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RESUMO 

O artigo analisa o Programa de Garantia de Renda Minima proposfo pelo senador 
Eduardo Suplicy, destacando sua importdncia para se repensar a nogdo de cidadania 
num confexto de desemprego e crise social. A principal tese do artigo e que, num fal 
confexfo, se quisermos evifar a desintegrapdo social, precisamos considerar seriamente 
esse tipo de proposfo que aponta para a separapdo entre renda e trabalho. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the Programme of Guaranteed Minimum Income being proposed 
by Senator Eduardo Suplicy by calling attention to its significance for rethinking 

citizenship in a context of social and unemployment crisis. The main thesis of the article is 
that, in such a context, if we want to prevent social disintegration, we need to take 

seriously into account these proposals toward the uncouple of income from work. 
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Durante o ano de 1991 tramitou no Senado brasileiro um projeto de lei, de autoria 

do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, que institui o Programa de Garantia de 

Renda Minima (PGRM). O PGRM, aprovado pelo Senado em 16 de dezembro 

de 1991, representa um importante marco na historia da politica social brasileira, 

tornando-se uma referencia obrigatoria para qualquer discussao seria acerca da 

questao social no Brasil. 

O objetivo do presente artigo e justamente discutir a importancia do PGRM para 

se (re)pensar a no^ao de cidadania, no atual contexto de rapidas transforma^oes 

tecnologicas e altas taxas de desemprego. Para tanto, analisarei as principais ideias 

contidas no PGRM. Em primeiro lugar, apresento um resumo dos principais pontos 

do Programa de Garantia de Renda Minima, aprovado pelo Senado; em seguida, 

discuto os conceitos de trabalho e cidadania, importantes para se entender as 

implica^oes sociais do PGRM; por fim, procure situar o PGRM de Suplicy no 

contexto dos atuais debates sobre renda minima. 

O PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA 

O Programa de Garantia de Renda Minima PGRM, aprovado pelo Senado em 

16/12/91, beneficiara "todas aspessoas residentes no Pats, maiores de vinte e cinco anos 

e que aufiram rendimentos brutos mensais inferiores a Cr$ 45.000,00" (art.l), quantia 

equivalente a 2,64 salaries minimos da epoca. O beneficiario do programa devera 

receber uma complementa^ao "equivalente a trinta por cento da diferenga" (art.2) 

entre seus rendimentos e o limite de Cr$ 45.000,00, acima estabelecido (art.2). 

Este limite tera seu valor "corrigido nos meses de maio e novembro de cada ano, ou 

quando a inflagdo acumulada atingir trinta por cento" (art.l, §2) e "sofrerd um 

acrescimo real, no mes de maio de cada ano, igual ao crescimento real, por habitante, do 

Produto Interno Bruto do ano anterior" (art.l, §2). O PGRM devera ser "custeado 

com dotagdo orgamentdria espectfica, a ser consignada no Orgamento da Unido" (art.5), 

e o dispendio nao podera ultrapassar o limite de 3,5% do PIB (art. 10). 

A implanta^ao do PGRM sera gradual. No inicio, previsto para 1995, seriam 

beneficiados apenas os maiores de 60 anos. A cada ano seria incorporado um novo 

grupo de beneficiarios, 5 anos mais jovem que o grupo anterior (exemplo, os 

maiores de 55 anos, depois os de 50 etc.), ate o programa ser completado em 

2002, quando finalmente seriam beneficiados todos os maiores de 25 anos. Na 

versao original do projeto nao havia este gradualismo, e a implanta^ao do PGRM 

come^aria em janeiro de 1993, abrangendo ao mesmo tempo todos os grupos 

etarios maiores de 25 anos. Na versao aprovada pelo Senado, no entanto, deixou- 

se aberta a possibilidade de o Poder Executivo, dependendo da disponibilidade de 
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recursos, abreviar a implanta^ao do programa, desde que mantenha "o criterio de 

abmngenciapor idade" (art.4); ou mesmo aumentar a aliquota prevista de 30% ate 

atingir os 50% propostos no projeto original, contanto que nao ultrapasse o limite 

de 3,5% do PIB. 

