverá estar inserida em atendimento 

ou acompanhamento de serviços do SUAS e ter renda per capta mensal que não 

ultrapasse valor igual ou inferir a meio salário mínimo. A legislação ressalta que não 

poderá haver outro membro da família beneficiado pelo Programa Renda Mínima para 

ser inserido no Programa. 

A norma reformula os públicos prioritários que o Programa deve atingir, 

sendo o Programa direcionado preferencialmente para famílias monoparentais; 

famílias que tenham em sua composição crianças ou adolescentes que estejam sob 

medida de proteção ou medidas socioeducativas; famílias que tenham como membros 

crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil; famílias que tenham em 

sua composição pessoas com deficiência ou pessoas idosas; famílias que tenham em 

sua constituição adolescentes gestantes; mulheres em situação de violência e pessoa 

que esteja em processo de saída da situação rua. 

No campo das condicionalidades, o novo texto diz que as famílias 

beneficiárias devem participar das ações de acompanhamento/atendimento das 

unidades estatais e rede socioassistencial e manter crianças e adolescentes 

matriculados e frequentando regularmente as  instituições de ensino, e caso as 

condicionalidades não forem cumpridas o benefício poderá ser interrompido. A Lei 

afirma que os registros destes acompanhamentos e atendimentos deverão ser 

realizados pelos profissionais do SUAS em sistema informatizado utilizado pelo Órgão 

Gestor. 

Analisando esta terceira versão do Programa Renda Mínima,  verifica-se 

a inclusão na legislação de termos que estão em consonância com a Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) aprovada em 2004, como vulnerabilidade e/ou risco 

pessoal e social. Além do mais, articula o Programa Renda Mínima ao atendimento 

e/ou acompanhamento pelos serviços socioassistenciais deste sistema. O que parece 

é que nas versões anteriores havia um Programa independente em relação ao SUAS, 

e nesta nova versão existe uma maior integração a este sistema de proteção social. 

Cabe ressaltar que em 2002 ainda não havia sido criado o SUAS no Brasil.  
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Outro ponto a ser destacado é a retirada do tempo máximo de 

permanência no Programa. Conforme a legislação, as famílias poderão permanecer 

no Programa Renda Mínima de acordo com avaliação técnica de profissional do 

SUAS, não sendo mais especificamente de assistente social (visto que existem outros 

profissionais de nível superior no SUAS), desde que comprovada a situação de 

vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social. Este elemento foi uma alteração 

importante no Programa, pois, anteriormente, independentemente da permanência da 

família em situação de pobreza e extrema pobreza, ocorrendo o tempo máximo de 

vinte e quatro meses no Programa, deveria ser realizado seu desligamento. Encontra-

se aí uma mudança importante, pois, não havendo mais tempo máximo de 

permanência, há a possibilidade de famílias e indivíduos que necessitam da renda do 

Programa Renda Mínima, tenham a possibilidade de permanecer no Programa.  

Para ser inserido no Programa Renda Mínima, nesta nova versão, 

aparece o critério de ter a idade mínima de dezoito anos ou em caso de menor de 

idade, estar cessada a incapacidade civil. Além disso, a família ou beneficiário deve 

estar inserido em atendimento ou em acompanhamento nos serviços do SUAS do 

município, como também não poderá haver dois beneficiários na mesma família. Em 

relação a idade mínima de dezoito anos, que não aparecia anteriormente, parece 

iluminar uma questão de qual idade os beneficiários podem fazer parte do Programa 

Renda Mínima. 

É interessante notar a vinculação do Programa Renda Mínima ao SUAS. 

Aparentemente, denota a integração entre serviços e benefícios preconizada pelo 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de modo a tornar mais eficiente a 

proteção social ofertada à população. A Política Nacional de Assistência Social de 

2004 foi inovadora apresentando uma nova organização da assistência social no 

Brasil como política pública. Possibilitou uma nova perspectiva de prestação da 

assistência social no país, elencando seguranças socioassistenciais que devem ser 

garantidas pela assistência social, organiza serviços, benefícios e níveis de proteção 

social, prevê a criação de órgãos públicos afirmando a precedência e a condução do 

Estado na oferta da assistência social. 
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Ocorre uma reformulação das famílias e indivíduos que devem ser 

atendidos prioritariamente. O público prioritário elencado na legislação são famílias 

e/ou indivíduos que ou por ciclo etário, condição socioeconômica, deficiência, trabalho 

infantil, pessoas em situação de rua, famílias com crianças e adolescentes em 

medidas de proteção ou cumprimento de medidas socioeducativas, situação de 

gravidez na adolescência que, como dito anteriormente, dentro das contradições da 

sociedade capitalista, demandam maior proteção social por parte do Estado.  

Na esfera das condicionalidades, nesta nova norma, foi retirada a 

obrigatoriedade de apresentação de comprovantes de gastos com o benefício do 

Programa Renda Mínima, o que se considera um avanço na perspectiva de autonomia 

dos beneficiários. Além disso, há aqui uma indicação de integração entre benefícios e 

serviços no âmbito do SUAS, substituindo a participação obrigatória em atividades em 

socioeducativas para participar  das ações de acompanhamento/atendimento das 

unidades estatais e rede socioassistencial. Há a permanência de manutenção de 

matrículas de crianças e adolescentes em instituições de ensino e caso as 

condicionalidades não forem cumpridas, o benefício poderá ser interrompido. 

De acordo com o quadro seguinte o histórico do Programa Renda 

Mínima correlacionando o salário mínimo nacional, os critérios de entrada, os valores 

dos benefícios e quantidade de vagas. 

 

QUADRO 1-RELAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO, UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO, CRITÉRIO DE 
ENTRADA, VALOR DO BENEFÍCIO E QUANTIDADE DE VAGAS DO PROGRAMA RENDA 
MÍNIMA DO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP 

Salário Mínimo UFM – 
Franca - 
Valor de 

referência 
(em R$) 

 

Critério de entrada 
Programa Renda 

Mínima - Franca/SP 
(Renda per capta em 

R$) 

Valor do 
benefício - 
Programa 
Renda 
Mínima - 
Franca/SP 
(em R$ ) 

Vagas - 
Programa 
Renda Mínima 
- Franca/SP 

Ano Valor     

2002 R$ 200,00 - R$ 100,00 (meio 
salário mínimo) 

R$ 70,00 1.000 

2003 R$ 240,00 - R$ 120,00 (meio 
salário mínimo) 

R$ 70,00 
 

1.000 
 

2004 R$ 260,00 - R$ 130,00 (meio 
salário mínimo) 

R$ 70,00 
 

1.000 
 

2005 R$ 300,00 - R$ 150,00 (meio 
salário mínimo) 

R$ 70,00 
 

1.000 
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 2006 R$ 350,00 R$ 31,11 R$ 175,77 R$ 93,33 110% da 
média de 
famílias 
beneficiadas 
nos últimos 
dois anos 

 2007 R$ 380,00 R$  31,62 R$ 178,65 R$ 94,86 651 

 2008 R$ 415,00 R$ 33,06 R$ 186,78 R$ 99,18 716 

 2009 R$ 465,00 R$ 35,29 R$ 199,38 R$ 105,87 716 

 2010 R$ 510,00 R$ 36,61 R$ 206,84 R$ 109,83 716 

 2011 R$ 540,00 R$ 38,65 R$ 218,37 R$ 115,95 716 

 2011 R$ 545,00 R$ 38,65 R$ 218,37 R$ 115,95 716 

 2012 R$ 622,00 R$ 40,91 R$ 231,14 R$ 122,73 716 

 2013 R$ 678,00 R$ 42,90 R$ 242,38 R$ 128,70 1000 (a partir 
de 01 de 
setembro de 
2013) 

 2014 R$ 724,00 R$ 44,72 R$ 252,66 R$ 134,16 1000 

 2015 R$ 788,00 R$ 47,56 R$ 268,71 R$ 142,68 1000 

 2016 R$ 880,00 R$ 52,47 R$ 296,45 R$ 157,41 1000 

 2017 R$ 937,00 R$ 56,93 R$ 321,65 R$ 170,79 1000 

 2018 R$ 954,00 R$ 57,97 R$ 327,53 R$ 173,91 1000 

 2019 R$ 998,00 R$ 60,29 R$ 340,63 R$ 180,87 1000 

 2020 R$ 
1.039,00 

R$ 61,83 R$ 349,33 R$ 185,49 1000 

 2020 R$ 
1.045,00 

R$ 61,83 R$ 349,33 R$ 185,49 1000 

 2021 R$ 
1.100,00 

R$ 64,78 R$ 366,07 R$ 194,34 1000 

 2022 R$ 
1.212,00 

R$ 71,96 R$ 406,57 pela UFM e 
a partir de 16 de 

fevereiro de 2022 o 
valor é de  R$ 606,00 
(meio salário mínimo) 

R$ 215,88 1000 

2023 R$ 
1.302,00 

R$ 76,61 R$ 651,00 (meio 
salário mínimo) 

R$ 229,83 1000 

2023 R$ 
1.320,00 

R$ 76,61 R$ 660,00  (meio 
salário mínimo) 

 

R$ 229,83 1000 

2024 R$ 
1.412,00 

R$ 79,78 R$ 706,00  (meio 
salário mínimo) 

 

R$ 239,34 1000 

  Fonte: elaborado pelo autor, 2024. 

