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R E S U M O 

O presente estudo pretende analisar a prova nos beneficios previdenciarios do 
segurado especial e suas consequencias jur idicas e sociais. Faz consideragoes 
desde Seguridade Social, bem como Previdencia, esmiucando o concernente ao 
Segurado Especial. Traz o historico da Seguridade social, e elenca os principios 
mais representatives que regem o tema. Expoe quais sao os beneficios de natureza 
previdenciaria que poderao ser concedidos ao segurado especial, como tambem sao 
expl icadas definigoes e tecidos comentarios a respeito dos seus principais atributos 
e caracterist icas. Tern como primordial f inalidade avaliar a suficiencia, ou 
insuficiencia, dos meios de provas admit idas ao segurado especial para fins de 
comprovagao da atividade rural. Quest iona a Lei 8.213/91 juntamente com a sumula 
149 do STJ, no tocante a exigencia imposta por ambas de que a prova apresentada 
pelo segurado especial nao seja apenas testemunhal, mas acompanhada de prova 
documental . Aponta que a exigencia de inicio de prova material da causa a 
injustigas, na medida em que muitos segurados que fazem jus ao recebimento de 
determinado beneficio, nao sao contemplados com a efetiva concretizagao do seu 
direito. Ademais, a mencionada exigencia e responsavel por fomentar a fraude de 
documentos, e o surgimento de intermediaries. Defende-se que a imposigao da 
necessidade de inicio de prova material seja dest inado so a autarquia previdenciaria. 
Entende-se que a aceitagao dessa limitagao por parte do magistrado configura 
violagao do principio da igualdade, do livre convencimento motivado do juiz, da 
Constituigao Federal e do Codigo de Processo Civil. 

Palavras-chave: Previdencia Social. Segurado Especial. Provas. 



A B S T R A C T 

This study aims to examine the evidence in welfare benefits the insured and their 
particular legal and social consequences. Makes considerations f rom Social Security 
and Wel fare, the ferreting out concerning the Special Insured. It brings the history of 
Social security, and lists the most significant principles governing the subject. Sets 
out what are the benefits of security nature which may be granted special insured, as 
well as definit ions are explained and t issues comments about their key attributes and 
characteristics. Its primary purpose to evaluate the sufficiency or insufficiency of the 
means of evidence admitted to the special insured for purposes of attestation of rural 
activity. Questions the Law 8213/91 the scoresheet along with 149 from the Supreme 
Court, regarding the requirement imposed by both that the evidence submitted by the 
insured is not only special test imonial, but accompanied by documentary evidence. It 
indicates that the requirement for the initiation of physical evidence gives cause to 
injustices, to the extent that many policyholders are entit led to receive certain benefit, 
are not dealt with the effective implementat ion of its law. Moreover, the 
aforementioned requirement is responsible for fostering the forgery, and the 
emergence of intermediaries. It is argued that the imposition of the need for early 
proof material is intended only to local authority pension. It is understood that 
acceptance of this limitation by the magistrate a violation of the principle of equality, 
f reedom of conviction motivated the judge of the Federal Constitution and Code of 
Civil Procedure. 

Keywords: Social Security. Special Insured. Evidence. 
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1 INTRODUQAO 

Tem-se por Seguridade Social o conceito de conjunto integrado de principios, 

regras e instituicoes com a f inal idade de constituir urn sistema dest inado aos 

cidadaos de protecao social contra adversidades que venham a os impedir de prover 

tanto suas necessidades pessoais basicas quanto a dos membros de sua famil ia. E 

estabelecido a partir de atitudes de iniciativa da propria sociedade juntamente com 

acoes praticadas pelo Poder Publico. Tern por f inal idade garantir direitos pertinentes 

a saude, assistencia e previdencia social. 

Inserido dentro do genero Seguridade, a Previdencia Social constitui urn 

seguro de ordem social que objetiva garantir a renda do contribuinte e da sua 

famil ia, em casos de contingencias como doenga, acidente, gravidez, prisao, morte e 

velhice. E formada por dois regimes principals de fil iagao obrigatoria, o RGPS -

Regime Geral da Previdencia Social, e os Regimes Proprios da Previdencia Social 

dos servidores publicos e militares. Ha tambem o Regime de Previdencia 

Complementar, de filiagao facultativa. Registre-se que para fins de avaliagao no 

presente estudo sera dado enfoque especial ao Regime Geral da Previdencia Social. 

Atraves de agoes integradas por diversos orgaos, a exemplo representative o 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, a previdencia protege os segurados, 

pessoas que se fi l iam ao RGPS de forma obrigatoria ou facultativa, e seus 

dependentes, a partir da concessao de beneficios e prestagao de servigos. 