Para viabilizar o PGRM, o Poder Executivo devera instituir programas e projetos 

visando ampliapdo da oferta de servifo e hens de consumopopulares, de modo a atender 

o crescimento da demanda decorrente da implantagdo do PGRM''' (art.6). O Poder 

Executivo incentivara ainda "projjramas de treinamento de mdo-de-obra para os 

beneficidrios do PGRM, quando necessdrios ao seu aperfeigoamento ou ao seu ingresso no 

mercado de trabalhd" (art.7), assim como podera celebrar convenios visando a 

fiscaliza^ao do PGRM e ao cumprimento desta lei (art.4). 

Sera punido com a exclusao do PGRM, por 5 anos ou definitivamente em caso 

de reincidencia "o beneficidrio que prestar declarapdo falsa, ou que usar de qualquer 

outro meio ilicitopara obtengdo de vantagenG (art.8), devendo efetuar o ressarcimento 

integral da importancia recebida ilicitamente. O mesmo vale para o servidor publico 

ou agente de entidade conveniada que contribua para a ocorrencia de tal ilicito. 

Por fim, "A medida que o PGRM for sendo implementado serdo desativadas as entidades 

de politica social compensatoria, no valor igual ao seu financiamento." (art. 9) 

TRABALHO 

Hannah Arendt nos ensina que o trabalho, na forma que conhecemos hoje, e uma 

inven^ao moderna, cuja generalizai^ao ocorreu somente com o advento do 

industrialismo. Assim, o trabalho que se tornou a base da sociedade capitalista 

industrial e tambem um fenomeno moderno.(ARENDT, 1958; GORZ, 1988) A 

caracteristica essencial dessa forma moderna de trabalho e o fato de ele ser uma 

atividade que se exerce na esfera piiblica, onde e definido e reconhecido por outros 

como uma atividade util, fazendo jus a um pagamento na forma de salario. 

Para compreender o trabalho no sentido moderno, e necessario nao perder de vista 

a distin^ao que Hannah Arendt faz entre work clabor, termos traduzidos, de forma 

indevida, para o portugues, como sendo, respectivamente, trabalho e labor. Labor 

(isto e, trabalho) e a atividade basica que combina necessidade e futilidade. 

Necessidade, porque ela corresponde ao processo biologico do corpo humano 

ligada as necessidades vitais -, da qual so emerge a perpetua^ao da vida. E uma 

atividade que o homem nao pode evitar se quiser continuar vivo e perpetuar a 

especie. Por isso, e uma atividade compartilhada com os animais. Futilidade, porque 

e uma atividade que se esgota no proprio processo vital, nao deixando tra^o de 
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permanencia. Work (isto e, obra), por sua vez, e uma atividade inerentemente 

solitaria, que corresponde ao nao natural da existencia humana e que nao esta 

embutida no recorrente ciclo vital da especie. E uma atividade caracteristicamente 

humana, que combina permanencia e liberdade, produzindo coisas para uso, o 

qual nao se limita ao mero consume. 

Andre Gorz esta ciente da distin^ao acima quando afirma que o trabalho assalariado, 

sobre o qual se funda atualmente a coesao e a cidadania sociais, nao pode ser 

confundido com o 'trabalho' no sentido antropologico (labor). Para ele, este ultimo 

nunca funcionou como um meio de integra^ao social; ao contrario, ele sempre 

serviu como criterio para excluir os indivi'duos da esfera publica.(GORZ, 1988) 

Antes do advento da industria moderna o termo trabalho equivalente a labor, no 

lexico latino - referia-se principalmente a produ^ao de bens de consume e services, 

nos quais servos e diaristas contratados labutavam dia apos dia numa atividade 

que se autoconsumia. Assim, os artesaos que produziam objetos duraveis "nao 
ctrahalhavam\ eles cobravam} e na 'ohm'deles elespodiam utilizaro ctrabalho>de homens 

nao qualificados chamados a desempenhar tare fas jprosseiras, pouco qualificadas " 

(GORZ, 1988, p. 28-9) 

Entre os gregos antigos era senso comum a ideia segundo a qual os homens que 

permaneciam presos ao reino da necessidade, submetendo-se as necessidades do 

corpo, nao eram capazes de conduta moral; enquanto a liberdade (o reino humano), 

ou a capacidade de pertencer a esfera publica, somente estaria ao alcance daqueles 

que podiam ultrapassar o reino da necessidade, situando-se alem da pressao das 

necessidades corporais. No mundo antigo as atividades economicas ocorriam 

geralmente no interior dos domicilios, um espa^o privado no qual a atividade do 

trabalho (labor) era exercida.(ARENDT, 1958) 

Assim, enquanto no mundo antigo o trabalho (labor) pertencia a esfera privada da 

necessidade economica e a liberdade era concebida como pertencente a esfera 

publica, politica, no mundo moderno - capitalista ao contrario, o trabalho, assim 

como as demais atividades economicas passam tambem a pertencer a esfera publica, 

onde sao mediadas pelo mercado. 