 Nota-se que o critério per capita de inserção foi diminuindo com o passar 

dos anos, saindo de aproximadamente meio salário mínimo em 2006 para 17,67% do 

salário mínimo em 2022. 

Isto demonstra uma maior focalização em famílias extremamente pobres 

durante dos anos. Em relação aos benefícios pagos, observa-se que o mesmo foi 
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 perdendo  valor e poder de compra com o passar do tempo devido a não 

correção vinculada ao salário - mínimo, ocasionando impactos na superação da 

pobreza. Ainda, em 2007 ocorreu uma redução da quantidade de famílias que 

poderiam ser atendidas pelo Programa Renda Mínima havendo repercussões no 

impacto na capilaridade do Programa no município. 

Considerando dados do Censo de 2010, no município de Franca a 

proporção de indivíduos com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário 

mínimo era de 27,4 %. Ainda, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano4, 

organizado pelo IPEA, PNUD e Fundação João Pinheiro, o município de Franca, 

Estado de São Paulo 

No Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas extremamente 
pobres, pobres e vulneráveis à pobreza as pessoas com renda domiciliar per 
capita mensal inferior a R$70,00, R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 
01 de agosto de 2010), respectivamente. Dessa forma, em 2000, 0,95% da 
população do município eram extremamente pobres, 5,79% eram pobres e 
23,09% eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram, 
respectivamente, de 0,65%, 3,34% e 12,87%. 

Interessante notar, com o recorte de raça e gênero, o Atlas do 

Desenvolvimento Humano informa: 

De acordo com os dados do Censo de 2010, as proporções de extremamente 
pobres, pobres e vulneráveis à pobreza entre as mulheres eram de 0,70%, 
3,34% e 13,17%, respectivamente. Entre os homens, essas proporções eram 
de 0,60%, 3,33% e 12,57%, respectivamente. 

Desagregando-se a população por cor, os dados do Censo 2010 mostram 
que, entre os negros, 1,14% eram extremamente pobres, 5,39% eram pobres 
e 19,27% eram vulneráveis à pobreza. Entre os brancos, essas proporções 
eram de, respectivamente, 0,44%, 2,47% e %.5 

Conforme o Atlas, que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), a partir do Censo Demográfico, em 2000, era de 0,688 e em 2010 passou 

para 0,780, que segundo o indicador, em termos relativos, a evolução do índice foi de 

13,37% no município. Ressalta-se que o IDHM é um indicador que varia entre 0,000 

e 1,000 e quanto mais próximo de 1,000, maior o desenvolvimento humano de uma 

                                              

4 Disponível em:http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/351620#sec-renda. Acesso em: 
03/09/2024. 

5 Disponível em:http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/351620#sec-renda. Acesso em: 
03/09/2024. 

http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/351620#sec-renda
http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/351620#sec-renda
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localidade. Este índice leva em conta indicadores de educação, renda, saúde, 

habitação, meio ambiente e participação política. 

Dados do Relatório de Informações do Ministério do Desenvolvimento, 

Assistência Social e combate à Fome6 o total da população em extrema pobreza no 

município de Franca, segundo o Censo de 2010, era de 2.960 indivíduos. Neste 

mesmo relatório, de acordo com dados do Cadastro Único de agosto de 2024, havia 

nesta data, 33.581 famílias cadastradas no CadÚnico, sendo que 13.682 famílias 

estavam em situação de pobreza (renda per capita de até R$ 218,00 mensais) e 8.114 

famílias em situação de baixa renda (renda per capta de até meio salário mínimo 

mensal). 

O que se verifica, portanto, é que o Programa Renda Mínima não atinge 

integralmente o público-alvo que tem o perfil para participação no Programa, havendo 

dificuldades em sua capilaridade no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

6 Disponível em: 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?localizaDivisao=franca&codigo=351620
&aM=0. Acesso em: 03/09/2024. 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?localizaDivisao=franca&codigo=351620&aM=0
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?localizaDivisao=franca&codigo=351620&aM=0
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5 CENÁRIO DA PESQUISA, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E 
ANÁLISE DE DADOS 

 
Este capítulo apresenta o cenário em que foi realizada a pesquisa, bem 

como os procedimentos metodológicos para sua efetivação e a análise dos dados 

apreendidos. 

5.1 O CENÁRIO DA PESQUISA: FRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO 

 

O município de Franca encontra-se localizado no nordeste do Estado de 

São Paulo e segundo o Censo publicado em 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) do governo federal, sua população era de 352.536 

pessoas. O PIB per capita em 2021 era de R$ 31.450,10 e o salário médio mensal 

dos trabalhadores formas era de 2,1 salários mínimos. O percentual da população 

com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo em 2010 era 

de 27,4%. A economia francana é composta em grande parte da indústria de calçados 

masculinos, no entanto, nos últimos anos, tem se diversificado em outros ramos, com 

a expansão do setor de serviços e do comércio, além da já tradicional agricultura na 

exportação de café. 

Segundo o IBGE, a taxa de escolarização de indivíduos de 06 a 14 anos 

em 2010 era de 98,2%. Em 2021, foram realizadas 16.327 matrículas no Ensino 

Infantil, 40.662 matrículas no Ensino fundamental e 11.719 no Ensino Médio. O IDEB 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede pública em 2021 foi de 6,5 e dos 

anos finais do Ensino Fundamental na rede pública foi de 5,6. Em 2022 a mortalidade 

infantil foi de 7,09 óbitos por mil nascidos vivos. Conforme a Fundação SEADE, em 

dezembro de 2022, os estabelecimentos de saúde no município eram 55 municipais, 

09 estaduais, nenhum federal e 418 particulares. O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM), de acordo com o Atlas Brasil era 0,780. De acordo com a 

Fundação SEADE, em 2020, o grau de urbanização do município era de 98,2%. A 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 2004 situa o município de Franca 

como município de grande porte.   
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De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento, 

Assistência Social e Combate à Fome através do Relatório de Programas e Ações 7 

no município de Franca/SP havia em agosto de 2024 seis Centros de Referência em 

Assistência Social (CRAS), dois Centros de Referência Especializados em Assistência 

Social (CREAS), um Centro de Referência Especializado em Pessoas em Situação 

de Rua (Centro POP), vinte e quatro Unidades de Acolhimento (crianças, 

adolescentes, adultos, idosos e mulheres em situação de violência), dezessete 

Centros de Convivência (crianças, adolescentes, adultos e idosos), onze Centros Dia 

(pessoas com deficiência e idosos), uma Família Acolhedora e um Posto de 

Cadastramento do CadÚnico. 

Ainda, de acordo com o referido relatório, o município de Franca/SP, em 

agosto de 2024 havia 33.581 famílias e 81.677 pessoas cadastradas no CadÚnico, 

sendo que dentre elas havia 13.682 famílias e 34.289 pessoas em situação de 

pobreza, 8.114 famílias e 24.447 pessoas em situação de baixa renda, 11.785 famílias 

e 22.941 pessoas com renda per capta mensal acima de meio salário mínimo. Em 

relação ao Programa Bolsa Família, havia 13.107 famílias e 36.470 pessoas 

beneficiárias do Programa no mês de agosto de 2024 no município. 