Caracterizados pelo fato de a fil iagao a previdencia ser imposta por lei, os 

segurados obrigatorios sao: o empregado, o empregado domestico, o contribuinte 

individual, o trabalhador avulso, e o segurado especial. 

Abordagem ampla sera dada ao segurado especial, que e o produtor, 

parceiro, meeiro e arrendatario rural, alem do pescador artesanal, bem como os 

respectivos conjuges, desde que desempenhem suas atividades laborativas sob o 

regime de economia familiar, que se caracteriza pela inexistibil idade de empregados 

constantes. 

Ao segurado especial serao concedidos os beneficios de auxi l io-doenga, 

aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensao por morte, salario-

maternidade, auxi l io-reclusao e auxi l io-acidente. 
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Para que seja apto a receber esses beneficios e necessario que o segurado 

especial comprove sua qual idade de segurado e o cumprimento da carencia exigida 

para cada beneficio perante o INSS, acrescidas as exigencias especif icas de cada 

beneficio, conforme o caso. 

Insta salientar que materia legal pertinente ao assunto a ser verif icado 

encontrar-se-a presente, na sua maioria, nas l inhas da Lei 8.213 do ano de 1991. 

O presente estudo tern como primordial f inalidade fazer uma analise a cerca 

da dif iculdade encontrada pelos trabalhadores rurais, em fazer valer o seu direito a 

aquisigao de beneficios. Fazendo apreciacao quanto as provas que sao admit idas a 

eles para fins de comprovacao da atividade campesina, precisamente na proibicao 

arbitrada pelo paragrafo 3° do artigo 55 da Lei 8.213 corroborada pela Sumula 149 

do ST J que impede a producao de provas estr i tamente testemunhal. 

E necessario analisar se o trabalhador rural que vive em regime de economia 

familiar tern seus direitos efet ivamente amparados. Se, a forma como hoje Ihe e 

concedido o direito de comprovar a sua situacao de segurado especial pela 

autarquia INSS e pelo poder judiciario e a mais adequada, e que consequencias 

sociais e jur idicas sao produzidas diante da conjuntura atual. 

Portanto, a grande celeuma sobre a tematica se funda nas seguintes 

hipoteses: levando em consideragao os problemas sociais brasileiros que dif icultam 

o acesso do agricultor a instrucao e a producao de documentos que comprovem seu 

trabaiho no campo ao longo dos anos, sao suficientes os meios probatorios 

admit idos administrativa e judicialmente para que se apure a qual idade de segurado 

especial dos trabalhadores rurais? Que resultados sao brotados em virtude da 

pratica que hoje e apl icada? 

Deseja-se contribuir cientif icamente no esclarecimento sobre essas 

indagacoes, para que se possa ter explicagoes e conclusoes mais precisas sobre a 

situacao em que hoje se encontram tutelados os direitos do segurado especial. 

No primeiro capitulo serao expostos norteamentos basicos da Seguridade 

Social, para isso, sucintos comentarios acerca do seu desenvolvimento ao longo das 

epocas, bem como serao definidas suas principals caracterist icas e principios que a 

norteiam. Dentro do contexto da seguridade, serao apreciados os elementos 

essenciais da Previdencia Social, bem como definicao e analise do personagem alvo 

deste estudo, o segurado especial. Ja no segundo capitulo serao estudados os 

beneficios que podem ser concedidos ao segurado especial. Por f im, no terceiro e 
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ultimo, sera apreciada a prova como instituto, e inserida no direito previdenciario, 

precisamente as admit idas ao segurado especial. £ quando serao abordados os 

quest ionamentos acerca do tema, com analise de jur isprudencia, alem da opiniao de 

estudiosos da area. 

Para que sejam alcancados os objetivos relatados alhures, utilizar-se-a o 

metodo de abordagem dedutivo, visto que, part indo-se de uma realidade ampla 

buscar-se-a constatar deducoes estreitas na tematica abordada. Como metodo de 

procedimento sera o metodo monograf ico, obedecendo a metodologia proposta. 

Como tecnica de pesquisa, utilizar-se-a a documentacao indireta atraves de 

pesquisa bibliografica de doutrina, artigos cientif icos, jur isprudencia, e sites da 

internet. 
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2 S E G U R I D A D E S O C I A L 

Antes de adentrar nos ramos do direito previdenciario e destrinchar o assunto 

preterido neste estudo de conclusao de curso, faz-se necessario, pr imeiramente, 

entender os norteamentos basicos do tema em exame. Para isso, neste inicial 

momento, uma breve ligao acerca do seu desenvolv imento ao longo do tempo 

mostra-se justa e indispensavel assim como definir principios, caracterist icas e 

conceitos. 