Nesse processo, as duas atividades sofrem uma metamorfose: o work deixa de ser 

uma atividade solitaria e se transforma em uma forma de labor, enquanto este 

ultimo deixa de seguir os ditames da natureza e passa a depender da maquina. E 

desta simbiose entre work zlabor que nasce o trabalho moderno (assalariado), uma 

atividade que contem elementos das duas anteriores, mas que nao se confunde 

com nenhuma delas. 
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Dessa forma, a no^ao moderna de trabalho guarda estreita rela^ao com o capitalismo 

manufatureiro, nao podendo ser separada das condi^oes historicas que Ihe deram 

origem nem tampouco do tipo particular de racionalidade que predomina na 

sociedade capitalista industrial. Portanto, e somente a partir dessa rela^ao intrinseca 

com um tipo particular de racionalidade que a nogao moderna de trabalho ganha 

sentido. 

CIDADANIA 

A no^ao de cidadania desenvolvida por T. H. Marshall (1965) pode ser dividida 

em tres partes, correspondendo a cada uma delas um tipo de direito: civil, politico 

e social. Assim, enquanto o elemento civil e composto pelos direitos necessaries a 

liberdade individual e o elemento politico diz respeito ao direito de participa^ao 

no exercicio do poder politico, o elemento social envolve todo um conjunto de 

direitos, que inclui seguran^a e bem-estar economico, o direito de compartilhar do 

conjunto da riqueza social e de viver uma vida civilizada, segundo padroes sociais 

condizentes. As institui^oes mais diretamente relacionadas com esses direitos sao 

o sistema educacional e os services sociais.(MARSHALL, 1965) Portanto, a 

cidadania civil esta associada a conquista de direitos civis, a cidadania politica a 

dos direitos politicos e a cidadania social a dos direitos sociais. 

A vincula^ao entre formas de cidadania e formas de direitos corresponde, por outro 

lado, aos diferentes momentos no processo de forma^ao e desenvolvimento do 

Estado moderno. Dessa forma, a luta por direitos civis, que da conteudo a cidadania 

civil, e parte de um processo mais geral de luta contra o Estado absolutista e pela 

formac^ao do Estado constitucional burgues. A conquista da cidadania politica, 

representada pela conquista de direitos politicos, corresponde a forma^ao do Estado 

liberal democratico. Ja os direitos sociais, que dao conteudo a cidadania social, 

estao na propria base dos modernos sistemas de "welfare ^^".(HABERMAS, 

1987) 

Para Marshall, embora nao se possa falar em prioridade logica ou historica de uma 

dessas formas de cidadania com relate as outras, e possivel, no entanto, afirmar 

que em termos anahticos cada tipo de cidadania pertence a um estagio distinto de 

desenvolvimento do processo civilizatorio. (MARSHALL, 1965) 

Embora o chamado elemento social da cidadania seja tao antigo quanto o civil e o 

politico, e somente no final do seculo XIX que se pode falar em direitos sociais 

como uma categoria diferenciada. Segundo Marshall, antigamente os tres elementos 

da cidadania formavam um conjunto indiferenciado porque as proprias institui^oes 
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estavam amalgamadas.(MARSHALL, 1965, p. 79) Dessa forma, ele parece 

fundamentar a distin^ao entre os tres elementos da cidadania na propria 

diferencia^ao social que caracteriza o processo de moderniza^ao das sociedades 

ocidentais. Dentro desta perspectiva, pode-se afirmar que a ideia de cidadania 

social esta associada ao surgimento de uma esfera social diferenciada, que Hannah 

Arendt chama de ascensao do social.(ARENDT, 1958) 

E, portanto, somente num tal contexto, onde os chamados direitos sociais podem 

ser tematizados separadamente dos direitos civis e dos direitos politicos, que se 

torna possfvel pensar em cidadania social como uma categoria diferenciada. No 

centro dessa ascensao do social esta a no^ao moderna de trabalho, analisada 

anteriormente. Portanto, e somente depois de um longo processo de transforma^ao, 

durante o qual emergem a moderna no^ao de trabalho e a figura do trabalhador 

assalariado, que se pode falar em cidadania para o trabalhador, assim como na 

rela^ao entre trabalho e cidadania. 