No que se refere ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), em julho 

de 2024, o município de Franca/SP contava com 7.474 beneficiários do BPC, sendo 

4.120 pessoas com deficiência e 3.354 pessoas idosas. Ainda, em julho de 2024, 

havia 182 beneficiários da Renda Mensal Vitalícia (RMV). 

 

5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para realização do estudo foi realizada uma ampla revisão bibliográfica, 

através de livros e de artigos científicos nas áreas inerentes ao tema como serviço 

social, políticas públicas, sociologia e desenvolvimento regional. Também foram 

                                              

7 Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?codigo=351620&aM=0. 

Acesso em 31/08/2024. 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?codigo=351620&aM=0
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utilizados bancos de dados como Scielo, Portal de Periódicos da CAPES, entre outros. 

Conforme Severino (2016. p. 131), 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 
artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados 
por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 
fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 
contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. 

A presente pesquisa é descritiva, pois busca descrever características 

de determinado fenômeno ou população, bem como a instituição de relações entre 

variáveis. Segundo Gil (2002, p. 42), as pesquisas descritivas […] são as que se 

propõem a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, 

as condições de habitação de seus habitantes, o índice de criminalidade que aí se 

registra etc. São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as 

opiniões, atitudes e crenças de uma população.  

A pesquisa é qualitativa na busca de entender junto ao gestor, técnicos 

e usuários suas percepções sobre a operacionalização, execução, estrutura e 

repercussões do programa Renda Mínima, no município de Franca/SP. De acordo com 

Minayo (2008, p. 57), 

[...] O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, 
das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos 
das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 
constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.  

Foi utilizada a abordagem materialista dialética, inspirada em Marx, que 

conforme Minayo (2008, p. 107), 

[...] o materialismo histórico representa o caminho teórico que aponta a 
dinâmica do real na efervescência de uma sociedade. Por sua vez, a dialética 
refere-se ao método de abordagem da realidade, reconhecendo-a como 
processo histórico em seu peculiar dinamismo, provisoriedade e 
transformação.  

Foi aplicada entrevista semiestruturada para coleta de dados. Segundo 

Severino (2018, p. 113), a entrevista é […] técnica de coleta de informações sobre um 

determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados. Trata-se, 

portanto, de uma interação entre pesquisador e pesquisado; e complementa [...] O 

pesquisador visa apreender o que os sujeitos pensam, sabem, representam fazem e 

argumentam. 
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Como critério de inclusão da pesquisa, considerando que o município de 

Franca/SP, possuía no momento da elaboração do projeto de pesquisa, bem como da 

aprovação do mesmo pelo Comitê de Ética, apenas cinco Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS), foi aplicada uma entrevista semi - estruturada com um 

técnico de cada CRAS que atua na execução do Programa Renda Mínima e realizado 

um sorteio em cada unidade para eleger o técnico a ser entrevistado. Além disso, foi 

executada uma entrevista semi – estruturada com um usuário de cada CRAS que é 

ou foi beneficiário do Programa Renda Mínima que tenha acima de 18 anos e que 

recebeu no mínimo vinte e quatro meses e pertença a família que tenha crianças e/ou 

adolescentes de até 17 anos.  Os critérios foram elencados conforme legislações 

municipais que regulamentavam o Programa Renda Mínima durante o período de 

2002 a 2022, a quantidade máxima de prestações que os beneficiários poderiam 

receber do Programa era de vinte e quatro meses.  

Em relação à contrapartida educacional de crianças e adolescentes, a 

legislação municipal prevê desde a criação do Programa a contrapartida para 

permanência no Programa, se caso houver crianças e adolescentes na família, as 

mesmas devem manter crianças e adolescentes matriculados e frequentando 

regularmente as instituições de ensino.  

Os beneficiários com o perfil da pesquisa foram disponibilizados pela 

Secretaria Municipal de Ação Social de Franca/SP e foi realizado um sorteio entre as 

famílias neste perfil para se chegar aos sujeitos da pesquisa. 

Por fim, foi realizada uma entrevista semi – estruturada com o (a) 

responsável pelo Programa Renda Mínima no município. A pesquisa de campo teve 

como objetivo entender a estrutura, a execução e a operacionalização do Programa 

Renda Mínima, bem como analisar as repercussões do Programa na vida dos 

usuários.  

Como critério de exclusão foi aplicado referente aos beneficiários: não 

ser beneficiário do Programa Renda Mínima; não ter recebido por pelo menos 24 

meses o benefício do Programa Renda Mínima; não pertencer a família que tenham 

crianças e adolescentes de até 17 anos. A respeito dos técnicos: não trabalhar nos 

Centros de Referência de Assistência Social do município de Franca/SP; não trabalhar 
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na execução do Programa Renda Mínima e, por fim, relativo ao responsável pelo 

Programa: não ser o responsável pelo Programa Renda Mínima do município de 

Franca/SP. 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Para o estudo dos dados coletados, foi empregada a análise de 

conteúdo que de acordo com Minayo (2008, p. 308) [...] a análise de conteúdo parte 

de uma leitura de primeiro plano das falas, depoimentos e documentos, para atingir 

um nível mais profundo, ultrapassando os sentidos manifestos do material.  

A elaboração de categorias analíticas e empíricas para análise dos 

dados coletados em que as categorias analíticas são [...] as que retêm, historicamente 

as relações sociais fundamentais, servindo como guias teóricos e balizas para o 

conhecimento de um objeto nos seus aspectos gerais (MINAYO, 2008, p. 178); já as 

categorias empíricas [...] constituem-se em classificações com dupla forma de 

elaboração: são, antes de tudo, expressões classificatórias que os atores sociais de 

determinada realizada constroem e lhes permitem dar sentido a sua vida, suas 

relações e suas aspirações. Portanto, emanam da realidade. (MINAYO, 2008, p. 179) 

Assim, pretendeu-se realizar aproximações dos resultados da pesquisa 

de campo articulada com a teoria já publicada sobre o assunto. 

Como apontado anteriormente, foi realizada entrevista semiestruturada 

com cinco beneficiários, cinco trabalhadores e o responsável pelo Programa Renda 

Mínima do município de Franca/SP. Atualmente a cidade de Franca conta com seis 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Em maio de 2024, houve a 

inauguração pela administração pública municipal de um novo Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), localizado na região nordeste do município. Como 

desde a formulação do projeto de pesquisa, em 2023, havia no município apenas cinco 

CRAS e já havia a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, permanecemos a 

realização da pesquisa somente no âmbito dos cinco CRAS: norte, sul, leste, oeste e 

centro. Efetuou-se qualificação dos sujeitos da pesquisa no intuito de entender o perfil 

dos mesmos.  
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Quadro 2 - Qualificação dos participantes da pesquisa - Trabalhadoras 

 Trabalhador 01 Trabalhador 
02 

Trabalhador 03 Trabalhador 
04 

Trabalhador 
05 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 

Idade 60 37 40 42 61 

Profissão Assistente Social Psicóloga Assistente Social Assistente 
Social 

Assistente 
Social 

Quanto tempo 
atua em 
CRAS? 

18 anos 13 anos 13 anos 05 anos 10 anos 

Fonte: elaborado pelo autor, 2024 

 

Quadro 3 – Qualificação dos participantes da 

pesquisa  – Responsável pelo Programa 

Sexo Feminino 

Idade 46 

Profissão Assistente Social 

Quanto tempo atua na área de 

assistência social? 
21 anos 

Fonte: elaborado pelo autor, 2024 

 

Quadro 4 - Qualificação dos participantes da pesquisa  - Beneficiárias 

 Beneficiário 01 Beneficiário 02 Beneficiário 03 Beneficiário 04 Beneficiá
rio 05 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino 

Idade 25 anos; 25 anos; 44 anos; 35 anos; 40 anos; 

Escolaridade Ensino Médio Ensino Médio 3º Ensino 
Fundamental 

7º Ensino 
Fundamental 

5º 
Ensino 
Fundame
ntal 

Quantidade de 
indivíduos que 
residem no 

03 05 03 04 04 
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domicílio 

Fonte: elaborado pelo autor, 2024 

Diante dos quadros apresentados sobre a qualificação dos participantes 

da pesquisa, contata-se que 100% dos participantes trabalhadores são mulheres, com 

idade entre 30 e 61 anos de idade, a maior parte é assistente social, sendo que 

somente uma se declara psicóloga e há uma variação no tempo de atuação em CRAS, 

sendo a maior parte acima de 10 anos de tempo de atuação. 