2.1 Evo lucao Historica 

£ estudando o passado que melhor se compreende os fenomenos existentes 

no agora. Institutos, leis, principios, normas que hoje norteiam o Direito tern sua 

genese em tempos passados, alguns muito antigos, e com o Direito Previdenciario 

nao havia de ser diferente. 

O medo e sent imento da essencia humana, tem-se medo daquilo que se 

desconhece, e que, por conseguinte, nao se pode controlar. E um mecanismo de 

nosso inconsciente, designado para nos proteger. O receio de levar uma vida de 

miseria acompanha o homem desde tempos muito remotos. E e exatamente essa 

preocupagao que move o homem a buscar uma forma de prover a subsistencia 

daqueles que nao podem custear sua propria vida, ou quando por a lgum infortunio, 

nao mais podem manter seu proprio custeio. 

Tem-se em Roma os primeiros sinais historicos de uma preocupagao com a 

seguridade social, quando eram recolhidos dos soldados 2/7, dois set imos, do seu 

salario para quando ele se aposentasse, e, entao chegado este momento, recebia o 

montante juntamente com um pedago de terra. Ha tambem, na Idade Media, a figura 

das confrarias, associagoes com final idade religiosa de pessoas de uma mesma 

categoria ou profissao, onde seus associados pagavam taxas anuais, para que 

fossem util izadas no caso de pobreza, doenga ou velhice. 

No decorrer do processo evolutivo, varios paises comegaram a demonstrar 

sua preocupagao em assegurar ao cidadao uma forma de subsistencia na 
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ocorrencia de infortunios. Paises como Franga, Alemanha, Inglaterra, 

implementaram em seu ordenamento juridico normas de carater assegurador. A 

exemplo, a Declaracao dos Direitos do Homem e do Cidadao da Constituicao 

francesa, datada em 1793, que de forma clara, tratava no seu artigo 21 que: 

A assistencia publica e uma divida sagrada. A sociedade deve 
sustentar os cidadaos infelizes, dando-lhes trabaiho, ou assegurando 
os meios de subsistencia aos que nao estejam em condicoes de 
trabalhar.1 

Foi o Mexico, no ano de 1917, o primeiro pais do mundo a prever na sua 

Consti tuicao o seguro social. Foi o precursor de uma nova fase, o chamado 

consti tucional ismo social, forte tendencia mundial de dedicar parte do conteudo das 

Consti tuicoes aos direitos sociais, dentre eles os trabalhistas, economicos, e 

previdenciarios. £ uma importante fase na consol idacao da materia previdenciaria 

nas legislagoes patrias de uma grande parte dos paises, mais especif icamente 

assegurada em suas respectivas constituigoes, ungindo de mais forga e solidez o 

direito previdenciario no mundo. 

Criada em 1 9 1 9 a OIT - Organizagao Internacional do Trabaiho deu enfase a 

necessidade de ser instituido um programa sobre a previdencia social, vindo a 

posteriormente aprova-lo no ano de 1921. Varias convengoes trataram da materia, 

como exemplo a de numero 12, ainda no ano de 1921, que versava sobre acidentes 

de trabaiho na agricultura. 

Em conformidade com as diversas convengoes da OIT, juntamente com a 

forte tendencia mundial , que com o passar dos anos perdeu o carater de tendencia e 

tornou-se regra, a densa maioria dos paises do mundo tinha em seu corpo 

legislativo programas dest inados a assegurar a seguridade social, e no Brasil deu-

se, entao, da mesma forma. 

A primeira norma a tratar da previdencia social no Brasil, embora seja tema 

nao pacif icado doutr inariamente, foi o Decreto n° 4.682 de 1923, a chamada Lei Eloy 

Chaves, que institui as CAP's - Caixas de Aposentador ias e Pensoes, garantindo um 

sistema de beneficios para os ferroviarios. Tres anos depois os beneficios da 

1 DECLARACAO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADAO. Disponivel em: 
<http://direitoshumanos1789.blogspot.com/2008/12/revoluo-francesa-1789-1799.html> 
Acesso em: 10 mar 2011. 

http://direitoshumanos1789.blogspot.com/2008/12/revoluo-francesa-1789-1799.html
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referida Lei foram estendidos aos funcionarios portuarios e mari t imos, mais a 

seguinte foram abrangidos pelo regime da Lei os empregados das empresas de 

servicos telegraficos e radiotelegraficos, posteriormente foram criadas CAP's para os 

trabalhadores dos servicos de forca luz e bonde. 