Partindo da tipologia de Marshall, na qual a cidadania social aparece como o terceiro 

estagio de um processo evolutivo, pode-se afirmar que, da mesma forma que os 

modernos sistemas de "welfare state''' incorporam elementos do Estado 

constitucional e do Estado liberal democratico, a ideia de cidadania social tambem 

incorpora elementos tipicos das outras duas formas de cidadania, civil e politica. 

Evidentemente, isto nao signiflca perder de vista as especificidades de cada uma 

dessas formas de cidadania senao a distin^ao analitica entre as tres ficaria 

desprovida de sentido , mas sim de enriquecer a no^ao de cidadania social, 

preservando nela tambem os elementos civil e politico. 

Historicamente, o sujeito tipico da cidadania social e o cidadao-trabalhador, tanto 

como pagador de impostos quanto como recebedor de services. Ambas as 

condi^oes, obrigagao de pagar impostos e direito de receber services, dependem 

da atividade do trabalhador, ou seja, do trabalho. O trabalho entra aqui como o 

elemento fundamental, de um lado, para a forma^ao da identidade do individuo 

no dommio privado da familia e no espac^o publico do sistema educacional e, de 

outro, para participagao na produ^ao social e no exercfcio do poder politico. 

Ora, para a forma^ao da identidade do trabalhador e necessario que exista uma 

etica do trabalho, fundamental para integrar socialmente o individuo, 

desenvolvendo nele o sentimento de responsabilidade social pela internaliza^ao do 

dever de trabalhar e de pertencimento a uma comunidade de produtores. E 

importante ressaltar aqui que o papel integrador da etica do trabalho nao se limita 

ao periodo produtivo do individuo, uma vez que tanto no dominio familiar quanto 

no educacional a forma^ao do individuo tern como horizonte o sistema ocupacional, 

ou seja, a vida de trabalho. O mesmo pode ser dito em rela^ao ao periodo da 
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aposentadoria, ja que ela e uma retribui^ao do trabalho prestado a sociedade pelo 

indivi'duo.(WEBER, 1958; DAHRENDORF, 1992) 

Nas sociedades industrials modernas a participa^ao do individuo na produce social 

se da por meio do mercado de trabalho, que e o espa^o institucional onde o 

trabalhador como proprietario de for^a de trabalho vende sua "mercadoria1', 

integrando-se no sistema de produ^ao social. E somente a partir de sua inse^ao 

no sistema de produ^o que o trabalhador, como membra de uma comunidade de 

produtores, adquire o poder social que Ihe franqueia o acesso ao poder 

politico. (OFFE, 1985) 

Assim como a etica do trabalho esta para a integra^ao social por meio do dever de 

trabalhar e do sentimento de pertencimento a uma comunidade de produtores (ou 

classe de trabalhadores), o mercado de trabalho esta para a integra^ao sistemica, 

que e a inser^ao dos individuos no sistema de produ^ao social por meio do mercado 

(de trabalho) e do trabalho assalariado. E justamente na esfera da produ^ao, onde 

o trabalho e fonte de poder social, que entram em pauta os temas da liberdade de 

associa^ao e do direito ao trabalho. 

A liberdade de associa^ao e um direito civil que coloca barreiras a interferencia do 

Estado na vida dos cidadaos, sendo, portanto, um elemento tipico da cidadania 

civil. Mas a liberdade de associa^ao e tambem um direito politico, ja que ela e 

necessaria para a forma^ao de vontade ou opiniao, fundamental, por sua vez, para 

que haja participa^ao no exercfcio do poder politico e influencia no destino da 

comunidade. Assim, a liberdade de associa^ao contem ao mesmo tempo elementos 

da cidadania civil e da cidadania polftica. 