Referente ao responsável, verifica-se ser mulher, idade de 46 anos, 

assistente social e com tempo de atuação na área de assistência social de 21 anos. 

Entre os beneficiários, nota-se que 100% são mulheres, com idades entre 25 anos e 

40 anos, a maior parte com o ensino fundamental incompleto e compondo famílias 

entre 03 a 05 indivíduos. 

Para realização do estudo, a categorização da pesquisa foi realizada 

conforme código/tema que surgiram nas respostas dos entrevistados. Os 

códigos/temas elencados nas categorias foram os mais frequentes e significativos que 

surgiram nas respostas dos participantes da pesquisa, sendo que os primeiros 

códigos/temas citados são sempre os mais frequentes e significativos, sendo 

sucedidos pelos que apareceram com menos frequência. 

Ressalta-se que as categorias surgidas em relação aos trabalhadores e 

ao responsável pelo Programa Renda Mínima são iguais. Isto se deve porque as 

perguntas do questionário da entrevista aos dois públicos são similares. Em relação 

aos beneficiários surgiram categorias diferentes devido que foram realizadas outras 

perguntas a este público.  

Somente a primeira e última categoria são iguais a todos os públicos 

pesquisados, “conceituação” e “sugestões e alterações”, em que se pode analisar e 

comparar as respostas dos três públicos pesquisados. 

A seguir temos a categorização com seus respectivos códigos/temas. 

Quadro 5 – Categorização -Trabalhadores/as 

Categoria Código/Tema 



88 

Conceituação Programa de Transferência de Renda; 
complemento de renda; objetivo inicial de 
substituição de cestas básicas 

Acesso ao Programa Análise multifatorial da pobreza; retirada e/ou 
alteração do critério de exigência do tempo de 
moradia de um ano no município; Análise somente 
com critério de renda sobre a pobreza 

Capilaridade do Programa Valores dos benefícios muito baixos; número de 
vagas insuficientes; ampliação de vagas 

Condicionalidades Valores muito baixos para ter condicionalidades; 
condicionalidades vinculadas ao 
acompanhamento socioassistencial; município 
não tem estrutura para gerenciar as 
condicionalidades; condicionalidades entre 
culpabilização e garantia de direitos; extinção das 
condicionalidades da forma como estão; 
profissional sem conhecimento da existência de 
condicionalidades; existência de 
condicionalidades não garante o alcance dos 
objetivos; condicionalidades como quebra do 
ciclo da pobreza; 

Repercussões Alívio imediato da pobreza; satisfação de 
necessidades básicas; complementação de renda 

Sugestões e alterações Ampliação do número de vagas; ampliação do 
valor do benefício; vinculação do benefício ao 
acompanhamento socioassistencial; extinção do 
critério mínimo de residência de um ano; exclusão 
da frequência escolar; inserção de critério 
multifatorial; 

Fonte: elaborado pelo autor, 2024 

 

Quadro 6  – Categorização – Responsável pelo Programa 

Categoria Código/Tema 

Conceituação Programa de transferência de renda; complemento 
de renda 

Acesso ao Programa Análise multifatorial, mas com dificuldades  de 
operacionalização nesta perspectiva. 

Capilaridade do Programa Valores dos benefícios muito baixos; número de 
vagas insuficientes; ampliação de vagas 

Condicionalidades Permanência da condicionalidade na perspectiva 
do direito; desenvolvimento humano e ampliação 
da proteção social 

Repercussões  Alívio imediato da pobreza; satisfação de 
necessidades básicas 
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Sugestões e alterações Ampliação do número de vagas; ampliação do 
valor do benefício; aperfeiçoamento da relação 
entre benefícios e serviços; aperfeiçoar avaliação 
do impacto do Programa Renda Mínima, associado 
aos serviços socioassistenciais 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor,2024. 

 

 

Quadro 7 – Categorização – Beneficiários/as 

Categoria Código/Tema 

Conceituação Ajuda; ajuda do governo; complementação de 
renda; transferência de renda; 

Tempo de permanência Dois anos; nove meses; dois anos e seis meses; 

Motivo que faz parte do Programa Desemprego; baixa renda; dificuldades 
socioeconômicas; violência doméstica; mãe 
solteira; impossibilidade de trabalhar; problemas 
de saúde na família; 

Utilização do benefício Alimentação; aquisição de gás de cozinha; 
pagamento de contas; aquisição de medicamentos 

Condicionalidades Criança já frequentava escola e era vacinada antes 
da família ser inserida no Prog. Renda Mínima; 
Vacinação e frequência escolar são obrigatórios; 
criança já frequentava escola; 

Repercussões Acesso à alimentação; complementação e 
aumento da renda. 

 

Sugestões e alterações Ampliação do valor do benefício; aumento do 
tempo de permanência; ampliação do número de 
vagas; não há necessidade de alteração 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2024. 

Analisando as respostas da categoria “conceituação”, pode-se inferir que 

tanto as trabalhadoras, como a responsável pelo Programa entendem que o Programa 

Renda Mínima é um programa de transferência de renda e somente uma beneficiária 

respondeu também que é um programa de transferência de renda. O restante das 

beneficiárias entende o Programa Renda Mínima como ajuda o que denota que por 
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parte das beneficiárias ainda é forte o imaginário da assistência social como caridade 

e ajuda em contrapartida de ser um direito constitucional.  

[...] Ah, eu acredito que seja uma ajuda, né? Para as famílias que estão 

precisando. E eu acredito que seja isso, para ajudar mesmo numa renda em 

casa, para quem realmente precisa (BENEFICIÁRIA 04). 

Realizando a análise da categoria “acesso ao programa”, os 

códigos/temas que mais apareceram foram a concordância da análise multifatorial da 

pobreza e a retirada da exigência do tempo de moradia mínima de um ano no 

município para ser inclusa no Programa. Somente uma profissional concordou com a 

continuidade do critério somente pela renda. Já a responsável pelo Programa entende 

que seria importante que o Programa se direcionasse para análise multifatorial da 

pobreza, no entanto, aponta que há dificuldades para operacionalizar, no âmbito do 

Programa, estes critérios, devido ter que envolver outras pastas da administração 

pública, bem como a questão orçamentária.  

Interessante notar a fala da retirada/ alteração do critério de exigência 

do tempo de moradia mínima de um ano, em que se pode deduzir que muitas famílias 

apesar de residirem a menos de um ano no município apresentem situações graves 

de vulnerabilidade social. No entanto, devido a esta regra, não há possibilidade de 

inserção das mesmas no Programa. 

[…] seria muito melhor se a gente pudesse estabelecer critérios multifatoriais. 

Só que na prática, acho que ainda a gente não tem condições operacionais 

no sentido de que isso vai demandar uma análise muito mais detalhada das 

equipes, que aí não seriam as equipes só da política dos SUAS, a gente 

precisaria de outras análises das outras políticas públicas. E aí a gente tem 

também o fator orçamento. Então, os critérios, eu vejo, não só o Renda 

Mínima, como outros programas de transferência de renda, os critérios 

também eles vêm para poder dar conta dessas questões, tanto operacional 

quanto de orçamento […] (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA) 

Eu acredito que realmente se levasse em conta a questão multifatorial, a 

questão multidimensional da pobreza seria mais justo. Porque hoje, além do 

critério renda ser bastante reduzido para a gente pensar, existe a questão 

hoje que a gente percebe que até os usuários, acho que pela própria vivência, 

pela questão da consciência do vivido, eles trazem a questão de não ter como 

deduzir os gastos das outras ausências, de outras políticas públicas. Então, 

a gente vê a diferença, por exemplo, de uma mesma situação. Às vezes, a 

renda é totalmente igual, a renda bruta, mas é muito diferente para uma 

família com a mesma composição e a mesma renda se ela tiver, por exemplo, 

que pagar uma habitação, um aluguel e uma outra não. Ela já conseguiu esse 
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patamar habitacional ou que está passando por uma situação de saúde 

gravíssima, às vezes, que não consegue remédio ou tratamento na rede, mas 

por conta do critério a gente fica limitado, não consegue às vezes colocar 

essa família naquele momento. Então, eu acho que realmente seria mais 

justo. (TRABALHADORA 03) 

No que se refere à categoria “capilaridade do Programa” tanto os 

trabalhadores, como a responsável pelo Programa entendem que o Programa Renda 

Mínima encontra-se com valores dos benefícios muito baixos; o número de vagas está 

insuficiente; e que há necessidade de ampliação de vagas, ocasionando baixa 

capilaridade do Programa no município no combate à pobreza e desigualdade. Esta 

situação tem impactado diretamente nos efeitos do Programa. Uma trabalhadora 

remete ao fato da passagem do tempo da criação do Programa, em que a realidade 

populacional do município era uma e passados dezoito anos, permanecem a mesma 

quantidade de vagas. 