Como se faz perceber, ate entao os regimes previdenciarios se organizavam 

por empresa. A partir do ano de 1930 o sistema passou entao a se estabelecer em 

torno de categorias profissionais, quando foram criados os Institutos, a exemplo do 

IAMP - Instituto de Aposentador ias e Pensoes dos Mari t imos e o IAPI - Instituto de 

Aposentador ias e Pensoes dos Industriarios, dentre tantos outros. 

Importante ressaltar ser a Constituicao brasileira de 1934 a primeira a 

estabelecer a forma tripartite de custeio dos beneficios atraves das contribuigoes 

dos trabalhadores, dos empregados e do Poder Publico. Antes de dar lugar a forma 

quadriparti te de custear a previdencia, adotada hodiernamente, e levantada em 

topico proprio em momento oportuno. 

No ano de 1960, significativa norma previdenciaria foi instaurada com o 

advento da Lei n° 3.807, a LOPS - Lei Organica da Previdencia Social, que 

estabeleceu a organizagao da Previdencia Social, criou novos beneficios e unificou 

regras para o amparo a segurados e dependentes dos varios Institutos existentes 

ate entao. 

No ambito Rural, em 1963 com a Lei 4.214, foi criado o FUNRURAL - Fundo 

de Assistencia ao Trabalhador Rural, que nao teve apl icacoes praticas, foram 

criados alguns servigos assistenciais, diferentes dos concedidos ao trabalhador 

urbano. Importantes avangos com ganhos reais sao percebidos no ano de 1971, 

com o implemento da Lei Complementar n° 11 que instituiu o Programa de 

Assistencia ao Trabalhador Rural, o denominado PRORURAL. Com o seu advento, 

foram concedidos ao trabalhador rural os beneficios da aposentadoria por velhice, 

invalidez : pensao e auxi l io-funeral, todos eles no valor de metade do salario min imo 

vigente na epoca. Para administrar o PRORURAL, o FUNRURAL foi t ransformado 

em autarquia detendo em si a responsabil idade do controle do referido programa. 

Ainda no ano de 1971, foi criado o Ministerio do Trabaiho e Previdencia 

Social, o MTPS, adquir indo a Previdencia Social, pela primeira, vez a condigao de 

Ministerio. No ano de 1974 ha uma desvinculagao do Ministerio do Trabaiho, sendo 

instituido o MPAS - Ministerio da Previdencia e Assistencia Social, com ele, a 
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Previdencia Social ganhava cada vez mais espago no cenario polit ico, jur idico e 

social brasileiro. 

Por meio do advento da Lei n° 6.439 no ano de 1977 foi instituido no Brasil o 

SINPAS - Sistema Nacional de Previdencia e Assistencia Social, que vislumbrava 

como objetivo unir as atividades da previdencia social, assistencia medica e 

assistencia social. O SINPAS era a uniao de algumas entidades, quais sejam: INPS 

- Instituto Nacional de Previdencia Social; IAPAS - Instituto de Administragao 

Financeira da Previdencia Social; INAMPS - Instituto Nacional de Assistencia 

Medica da Previdencia Social; LBA - Fundagao Legiao Brasileira de Assistencia; 

FUNABEM - Fundagao Nacional do Bem-Estar do Menor; DATAPREV - Empresa 

de Processamento de Dados da Previdencia Social e CEME - Central de 

Medicamentos. 

A atual Constituigao Federal brasileira, quando promulgada em 1988, inovou 

no ambito do Direito Previdenciario no momento em que destinou um capitulo inteiro 

tratando da Seguridade Social. A partir de entao se afigura a organizagao que se 

mantem ate os dias atuais: a Seguridade Social como genero dos quais fazem parte 

a Previdencia Social juntamente com a Saude e Assistencia Social. 

Dois anos se passaram, e em 1990 o artigo 17 da Lei n° 8.029 possibilita a 

criagao do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. O decreto n° 99.350 

efet ivamente da or igem a autarquia federal, mediante a fusao do IAPAS com o 

INPS. 

Foi em 1991 que duas importantes normas da seguridade social entraram em 

vigor, verdadeiras diretrizes de boa parte do Direito Previdenciario. Sao as Leis n° 

8.212 e 8.213, que tratam, respectivamente, do custeio do sistema da seguridade 

social e dos pianos de beneficios da previdencia social. Cabe ressaltar que ambas 

foram regulamentadas posteriormente por sucessivos decretos, ate chegar ao 

Decreto n° 3.048 de 1999, aprovando o Regulamento da Previdencia Social, e que 

hodiernamente vigora. 