O direito ao trabalho e um problema mais complicado. Marshall define o direito 

ao trabalho como um direito civil.(MARSHALL, 1965) A ideia do direito ao 

trabalho como direito civil esta vinculada ao modelo liberal, contrario a a^ao 

regulativa do Estado no mercado de trabalho. Na sua origem, este modelo foi 

importante no combate ao monopolio exercido pelas corpora96es de offcio. Mas o 

proprio Marshall, ao falar do vinculo entre direito ao trabalho e dever de trabalhar 

(MARSHALL, 1965, p. 129), chama a aten^ao para outro elemento contido nesse 

direito. O dever de trabalhar, em vez de ser um direito civil, parece mais associado 

a ideia de cidadania ativa, baseada numa etica da responsabilidade. A cidadania 

ativa e tipicamente polftica, de forma que o dever de trabalhar, visto como o outro 

lado do direito ao trabalho, pode perfeitamente ser concebido como um direito 

politico. A ideia de direito ao trabalho como direito politico e esposada tambem 

por Andre Gorz, que fala em "direito ao trabalho como direito politico de participar do 

processo de produgdo social e de adquirir por meio desta participagdo um poder sobre a 
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sociedade"{GOKZ, 1995, p. 141) O que parece predominar nos debates sobre 

desemprego, no entanto, e a no^ao de direito ao trabalho como direito social. 

Garantir a liberdade de trabalhar como um direito civil (negative) que qualquer 

indivfduo tem de ganhar a vida exercendo uma atividade de sua livre escolha, 

desde que seja licita nao e um problema de dificil solu^ao, como a experiencia 

tem demonstrado. Mesmo considerando a dificuldade em se transformar o trabalho 

numa obriga^ao social como mostram os diversos escritos sobre a resistencia da 

popula^ao pobre em aceitar o modo de vida imposto pelo capitalismo industrial 

(WEBER, 1958; THOMPSON, 1967) , e inegavel que a ideia de que todo cidadao 

apto deve trabalhar conseguiu se impor socialmente. 

Mas isso nao quer dizer que o direito ao trabalho, como um direito social positive 

como algo que deve ser garantido pela sociedade ou pelo Estado , seja uma 

proposta defensavel, empirica ou politicamente. Assim, limitando a discussao do 

direito ao trabalho a um contexto de democracia politica e de economia de mercado 

- ja que sua implementa^ao por um Estado totalitario seria politicamente indesejavel 

-, fica dificil imaginar como um tal direito poderia ser garantido. Ora, nao sendo 

ele proprio o empregador direto, o Estado poderia, no maximo, incentivar 

indiretamente, mediante politicas economicas especificas, a cria^ao de empregos. 

Mas isto nao e suficiente para tornar o trabalho um direito social positive, ja que a 

existencia de uma politica de incentive a cria^ao de empregos nao necessariamente 

se traduz em mais empregos criados pelas empresas do setor privado. 

RENDA MINIMA 

Segundo Serge Milano, os sistemas europeus de prote^ao social combinam tres 

fontes de direitos: o trabalho, a cidadania e a solidariedade social. O trabalho, a 

mais importante fonte de direito neste sistema, "e o polo economico de umaprotegdo 

social limitada acoberturade riscos."(MILANO, 1989, p. 8) A cidadania, considerada 

a mais antiga fonte de direito, aparece neste sistema como o polo politico de uma 

prote^ao social de natureza redistributiva e assistencial: "cada pessoa, enquanto 

membro da Cidade, tem direito a uma vida dijqna ou a um minima de existencia 

garantida desde que se encontre numa situagdo de carencia."(MIIANO, 1989, p. 8) 

A solidariedade social, considerada a terceira fonte de direito e o polo social do 

sistema de prote^ao, subdivide-se em solidariedade objetiva - que esta voltada para 

a regula^ao dos equilibrios demograficos e sociais e solidariedade subjetiva que 

esta ligada a reivindica^ao de igualdade na seguridade futura.(MILANO, 1989) 

Na justifica^ao do projeto o Senador Suplicy afirma que seu objetivo e "erradicar 

apobreza e a marginalizagdo e reduzir as desigualdadessociais e regionais" (SUPLICY, 
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1992, p. 26), o que seria feito por meio da institui^ao de um Programa de Garantia 

de Renda Minima. O PGRM e definido pelo seu criador como um imposto de 

renda negativo e visa garantir renda minima as pessoas adultas que, por estarem 

desempregadas ou por terem rendimentos muito baixos, nao conseguem 

rendimento suficiente para atender a suas necessidades basicas. Assim, para Suplicy, 

"a garantia de renda minima, tambem denominada de Imposto de Renda Negativo, 

compatibiliza a eficiencia da economia de mercado com o objetivo de se erradicar a pobreza 

e diminuir as desigualdades."{S\JVlACY, 1992, p. 45) 