Duas trabalhadoras sugerem o aumento do valor do benefício: uma para 

meio salário mínimo e outra para um salário mínimo, considerando o parâmetro de 

manutenção das necessidades básicas constitucional o salário mínimo.  

[…] a gente precisaria, analisando os dados que nós temos hoje no município, 

nós precisaríamos ampliar o número de vagas (RESPONSÁVEL PELO 

PROGRAMA). 

[…] Não, número de vagas é mínimo, se eu não me engano, são mil, né? Aí, 

pra uma cidade do tamanho de Franca, mil é pouquíssimo, é ínfimo, muito 

pouco (TRABALHADORA 02). 

[…] A questão das vagas, eu tenho me colocado em muitos momentos quanto 

à necessidade de ampliação. Dias atrás a gente teve um encontro em que eu 

foquei muito nessa questão, porque se a gente for fazer uma análise de tempo 

e desenvolvimento urbano, desenvolvimento populacional, em 2006, 

começou com uma quantidade de vagas menor, eu não vou lembrar quantas, 

e teve uma projeção para que chegasse a mil vagas. E hoje, nós temos aí, 

quantos anos? Dezoito. Dezoito anos de execução do Programa Renda 

Mínima. E quanto que houve de crescimento da população? Quanto que 

houve de crescimento das vulnerabilidades? Quanto que houve de 

modificação atual da sociedade em virtude da pandemia? E, baseado nesses 

fatores, é indiscutível a questão da necessidade de ampliação das vagas. É 

inadmissível a gente pensar que, num município de quase 400 mil habitantes, 

a gente tenha mil vagas de programa. Então, é necessário e se faz urgente a 

ampliação de vagas do Programa Renda Mínima (TRABALHADORA 01). 

Também não. Considerando gastos, qualidade de vida e se realmente a 

gente quer propiciar uma melhora, um desenvolvimento, para mim todos os 

benefícios deveriam ser um salário mínimo. Eu acho que o mínimo, todos os 
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benefícios independentes de [inaudível] deveriam ser o mínimo 

(TRABALHADORA 04). 

[…] Até porque a gente sempre bate no salário mínimo, não é? Então deveria 

ser mínimo para os programas também (TRABALHADORA 04). 

Os benefícios, infelizmente, eles têm um valor muito baixo. O Programa 

Renda Mínima hoje, com um valor de R$ 239,00. É um valor ilusório, se for 

pensar em termos de trabalho relacionado a uma política de renda. A gente 

sabe que os benefícios e os programas sociais, eles não têm o objetivo de 

suprir a renda familiar. Mas é um valor muito baixo, porque se for considerar 

que seja pagamento de água e luz, famílias que tenham de 3 a 5 membros, 

a maioria delas, o talão de luz tem um valor quase que igual ou às vezes até 

maior do que esse valor que traz o programa renda mínima. E se for pensar 

em termos de alimentos, que é um dos principais objetivos do programa 

também, R$ 239,00, a gente consegue comprar quase nada, então é um valor 

que sim faz diferença na vida financeira da pessoa principalmente que são 

pessoas de muito baixa renda mas o impacto desse valor na mudança na 

qualidade de vida da família, eu avalio que é quase que insignificante. Então, 

são valores, sim, que poderiam ser ampliados, talvez, pensando até numa 

batalha, que a gente trabalha com per capita de meio salário mínimo para 

muitos programas, e que talvez o valor oferecido pelo programa pudesse ser 

também, talvez no mínimo, meio salário mínimo, para que representasse uma 

mudança, um impacto positivo realmente na vida financeira da família 

(TRABALHADORA 01). 

[…] Nem para uma alimentação é suficiente hoje, é muito pouco mesmo. 

Então, é uma transferência de renda que talvez quando ela é associada, por 

exemplo, quando tem uma família que consegue ter, por exemplo, um acesso 

a um Bolsa Família de uma forma mais robusta e tal, associada a outra renda, 

talvez dê uma coisa melhor. Mas ele isoladamente, ele realmente fica muito 

aquém em termos de valores (TRABALHADORA 03). 

No que diz respeito à categoria “condicionalidades” verificam-se 

respostas divergentes quanto a esta questão. Na esfera dos trabalhadores, 

apareceram códigos/temas como valores muito baixos para ter condicionalidades; 

condicionalidades vinculadas ao acompanhamento socioassistencial; município não 

tem estrutura para gerenciá-las; condicionalidades entre culpabilização e garantia de 

direitos; extinção das condicionalidades da forma como estão; profissional sem 

conhecimento da existência de condicionalidades; existência de condicionalidades 

não garante o alcance dos objetivos e condicionalidades como quebra do ciclo da 

pobreza.   

O que se nota é que não há um entendimento hegemônico em relação 

a esta questão, entretanto, pode-se deduzir que a existência de condicionalidades 

para benefícios muito baixos, não surtiriam os efeitos desejados na redução da 
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pobreza, interrupção do trabalho infantil ou mesmo garantir a frequência escolar da 

criança. Ainda, surge a necessidade das condicionalidades estarem vinculadas ao 

acompanhamento socioassistencial, para que o acesso e permanência dos 

beneficiários nas políticas de educação e saúde tenham maior possibilidade de 

efetividade. Porém, afirma-se a dificuldade atual deste acompanhamento devido a 

baixa capacidade operacional dos CRAS no município. 

Constata - se a preocupação com a contradição das condicionalidades 

como punição e como direito na esfera dos programas de transferência de renda, pois 

se vê as condicionalidades como possibilidade de ampliação de proteção social, para 

além da assistência social, bem como da interrupção da pobreza intergeracional. 

Nota-se a fala da responsável pelo Programa a perspectiva da condicionalidade para 

ampliação da proteção social.  

Houve uma profissional que não sabia da existência da previsão de 

condicionalidade de frequência escolar. Outra questão que chama atenção foi o fato 

de duas trabalhadoras relatarem que o município não tem condições de gerenciar 

estas condicionalidades, o que se pode inferir sobre as dificuldades do município em 

operacionalizar o Programa. 

[…] Eu acredito que as condicionalidades podem existir desde que seja 

ofertado além do benefício que ele é muito pouco. O Renda Mínima hoje é 

R$ 239,00. Então, assim, as condicionalidades até são válidas, só que esse 

dinheiro não garante. Por exemplo, garante que eu matricule meu filho, mas 

não garante que eu consiga manter ele sem ele ir com trabalho infantil ou 

buscar uma renda maior, justamente porque o valor é muito baixo. […] E a 

gente hoje sabe que não tem, a assistência não tem perna para acompanhar, 

como acompanhamento à quantidade, mesmo sendo pouca, de benefício. A 

gente não tem como colocar toda essa demanda de quem recebe renda 

mínima para acompanhamento. A renda pela renda, só para passar dinheiro, 

ela é só R$ 240,00 e, particularmente, não surte um efeito […] 

(TRABALHADORA 04). 

[…] as condicionalidades casadas, também com o acompanhamento, porque 

estar matriculado não garante que o menino vai, que ele vai aprender 

(TRABALHADORA 04). 