Para evitar obscuridades e f irmar com clareza o conteudo, faz-se necessario 

informar com precisao o que aconteceu com as entidades pertencentes ao SINPAS 

ao passar dos anos. Foram extintas INAMPS, LBA, FUNABEM e CEME. Como 

supracitado IAPAS e INPS fundiram-se para a formagao do INSS. A DATAPREV 

continua em atividade, sendo hoje empresa publica chamada de Empresa de 

Tecnologia e Informagoes da Previdencia Social. 
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Atualmente, pela redagao da Lei n° 10.683 de 2003, o Ministerio da 

Previdencia e Assistencia Social passou a ser chamado de Ministerio da Previdencia 

Social - MPS. A Assistencia Social esta vinculada ao Ministerio do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome. As contribuicoes previdenciarias sao arrecadadas e 

f iscalizadas pela RFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

2.2 Principios 

O Direito da Seguridade Social, como ramo do direito autonomo que e, alem 

de ser norteado pelos principios gerais do direito, tern seus di tames e diretrizes 

proprios. 

Como se pode auferir de acordo com as ligoes de Celso Antonio Bandeira de 
Mello: 

Principio e, por definigao, mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro alicerce dele, disposigao fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas compondo-lhes o espirito e servindo de criterio 
para sua exata compreensao e inteligencia exatamente por definir a 
logica e a racionalidade do sistema normativo, no que Ihe confere a 
tonica e Ihe da sentido harmonico. E o conhecimento dos principios 
que preside a intelecgao das diferentes partes componentes do todo 
unitario que ha por nome sistema juridico posit ive 2 

Os principios que regem a Segur idade Social estao dispostos de varias 

formas na Carta Magna. No entanto, e no paragrafo unico do artigo 194 que as mais 

importantes diretrizes estao inseridas de forma mais abrangente e didatica. 

Chamados pelo texto constitucional de "objetivos", os mandamentos elencados ali 

sao, de acordo com a unanimidade doutrinaria, verdadeiros principios 

constitucionais, que, para fins de esclarecimento, serao esmiugados nos topicos que 

se seguem, dada uma maior importancia a materia previdenciaria, tema precipuo 

deste estudo monograf ico. 

2 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17 a ed. Sao Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 841-842. 
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2.2.1 UNIVERSALIDADE DA COBERTURA E DO ATENDIMENTO 

Quando se fala em universalidade da cobertura significa dizer que a protecao 

social deve abarcar todos os riscos, denominados riscos sociais, que possam vir a 

atingir as pessoas e gerar o estado de necessidade. Esses riscos sociais sao 

aqueles infortunios a que todos estao submetidos, como doenca, invalidez, velhice, 

acidente, dentre outros, e que devem ser entao protegidos. 

No tocante a universalidade do atendimento, a Constituicao Federal preve, 

por seu turno, que as acoes e prestacoes da segur idade social devem ser acessiveis 

a todos os residentes e domici l iados no territorio nacional brasileiro, seja ele 

brasileiro nato, natural izado ou ate mesmo estrangeiro. 

Cumpre esclarecer que nao se deve confundir a Previdencia Social com a 

Seguridade Social, sendo aquela especie desta. Destarte, na medida em que o 

principio assegura a universalidade do atendimento, nao esta querendo dizer que 

qualquer pessoa ira ter direito aos beneficios previdenciarios, ja que nao se pode 

olvidar do carater contributivo da Previdencia Social. Por conseguinte, terao direito 

aos beneficios previdenciarios somente aqueles que contr ibuem para o sistema. 

2.2.2 UNIFORMIDADE E E Q U I V A L E N C E DOS BENEFJCIOS E SERVIQOS AS 
POPULAQOES URBANAS E RURAIS 

Decorrente do principio da igualdade este principio veio para equiparar os 

direitos dos trabalhadores rurais aos dos trabalhadores urbanos. Com o objetivo de 

reparar uma injustica historica cometida, sobretudo, pelo Direito Previdenciario 

Brasileiro, que previa tratamento desigual, a larmando para a descriminagao do 

trabalhador campesino. 