Na verdade, o imposto de renda negativo e apenas uma das diversas formas de 

renda minima existentes. A literatura especializada costuma distinguir duas formas 

principais de renda minima garantida: a renda minima completiva, que e instituida 

como um complemento ao ja existente sistema de prote^ao social, e a renda minima 

substitutiva, que vem para substituir o sistema de prote^ao social existente, criando, 

assim, um novo principio de seguridade social.(MILANO, 1989; EUZEBY, 1991) 

A renda minima completiva, concebida para fazer parte do atual sistema de prote^ao 

social, esta ligada aos sistemas de "welfare state" vigentes na Europa, sobnetudo a 

partir da segunda Guerra Mundial. No sistema de "welfare state" o trabalho e o 

principio fundamental em torno do qual se organiza a prote^ao social, ja que em 

geral a distribui^o de beneficios resulta de uma contrapartida em termos de 

contribui^ao. Do ponto de vista normative, a passagem da renda minima completiva 

para a renda minima substitutiva indica uma ruptura com o paradigma trabalhista 

que caracteriza as formas tradicionais de "welfare state"* onde o beneficio recebido 

pressupoe sempre uma contrapartida na forma de trabalho, tendo, portanto, direta 

ou indiretamente, o mercado de trabalho como referenda. 

A estrutura do "welfare state" depende do bom funcionamento do mercado de 

trabalho, pois ha entre ambos uma dupla rela^ao de funcionalidade. De um lado, a 

capacidade fiscal do Estado depende do volume de contribuii^ao que alimenta os 

fundos destinados a atender as demandas por services sociais. O montante da 

contribui^ao fiscal, por sua vez, depende do volume de renda dos empregados; e 

este ultimo funciona de acordo com o nivel de emprego e com a dinamica dos 

aumentos salariais. De outro lado, o volume de demandas sociais colocadas ao 

Estado de bem-estar esta relacionado ao montante das necessidades de renda nao 

satisfeita pelo mercado de trabalho ou por outras institui96es da sociedade civil, 

necessidades que devem ser atendidas pelo Estado por meio de esquemas como o 

seguro-desemprego. 

Dessa forma, quanto maior a necessidade de o Estado garantir o bem-estar da 

popula^ao necessidade que aumenta em decorrencia da diminui^ao das 

oportunidades de emprego oferecidas pela economia menor a capacidade do 

Est. econ., Sao Paulo, 28(4):713-725, out-dez 1998 



722 Renda Minima, Trabalho e Cidadanta 

Estado para desempenhar este papel, justamente por causa da fraca "performance,, 

da economia para gerar empregos.(OFFE et alii, 1988) 

A atual revolu^ao tecnologica agravou ainda mais a crise dos sistemas de "welfare 

state'" Com o emprego da informatica e da microeletronica nas diversas atividades 

de produ^ao e servi^os - e o conseqiiente crescimento da pnodutividade do trabalho 

acabou por se desfazer a antiga equa^ao existente entre crescimento economico e 

crescimento do nivel de emprego.(GORZ, 1983; DAHRENDORF, 1992) 

A mudan^a na rela^ao entre crescimento economico e crescimento da 

produtividadde, alem de revelar os limites das terapias convencionais de tentar 

resolver o problema do desemprego por meio do crescimento economico, colocou 

em xeque os proprios fundamentos do "welfare state" keynesiano, cujo sucesso 

dependia da garantia de altos niveis de emprego e bem-estar para a populac^ao 

trabalhadora.(OFFE, 1985) Com o persistente crescimento do desemprego, 

aumenta tambem a possibilidade de exclusao social. Dessa forma, a ideia de que a 

cidadania social deve ser obtida por meio do trabalho assalariado parece cada vez 

mais em contradi^ao com a crescente incapacidade do mercado de trabalho formal 

de absorver o conjunto da popula^ao potencialmente em condi^oes de trabalhar. 

Assim, a elabora^ao de propostas de polftica social que permitam reverter o atual 

processo de exclusao social de uma crescente parcela da popula^ao depende de 

uma reavaliagao do papel de principal mecanismo de integrate social que tern 

sido tradicionalmente atribmdo ao trabalho assalariado. E nesse contexto, portanto, 

que ganham sentido as propostas que veem na quebra do vmculo entre trabalho e 

renda uma saida para a atual crise social. Este e o caso da no9ao de renda minima 

substitutiva que, ao cortar o vinculo entre trabalho e renda, rompe com o paradigma 

trabalhista tipico dos sistemas de "welfare state", onde os beneficios recebidos tern 

sempre, direta ou indiretamente, o mercado de trabalho como referencia. 