A nível municipal, eu acho que ele não atende, não alcança, eu acho que o 

município não tem como gerenciar isso. (Trabalhador 05) 

 Ai, eu não tinha conhecimento disso (TRABALHADORA 02). 
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Eu acho que deveriam ter mais condicionalidades viáveis para a família, mas 

por um benefício que fosse um valor maior. Por esse valor que é hoje, eu 

acho que não tem nada a ver a questão escolar. Mesmo porque tem família 

que não tem criança e recebe renda mínima, né? (TRABALHADORA 02). 

[...] a existência da condicionalidade por si só, não garante o alcance dos 

objetivos. Acho que o objetivo do programa, ele é um objetivo que também 

se desenha de forma não isolada. Penso eu que ele está dentro de um 

contexto, de um objetivo da assistência social como um todo, que aí requer 

não só aquilo que é proteção social, se empenha, mas também aquilo que as 

outras políticas têm que estar junto também. Porque o que a gente mais 

espera é que as famílias tenham dignidade, e a dignidade não depende única 

e exclusivamente da assistência social. Penso que é uma condicionalidade 

que tem sim um objetivo importante […] (TRABALHADORA 03) 

Eu acredito que sim. Eu acho que para fins, pensando, geracional 

(TRABALHADORA 03). 

  No que concerne à categoria “repercussões” os códigos/temas que mais 

frequentemente apareceram foram alívio imediato da pobreza; satisfação de 

necessidades básicas; complementação de renda, tanto do âmbito dos trabalhadores, 

como da responsável. Isso leva-se a inferir que os resultados do Programa Renda 

Mínima se limitam a atuar na garantia de necessidades básicas como acesso a 

alimentação e pagamento de contas, como alívio imediato da pobreza, como uma 

atenuação imediata da situação de vulnerabilidade social. 

Eu acredito que seja um resultado imediato, assim, naquela situação 

vivencial. Por exemplo, eu estou precisando comprar, sei lá, um remédio X, 

porque eu estou com essa situação hoje e eu não encontrei no posto. Porque 

é assim mesmo que vem no dia a dia pra nós, né? Ou acontece aquela 

situação assim, olha, nesse mês aconteceu uma questão assim, eu tô 

devendo, sei lá, tô devendo água, fiz uma programação, vou pagar essa conta 

durante tantos meses (TRABALHADORA 03). 

Para questões mínimas, vamos supor, o Renda Mínima, isso é o que eu acho, 

né? O Renda Mínima, o valor dele está parecido com o valor de cartão-

alimentação. Então, a pessoa, às vezes, por um ano ali, ela tem garantido um 

valor mínimo também, Então, mas que pode complementar a alimentação. 

Ou que pode complementar, auxiliar, a pagar algumas questões ali pra 

família, sabe? 

Sei lá, vã escolar, se for o caso da família que a criança tá fora da escola. 

Uma conta de água, uma conta de luz, sabe? Eu acho que auxilia 

(TRABALHADORA 02). 

Na categoria “sugestões e alterações” a maior parte dos códigos/temas 

que apareceram foram a ampliação do número de vagas; ampliação do valor do 

benefício; vinculação do benefício ao acompanhamento socioassistencial; extinção do 
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critério mínimo de residência de um ano; exclusão da frequência escolar; inserção de 

critério multifatorial, 

Na perspectiva da responsável pelo Programa surge o aperfeiçoamento 

da relação entre benefícios e serviços, e aprimoramento da avaliação do impacto do 

Programa Renda Mínima, junto aos serviços socioassistenciais. No olhar dos 

beneficiários pode-se notar que para além da ampliação do valor do benefício e da 

ampliação do número de vagas há a sugestão do aumento do tempo de permanência 

no Programa. 

Portanto, pode-se inferir que a ampliação do número de vagas e 

benefícios, bem como o aumento do tempo de permanência no que concerne a 

capilaridade do Programa Renda Mínima é uma questão que se faz urgente para 

maior impacto no combate à pobreza no município. Aparentemente se ocorrer este 

aumento de vagas, tempo de permanência e valores, o Programa poderá surtir  melhor 

efeito na amenização da pobreza. 

A gente tem falado muito sobre isso, trabalhado muito, mas a gente  

conseguiu garantir um pouco mais no orçamento do ano que vem, mas a 

gente vai demandar ainda uma alteração de lei, o orçamento ainda não foi 

aprovado de 2025. Acho que a gente precisa alterar, batalhar muito para 

mexer no valor, ampliar o valor que a gente tem para que a gente consiga, de 

fato, efetivar algumas coisas, as famílias conseguirem efetivar algo mais 

dentro dessa complementação de renda. E eu penso que na parte 

operacional a gente conseguir articular benefício e serviço de uma forma 

mesmo de complementariedade. Acho que a gente avançou bastante, mas 

eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido de 

complementar. Então, na proteção básica, com a especial, essa relação, esse 

movimento das pessoas dentro dos serviços socioassistenciais, a gente 

conseguir ter isso de uma forma mais mapeada no sentido da própria 

população compreender. Então, eu sou beneficiária do Renda Mínima e eu 

participo do serviço e ter a noção de que impacto que isso teve,   

que às vezes isso fica descolado. Então, se eu faço uma avaliação do serviço 

que eu estou, do PAIF, do serviço de convivência e tudo. Mas aí eu não faço 

a relação de que eu estou inserida no Bolsa Família ou no Renda Mínima, ou 

eu recebo benefícios eventuais de forma sistematizada, porque isso foi 

planejado. Acho que esse é o remate (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA). 

[…] ampliação de vagas, do valor. E está sempre casado ao 

acompanhamento, que não é algo que está nos critérios, que é esse 

acompanhamento familiar (TRABALHADORA 04). 

As alterações que eu considero seriam dentro do valor ofertado do programa. 

[…] aumentar a quantidade de vagas, porque o município cresceu muito 

(TRABALHADORA 01). 



96 

Precisa liberar mais vaga, né? Porque quando eu fui lá, a assistente social 

falou que a fila estava muito enorme e que ia colocar como prioridade. Acho 

que precisa liberar mais (BENEFICIÁRIA 02). 

Seria uma das duas. Ou aumentar um pouco o valor, ou se não aumentar os 
meses de receber (BENEFICIÁRIA 03). 

No âmbito das beneficiárias, pode-se verificar que o tempo de 

permanência informado pelos usuários difere do tempo informado pela administração 

municipal, o que se pode deduzir que devido as beneficiárias ficarem por períodos 

determinados no Programa Renda Mínima, perdem a clareza do tempo total que 

fazem parte do Programa.  

Referente aos motivos que as beneficiárias acreditam que fazem parte 

do Programa surgiram os seguintes códigos/ temas: desemprego; baixa renda; 

dificuldades socioeconômicas; violência doméstica; mãe solteira; impossibilidade de 

trabalhar; problemas de saúde na família.  Entende-se assim, que a principal busca 

pelo programa Renda Mínima tem sido o desemprego e a falta de renda.  

Uma beneficiária argumentou o fato de ser mãe solteira e ter sofrido 

violência doméstica. Interessante notar que esta usuária associa que além do fato da 

questão da vulnerabilidade financeira, vulnerabilidades relacionais podem estar 

envolvidas na inserção do programa de transferência de renda, bem como na 

assistência social.  

Ah, eu acredito que pela situação que eu estava passando no momento em 

que eu estou desempregada. Então, foi uma ajuda que eu pedi para eles 

(BENEFICIÁRIA 01). 

É porque eu sou mãe solteira, né? Sozinha, né? E eu sofria agressões 

domésticas e não tinha muita renda. Não recebia o Bolsa Família da minha 

menininha menor, só da minha maiorzinha. Então não tinha muita renda pra 

gente viver, né? Aí ele foi e me selecionou por causa disso. A minha medida 

protetiva, levei lá pra me conseguir uma renda mínima. Aí eu tô nesse 

programa(BENEFICIÁRIA04). 

 

Na categoria “utilização do benefício” os mais frequentes códigos/temas 

foram alimentação; aquisição de gás de cozinha; pagamento de contas; aquisição de 

medicamentos. Confirma-se, nesta questão, que o Programa Renda Mínima, tem 

impacto na redução da fome e da pobreza imediata, no atendimento às necessidades 
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básicas. Entretanto, ressalta-se que o Programa Renda Mínima não atinge o cerne 

das desigualdades sociais, atuando na amenização da pobreza.  