A expressao "uniformidade" diz respeito as contingencias a serem cobertas, 

na medida da identidade de beneficios e servigos. Ass im como quando a Lei Maior 

usa o termo "equivalencia", esta se referindo ao aspecto pecuniario, ou qual i tat ive 

Os criterios para a concessao de um determinado beneficio sera o mesmo para 

urbanos e rurais, entretanto, o valor dos beneficios podem ser diferenciados, ja que 
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o texto legal fala em equivalencia, o que nao implica, necessariamente, em 

A propria Constituicao Federal, tras em seu escopo equiparacao nos direitos 

atr ibuidos aos segurados urbanos e rurais, no seu artigo 194, II, quando preve 

"uniformidade e equivalencia dos beneficios e servigos as populacoes urbanas e 

rurais". 3 

2.2.3 SELETIVIDADE E DISTRIBUTIVIDADE NA PRESTAQAO DOS BENEFICIOS 
E SERVICOS 

Este preceito visa garantir que os beneficios previdenciarios somente sejam 

concedidos para aqueles que deles efet ivamente necessi tem. Enquanto a 

seletividade age na delimitagao dos beneficios a serem prestados, ou seja, na 

determinagao de quais beneficios e servigos serao mantidos pela seguridade, a 

distributividade direciona a atuagao destes benef ic ios, indicando as pessoas com 

maior necessidade de protegao. 

O doutr inador Sergio Pinto Martins ensina que competira a lei decidir e 

escolher quais as necessidades que a previdencia podera atender, conforme as 

suas disponibi l idades economicas e f inanceiras, e por f im conclui: 

Visto isso, percebe-se a responsabil idade por parte da Previdencia Social em 

selecionar os merecedores de receberem os beneficios, na medida em que quando 

3 BRASIL. Constituicao da Republica Federativa do Brasil, de 1988. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 10 
mar 2011. 
"MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 26 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 
55. 

igualdade. 

A distributividade implica a necessidade de solidariedade para 
poderem ser distribuidos recursos. A ideia de distributividade 
tambem concerne a distribuigao de renda, pois o sistema, de certa 
forma, nada mais faz do que distribuir renda. A distribuigao pode ser 
feita aos mais necessitados, em detrimento dos menos necessitados, 
de acordo com a previsao legal. A distributividade tern, portanto, 
carater social. 4 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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distr ibuem beneficios, de fato esta distribuindo renda, devendo ser valorizada a 

concessao aos mais necessitados. 

2.2.4 IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DOS BENEFJCIOS 

Objeto de divergencia doutrinaria, o principio em foco gera controversia entre 

os estudiosos do assunto. Muitos acreditam ser a sua f inal idade precipua a de 

preservar o valor real, o valor de compra dos beneficios f inanceiros conferidos pela 

seguridade social. Outra corrente defende a tese de que sua missao e impedir, 

s implesmente, a redugao do valor nominal do beneficio. 

Com o intuito de pacificar a celeuma instaurada, Hugo Medeiros de Goes, em 

obra doutrinaria, explana que: 

Assim, em relagao aos beneficios previdenciarios, o principio da 
irredutibilidade (CF, art. 194, paragrafo unico, IV) e garantia contra a 
redugao do valor nominal, e o § 4° do art. 201 da Carta Magna 
assegura o reajustamento para preservar o valor real. Mas estes dois 
dispositivos constitucionais tern significados distintos, nao devendo 
ser confundidos. O primeiro e o principio da irredutibilidade, aplicado 
a seguridade social (engloba beneficios da previdencia e da 
assistencia social). O segundo e o principio da preservacao do valor 
real dos beneficios, aplicado somente a previdencia social. O 
principio da irredutibilidade, por si so, nao assegura reajustamento de 
beneficios. O que assegura o reajustamento dos beneficios do 
RGPS, de acordo com criterios definidos em lei ordinaria, e o 
principio da preservacao do valor real dos beneficios, previsto no § 
4° do art. 201 da Constituicao.5 

Verif ica-se que na visao do doutrinador, o principio assegura tao somente a 

mantenca do valor nominal do beneficio, sendo a pretensao da busca da 

preservacao do valor real almejada por principio diverso, que nao se confunde. 

Cabe ainda mencionar o entendimento oriundo do artigo 1°, paragrafo unico, 

IV, do Regulamento da Previdencia Social, o decreto n° 3.048, de 6 de maio de 

1999, que reza "Paragrafo unico. A segur idade social obedecera aos seguintes 

5 GOES, Hugo Medeiros de. Manual de direito previdenciario. 3 a ed. Rio de Janeiro: 
Ferreira, 2009, p. 16-17. 
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principios e diretrizes: (...) IV - irredutibil idade do valor dos benef ic ios, de forma a 

preservar-lhe o poder aquisi t ivo". 6 

Portanto, corroborando com o artigo 201 da CF, o entendimento acima 

descrito faz parte do principio da preservacao do valor real dos beneficios, que tern 

como escopo manter- lhe o poder de compra, o poder aquisit ivo, apesar dos 

reajustes ocasionados. 