Sonia Draibe percebeu bem esse ponto de inflexao nos debates internacionais sobre 

renda minima. Ao comentar o PGRM de Suplicy ela afirma que esta "havendo uma 

dissociagdo entre aqueles termos que estiveram antes associados como fundamento do Estado 

de Bem-Estar: emprego - renda-contrihugdo/seguro social - beneficiosproporcionais. Dito 

de outro modo, estariamos frente a uma tendencia e simultaneamente a possibilidade de 

dissociafdo entre a renda auferida no e pelo trabalho e os beneficios sociais distribuidos 

pelo Estado."(SONIA DRAIBE, in SUPLICY, 1992, p. 266) 

A renda minima substitutiva, como indica seu nome, pretende substituir o atual 

sistema de prote^ao social, criando um novo principio de seguridade social. Mas 

ha duas formas principals de renda minima substitutiva: o imposto de renda 

negative (caso do PGRM do Senador Suplicy) e a alocat^ao universal. A aloca^ao 
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universal, na sua versao mais simples, pretende assegurar uma renda basica, 

incondicional, a todos os individuos; ou seja, cada individuo - rico ou pobre, jovem 

ou velho, ativo ou inativo tera direito a uma renda basica, sem qualquer 

contrapartida em trabalho.(VAN PARIJS, 1992) O imposto de renda negativo, 

por sua vez, assegura uma renda minima, compensatoria, a toda pessoa cujo 

rendimento nao ultrapasse um certo patamar a partir do qual ela deixa de receber 

o beneficio. Por isso mesmo, o imposto de renda negativo - ao contrario da aloca^ao 

universal costuma ainda, por defini^ao, incluir alguma forma de incita^ao ao 

trabalho. 

E esta preocupa9ao de incitar os individuos ao trabalho esta presente no PGRM 

do Senador Suplicy, que tambem e definido como um imposto de renda negativo: 

"Uma importante vantagem, que hd que se observar, e que sempre e conveniente trahalhar 

em relagdo dsituagdo de ndo trabalhar^iSUVlACX, 1992, p. 30) A clausula do PGRM 

que incita ao trabalho que induz os beneficiarios do programa a pensar que e 

mais vantajoso trabalhar do que nao trabalhar , aparece claramente na versao 

original do projeto apresentada ao Senado em 16/04/91. O artigo 2 desta versao 

determina que os individuos, cujos rendimentos brutos nao atinjam o limite 

estabelecido de Cr$ 45.000,00, receberao um acrescimo nos seus rendimentos 

equivalente a 50% da diferen^a entre os rendimentos auferidos por meio do trabalho 

e o limite estebelecido pelo programa. Para os individuos com rendimento zero 

os que nao trabalham , o acrescimo seria menor, ou seja, apenas 30% dos Cr$ 

45.000,00. 

Esse tratamento diferenciado tern o objetivo de induzir os potenciais beneficiarios 

do programa a procurar alguma atividade remunerada, como fica claro nas proprias 

palavras do autor do projeto: "Sera que o programa vai justamente desestimular o 

trabalho drduo daspessoas? Se vocegarantir uma renda minima ao cidaddo, sera que ele 

ndo vaifazer corpo mole ?... No caso de a pessoa ndo estar trabalhando, a proporgdo baixa 

para 30%. Sera sempre vantajoso para o cidaddo trabalhar em relagdo a ndo 

trabalhar."{SXJVIACX, 1992, p. 43) Portanto, embora considerado uma forma de 

renda minima substitutiva, o imposto de renda negativo, ao insistir no incentive 

ao trabalho, tenta preservar o vinculo com o paradigma trabalhista tipico dos 

modelos classicos de "welfare state" 

Mas na versao do PGRM aprovada pelo Senado reduziu-se de 50% para 30% da 

diferen^a entre os rendimentos auferidos por meio do trabalho. Embora o objetivo 

desta mudan^a tenha sido reduzir o valor global do beneficio, a versao aprovada - 

ao colocar no mesmo patamar os que trabalham e os que nao trabalham - diminuiu 

o impacto da clausula de incentive ao trabalho. Com isso, pelo menos enquanto 

principio distributive, a versao aprovada pelo Senado parece mais afinada com o 

momento atual de crise do mercado de trabalho do que a versao original. 
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