A compra de alimentos, o pagamento de contas e a aquisição de 

medicamentos, leva a sugerir que a assistência social também tem mantido um papel 

de carro-chefe entre as políticas sociais, em detrimento da precarização de outras 

políticas sociais, como a saúde e a habitação, em especial. 

No mercado mesmo. Comprando alimentos. Comprando leite, o que falta, o 

necessário, o arroz, o feijão, o óleo. E frutas, se der pra comprar, né? 

Porque hoje as coisas estão muito caras (BENEFICIÁRIA 03). 

Pra comprar comida e gás. Comprar a comida e o gás. Aí é R$100,00 o gás 

e o resto é tudo comida (BENEFICIÁRIA 02). 

No tocante à categoria “condicionalidades” aparecem os códigos/ temas: 

criança já frequentava escola e era vacinada antes da família ser inserida no Programa 

Renda Mínima; Vacinação e frequência escolar são obrigatórios; criança já 

frequentava escola. Dessa forma, as condicionalidades do Programa Renda Mínima 

não interferiram no caso das entrevistadas a levarem seus filhos à escola, devido 

entenderem ser uma obrigatoriedade frequência escolar, independentemente de 

fazerem parte do Programa Renda Mínima ou não.  

Portanto, há necessidade de se entender melhor a relação entre as 

condicionalidades e a oferta de proteção social, sendo que políticas públicas como 

educação e saúde são universais e um dever do Estado independentemente dos 

cidadãos fazerem parte de programas sociais ou não. 

Ah, eu acredito que não. Escola eu acho que é essencial, a criança tem que 

estudar, vacina mais ainda, eu acho que não pode deixar de dar. E assim, 

vacina a carteira deles é em dia (BENEFICIÁRIA 04). 

Não, porque a vacina e a escola são obrigatórios. […] É ,uma também que o 

governo exige também, né? Só que antes disso os pais são obrigatórios a 

levar os filhos (BENEFICIÁRIA 05). 

Em relação à categoria “repercussões”, mostraram-se códigos/temas 

como Acesso à alimentação; complementação e aumento da renda, confirmando que 

o Programa Renda Mínima tem impactos na amenização imediata da pobreza, no 

acesso à alimentação e no aumento da renda, mesmo que seja pouca. Entretanto, é 

importante ressaltar que o Programa Renda Mínima atua na amenização da fome e 
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na garantia de algumas necessidades básicas, porém, não atinge o cerne da 

desigualdade.  

Uma questão interessante é que duas beneficiárias relataram sobre 

complementação da renda, inclusive do Programa Bolsa Família. Pode-se inferir que 

a complementação e articulação entre o programa de transferência federal e o 

municipal podem incidir positivamente no combate à miséria e à pobreza, pois o 

Programa Renda Mínima pode acrescentar maior impacto no combate à fome e a 

miséria. 

Ah, teve. Teve muito efeito. Porque na época que eu recebia só o Bolsa 

Família,  não dava nem para me comprar a fralda e eu tinha que arrumar um 

serviço, arrumar qualquer coisinha pra mim fazer pra mim comprar fraldas, 

aí, hoje em dia, eu consigo comprar fralda, comprar mistura e o gás, né? 

(BENEFICIÁRIA 02). 

Muda a rotina, né? Eu tinha uma data só de pagamento, agora eu já tenho 

duas, já dá uma ajuda até eu receber da outra data (BENEFICIÁRIA 01). 

Portanto, nota-se que o Programa Renda Mínima atinge, de maneira 

pontual, a miséria e a pobreza, em especial a amenização da fome. Devido aos baixos 

valores pagos, bem como a quantidade de vagas ofertadas, tem efeitos muito rápidos 

nesta atenuação, entretanto, quando articulado com outros programas de 

transferência de renda parece que pode haver uma melhoria no impacto na miséria e 

pobreza. Ainda, verifica-se o papel preponderante que estes programas têm 

atualmente no âmbito das políticas sociais, pois permitem o acesso a produtos de 

saúde e alimentação que deveriam ser garantidos pelo Estado através de suas 

respectivas politicas públicas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
As políticas sociais fazem parte do modelo de desenvolvimento 

capitalista ocidental. No Brasil, as políticas sociais têm sido estruturadas com base 

nas orientações de organismos internacionais como Banco Mundial e o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), estas por sua vez inspiradas na 

teoria do desenvolvimento humano de Amartya Sen. A Política Nacional de 

Assistência Social de 2004 e os fundamentos dos Programas de Transferência de 

Renda Condicionada vigentes no país até os dias atuais reproduzem em seu 

arcabouço teórico-metodológico elementos como capacidade, funcionamento e 

ampliação de liberdades presentes na teoria seniana indo em consonância com o 

projeto social-liberal em curso. 

 Neste viés, há a parceria entre Estado, sociedade e mercado na 

viabilização da proteção social no país, não havendo até os dias atuais a existência 

de um Estado de Bem-Estar Social. 

Nota-se que por muito tempo as políticas sociais brasileiras foram 

elaboradas em um processo de modernização conservadora, não havendo 

participação da população em sua elaboração como também não atendendo suas 

necessidades. 

Somente a partir da promulgação da Constituição de 1988 há uma 

reforma constitucional com componentes sociais-democratas que visam garantir uma 

maior proteção social aos brasileiros. No entanto, com as contrarreformas neoliberais 

engendradas a partir da década de 1990 do século XX, o que sucede é a presença de 

obstáculos na concretização das políticas sociais como enunciadas pela Carta Magna. 

A partir da primeira década do século XXI, há o aprofundamento do 

neodesenvolvimentismo/social-liberalismo no Brasil. Neste interim, há o 

fortalecimento da assistência social como principal política de proteção social através 

dos Programas de Transferência de Renda Condicionada. Estes programas têm entre 

outras tantas características serem compensatórios e extremamente focalizados em 

famílias pobres e miseráveis. 
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O que se observa é a focalização das políticas sociais na pobreza e 

extrema pobreza, em contrapartida de um amplo Estado Social de base welferiana. 

Verifica-se que há uma tendência de mercantilização da saúde e previdência social e 

a focalização dos sistemas públicos de saúde e previdência social para indivíduos em 

situação de pobreza. No âmbito da assistência social, há o fortalecimento de parcerias 

com organizações da sociedade civil para execução dos serviços socioassistenciais. 

A política de assistência social através dos Programas de Transferência 

de Renda Condicionada tem assumido cada vez mais um papel preponderante na 

proteção social da população em detrimento do fortalecimento da rede de proteção 

social composta também por outras políticas públicas, como educação, saúde, 

previdência social, habitação, segurança alimentar, entre outras. O entendimento é 

que por meio do investimento nos Programas de Transferência de Renda 

Condicionada, os cidadãos poderão comprar no mercado suas necessidades que o 

Estado tem falhado por meio das políticas públicas.  

Com o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e a subida de Michel 

Temer à Presidência da República como também a eleição de Jair Bolsonaro em 

2018, há um giro neoconversador-liberal no país com a promulgação de 

contrarreformas que impactaram diretamente as políticas sociais. No entanto, 

permanece como carro-chefe no âmbito da política social os Programas de 

Transferência de Renda Condicionada. 

Portanto, o que se apresenta no Brasil são contradições na 

implementação das políticas sociais brasileiras, diante de um contexto de 

contrarreforma e correlação de forças em que há a garantia legal dos direitos sociais 

e pressões da sociedade civil organizada na implementação destas políticas, como 

também tensões para focalização, terceirização e transferência para o mercado a 

busca pela proteção social.  

Neste cenário, o Programa Renda Mínima do município de Franca segue 

os parâmetros de outros Programas de Transferência de Renda Condicionada no 

país, bem como se encontra em consonância com o social – liberalismo e orientações 
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de organismos internacionais e os princípios do desenvolvimento social e humano da 

Organização das Nações Unidas inspiradas pela teoria seniana. 