2.2.5 EQUIDADE NA FORMA DE PARTICIPAQAO NO CUSTEIO 

Em suma, esse disposit ivo celebra que cada um devera contribuir para a 

previdencia na medida da sua capacidade contributiva. Ou seja, contribui mais quern 

tern maior disposigao economica. Como um desdobramento do principio da 

igualdade, reafirma a maxima jur idica que se deve tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade, privi legiando a 

igualdade material. 

Observa-se, portanto, que este principio e especif icamente voltado para a 

Previdencia Social, uma vez que dentre os desdobramentos do Direito da 

Segur idade Social e o unico sistema com carater contributivo. 

Na legislagao vigente encontra-se exemplos da efetividade deste preceito. 

Nas normas previdenciarias observa-se que ha uma distingao entre a contribuigao 

feita pelo trabalhador e realizada pela empresa, na medida em que cabe a esta a 

maior parcela. As instituigoes f inanceiras contr ibuem para a previdencia com 

al iquotas de valor mais elevado em comparagao com as empresas em geral. 

Tambem sao estabelecidas diferentes al iquotas para os trabalhadores, proporcional 

ao salario que recebem. 

2.2.6 DIVERSIDADE DA BASE DE F INANCIAMENTO 

6 BRASIL. Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdencia 
Social, e da outras providencias. Disponivel em: 
<http://vvww.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm> Acesso em: 26 mar 2011. 

http://vvww.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm
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O f inanciamento economico da seguridade social se da, atualmente, por via 

das contr ibuicoes dos trabalhadores, das empresas e do Poder Publico. Entretanto, 

o legislador observou o perigo de se bitolar a tais formas de custeio. Resultado 

desta preocupagao e o principio em cena, que oferece uma maior seguranga ao 

sistema no momento que deixa claro na Constituigao Federal a autorizagao para que 

a receita da Seguridade Social seja auferida a partir de varias fontes pagadoras. 

Baseado nesse preceito existe a contribuigao proveniente das receitas dos 

Estados, Distrito Federal e Municipios que serao dest inadas a Seguridade Social e 

estarao presentes nos respectivos orgamentos, sem ser parte integrante do 

orgamento da Uniao. Existe tambem a contribuigao que incide sobre a receita de 

concursos de prognosticos, sobre a CPMF - Contribuigao Provisoria sobre 

Movimentagao Financeira, dentre fontes diversas. 

Para evitar que novas contribuigoes sociais fossem instituidas nas mesmas 

bases de impostos ja existentes, o legislador criou um disposit ivo mediador, 

presente no § 4° do artigo 195 da Carta Magna, vedando a criagao de contribuigao 

social cujo fato gerador ou base de calculo venha a ser identica aos impostos 

discr iminados na propria Constituigao. 

2.2.7 CARATER DEMOCRATICO E DESCENTRALIZADO DA ADMINISTRAQAO, 
MEDIANTE GESTAO QUADRIPARTITE, COM PARTICIPAQAO DOS 
TRABALHADORES, DOS EMPREGADORES, DOS A P O S E N T A D O S E DO 
G O V E R N O NOS 6 R G A O S COLEGIADOS 

Com tentativa de democrat izar a gestao da seguridade social, o legislador 

reafirma nessa parte da Constituigao regra ja estabelecida anter iormente, de forma 

abrangente, no proprio texto constitucional, mais precisamente no artigo 10, ao 

assegurar a participagao dos trabalhadores e empregados nos orgaos colegiados 

em que seus interesses sejam o foco da contenda. 

Em consonancia com o preceito supracitado, e em virtude do principio em 

tema, a manutengao dos recursos, pianos, programas, servigos e agoes prestados 

pela seguridade social devem ser realizados mediante discussao com 

representantes da sociedade. Como preve a propria materia consti tucional, mediante 
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gestae quadripartite, com participagao dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo. 