Constata-se que o Programa Renda Mínima é um Programa de 

Transferência de Renda Condicionada, de caráter compensatório, ex-post, com o 

objetivo de atenuar situações de pobreza e extrema pobreza. Em toda sua trajetória, 

o programa não conseguiu atender totalmente a demanda possível de ser beneficiada, 

conforme os dados apresentados pela pesquisa documental e informações do 

Relatório do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate 

à Fome.  

Houve avanços, em 2022, no tocante ao critério de inserção com o 

retorno do critério de meio salário mínimo, possibilitando a entrada de mais famílias 

no Programa, e a retirada do tempo máximo de participação no Programa, tornando 

possível a permanência de beneficiários enquanto houver necessidade. No entanto, o 

que se observa que isto não foi acompanhado pela expansão do número de vagas, 

limitando o alcance do Programa. 

 Os valores transferidos pelo Programa são muito baixos o que repercute 

somente na amenização da miséria de forma imediata, em especial, a fome. Observa-

se que quando o Programa Renda Mínima coincide de ser ofertado a uma família que 

está recebendo outros Programas de Transferência de Renda, parece haver um 

impacto maior nesta amenização da miséria e da fome.  

A capilaridade do Programa no município é baixa, considerando a 

quantidade atual de 1.000 vagas do Programa em relação aos indicadores municipais 

de agosto de 2024 de 13.682 famílias em situação pobreza conforme relatório de 

Programas e Ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e 

Combate à Fome. Denota-se que o principal desafio do Programa Renda Mínima, 

conforme resultados da pesquisa, é o aumento de vagas, aumento do valor do 

benefício, bem como aumento do tempo de permanência dos beneficiários no 

Programa.  

Interessante notar a relação do custo de vida com os Programas de 

Transferência de Renda em que duas trabalhadoras e uma usuária relataram a 

necessidade de aumentar o valor do benefício de forma a ter mais impacto na vida 
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das famílias, bem como uma beneficiaria refere o custo vida caro. O que se viu é que 

durante a ocorrência do Programa Renda Mínima houve a diminuição do valor do 

benefício pago em relação ao salário mínimo.  

A maior parte das beneficiárias entende o Programa Renda Mínima 

como ajuda em detrimento de ser um direito, o que denota a necessidade de ainda se 

avançar na concepção da assistência social pela população. 

Deduz-se que o município não consegue gerenciar as condicionalidades 

de uma forma eficiente, sendo que uma trabalhadora não tinha conhecimento da 

existência de condicionalidades, bem como duas trabalhadoras afirmam dificuldades 

neste acompanhamento devido à alta demanda que apresentam nas unidades de 

CRAS. Todavia, nota-se que as condicionalidades não tem grande efeito no acesso 

as políticas de educação e saúde.  

Aparentemente, as beneficiárias entendem que o acesso à saúde e 

educação é importante para a vida de seus filhos, independentemente de estar no 

programa Renda Mínima ou não. Entretanto, houve a fala de profissionais que 

compreendem a sua manutenção em uma perspectiva de garantia de direitos, como 

também a necessidade de vinculação ao acompanhamento socioassistencial é válida 

do ponto de vista da proteção social. Importante ressaltar que as políticas de educação 

e saúde são direitos universais, independente de recebimento de benefícios e devem 

ser ofertados pelo Estado. 

 Há o entendimento que a análise de critérios multifatoriais da pobreza 

seja melhor que a focada somente na renda per capita, entretanto, há dificuldades 

para sua execução, conforme fala da responsável pelo Programa. Ocorre pelas 

trabalhadoras os dizeres que gostariam de buscar uma alteração ou extinção do 

critério de exigência de moradia de um ano ininterruptos no município para ser inserido 

no Programa visto que muitas famílias com grave situação de vulnerabilidade social 

que chegam aos CRAS têm menos de um ano de residência no município e 

necessitariam do Programa. 

Portanto, diante dos resultados pode-se inferir que o Programa Renda 

Mínima tem baixa capilaridade, tanto operacionalmente, como de impactos nos 
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indicadores de pobreza e vulnerabilidade social do município. Há necessidade de 

ampliação de vagas, benefícios e tempo de permanência no Programa. 

Entende-se como avanços a articulação do Programa com o SUAS, de 

forma a integrá-lo ao sistema de proteção social associando benefícios com serviços 

que propicia uma melhor proteção social à população. É sabido que a proteção social 

em assistência social não se dá somente por meio da garantia de renda, mas também 

por meio da garantia de outras seguranças como de convívio e acolhida.  

Verifica-se que ainda há desafios a serem enfrentados pelo Programa 

Renda Mínima, em especial, a ampliação de vagas do Programa com o objetivo de 

aumentar o impacto na pobreza do município, bem como o aumento nos valores dos 

benefícios e tempo de permanência. Estas medidas podem potencializar o combate à 

pobreza no município, lembrando que o combate à desigualdade social e à pobreza 

não se dá somente por uma política pública, mas por mudanças econômicas 

estruturais que se direcionem para a redistribuição de renda, bem como o 

fortalecimento da rede de proteção social pelo Estado.  

Além disso, uma articulação entre programas entre esferas 

governamentais, pode melhorar as repercussões dos Programas na vida dos 

beneficiários. Entretanto, é necessário avançar nas discussões sobre programas de 

transferência de renda no Brasil, como também sobre a Renda Básica de Cidadania. 

Visto os limites deste estudo e a relevância da temática para a sociedade 

e para o município, há necessidade de maiores estudos que avancem nas análises 

de repercussões e impactos do Programa no município, bem como para seu 

aprimoramento.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

Roteiro de entrevista - usuário 

Qualificação do sujeito: 

Sexo: 

Idade: 

Escolaridade: 

Quantidade de indivíduos residentes no domicílio: 

 

 

1. O que você acredita ser o Programa Renda Mínima? 

 

2. Quanto tempo você faz/ fez parte do Renda Mínima? 

 

3. Por qual motivo você faz/ fez parte do Programa Renda Mínima? 

 

4. Com o que você mais utiliza o benefício que recebe do Programa Renda 

Mínima? 

 

5. O Programa Renda Mínima impactou a levar seus filhos para vacinar, acessar 

a política de saúde e/ ou frequentar a escola? 

 

6. Quais repercussões você acredita que o Programa Renda Mínima fez em sua 

vida e/ou de sua família? 

 

7. Você acredita que o Programa Renda Mínima necessita de alguma alteração? 

Se sim, qual? 
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Roteiro de entrevista – técnico 

Qualificação do sujeito: 

Sexo: 

Idade: 

Qual sua profissão? 

Quanto tempo atua em Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)? 

 

1. O que você acredita ser o Programa Renda Mínima? 

 

2. Você acredita que os critérios de acesso ao Programa Renda Mínima estão 

adequados ? Focalização na renda ou análise multifatorial da pobreza? 

 

3. Você acredita que o número de vagas está adequado tendo como pressuposto 

os objetivos do programa? 

 

4. Você acredita que os valores de benefícios estão adequados? 

 

5. Qual sua opinião sobre as condicionalidades do Programa? Devem 

permanecer ou não? Conseguem ter efeito sobre os objetivos que o programa 

busca alcançar? 

 

6. Você acredita que o Programa Renda Mínima atinge seus objetivos? 

 

7. Você acredita que o Programa Renda Mínima necessita de alguma alteração? 

Se sim, qual? 
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Roteiro de entrevista – responsável pelo programa 

Sexo: 

Idade: 

Qual sua profissão? 

Quanto tempo atua na área de assistência social? 

 

1. O que você acredita ser o Programa Renda Mínima? 

2. Você acredita que os critérios de acesso ao Programa Renda Mínima estão 

adequados ? Focalização na renda ou análise multifatorial da pobreza? 

3. Você acredita que o número de vagas está adequado tendo como pressuposto 

os objetivos do programa? 

4. Você acredita que os valores de benefícios estão adequados? 

5. Qual sua opinião sobre as condicionalidades do Programa? Devem 

permanecer ou não? Conseguem ter efeito sobre os objetivos que o programa 

busca alcançar? 

6. Você acredita que o Programa Renda Mínima atinge seus objetivos? 

7. Você acredita que o Programa Renda Mínima necessita de alguma alteração? 

Se sim, qual? 
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ANEXO A- PARECER  CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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