2.2.8 SOLIDARIEDADE 

Por muitos, considerado o mais importante dos principios elencados na 

materia consti tucional. Nao mais descrito no ja destr inchado artigo 194, este preceito 

encontra seu embasamento em dois disposit ivos. No artigo 3° da Constituigao que 

traz como objetivos fundamentals da Republica Federativa do Brasil: "I - Construir 

uma sociedade livre, justa e sol idaria". 7 E tambem no caput do artigo 195, que 

l i teralmente reza "A seguridade social sera f inanciada por toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, nos termos da lei . . . " . 8 

O principio em foco consiste no fato de toda a sociedade brasileira, 

indistintamente, contribuir para o custeio da Seguridade Social, independentemente 

de ter se beneficiado ou vir a se beneficiar de todos os servigos e agoes postos a 

disposigao. Quando se diz que a sociedade contribui indistintamente, quer se dizer 

que todo produto que e consumido, a exemplo de al imentos, roupas, e, tambem, 

todo servigo disponibi l izado a populagao, como o de transporte publico, agua, luz, 

tern inserido nos seus respectivos pregos finais valores previstos para serem 

dest inados a seguridade social. Cabe destacar, a t i tulo de exemplo o PIS -

Programa de Integragao Social e a COFINS - Contribuigao para Financiamento da 

Segur idade Social. 

E imperioso destacar a relevancia da sol idariedade social no f inanciamento da 

seguridade social. Se diverso fosse, nao teria como existir um sistema de 

seguridade social, e sim, um sistema individual em que cada pessoa contribuiria tao 

somente para o seu proprio beneficio, sendo excluidos todos aqueles 

impossibi l i tados de diretamente contribuir para a seguridade. 

7 BRASIL Constituigao da Republica Federativa do Brasil, de 1988. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 26 
mar 2011. 
8 BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil, de 1988. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 26 
mar 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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2.3 Concei to de Segur idade Soc ia l 

Toda conceituagao, por si, e incompleta, e imperfeita. Sintetizar em algumas 

poucas palavras todo o conteudo de ideias de um objeto ou coisa torna-se tarefa, 

bem dificil, para nao dizer impossivel . Destarte, todo conceito sofre l imitacoes na 

sua essencia e, ou, na sua forma. 

Entendido o del inear historico do Direito da Seguridade Social ao longo das 

datas, a partir de observacoes feitas sobre evolugoes que trouxeram este ramo do 

direito ate a conjuntura atual, e, esclarecidos os principais principios que norteiam e 

determinam as diretrizes a serem seguidas pela seguridade, pode-se, entao, 

adentrar na esfera da conceituacao dos mecanismos que estruturam o instituto do 

Seguro Social. 

De iniciativa do poder publico juntamente com a sociedade, Seguridade Social 

e um coadunado de principios, instituicoes e regras com o objetivo de estabelecer 

um sistema de protecao social aos cidadaos contra contingencias. 

O legislador patrio, em 1988 com o advento da Constituigao vigente, tras um 

conceito amplo de seguridade a partir da redagao do artigo 194 da Constituigao 

Federal, com a seguinte escrita: 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de agoes de 
iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia 
social. 9 

Pode-se, tambem, definir Segur idade Social a partir da conceituagao 

apresentada pelo doutr inador Sergio Pinto Martins, que aduz: 

E um conjunto de principios, de regras e de instituigoes destinado a 
estabelecer um sistema de protegao social aos individuos contra 
contingencias que os impegam de prover as suas necessidades 
pessoais basicas e de suas familias, integrado por agoes de iniciativa 

9 BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil, de 1988. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 26 
mar 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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dos Poderes Publicos e da sociedade, visando assegurar os direitos 
relativos a saude, a previdencia e a assistencia social. 1 0 

Em ambas as definicoes apresentadas, percebe-se a presenga da concepgao 

de um conjunto, um agregado com uniao de elementos no piano das ideias, como os 

principios, as regras, e tambem no piano f isico, estrutural, formado pelas 

instituicoes, ent idades, desdobradas de varias formas na sociedade, com a 

f inal idade de abastar a coletividade, mantendo um sistema conexo, com a 

capacidade de atender as pessoas em situacoes onde sozinhas nao ser iam capazes 

de prover suas proprias necessidades basicas. 

E nas maos do Estado onde se encontra toda a organizagao da Seguridade 

Social, capaz de organizar o f inanciamento do sistema e a concessao de beneficios 

e prestagao de servigos. O Estado, portanto, sera quern atendera as necessidades 

que um individuo possa vir a ter nas adversidades. 

Que fique claro que, a obrigagao de custear sua vida e do proprio individuo, 

cabendo a Segur idade agir de forma subsidiaria, quando, por razoes nao 

pretendidas pelo cidadao, este nao puder suportar suas proprias mantengas. O 

Estado presta apenas seu papel assistencialista, secundario, de auxil io na 

impossibi l idade, visto que o dever paternalista e do membro da famil ia responsavel 

pelo custeio desta. 

Imperioso notar a advertencia feita pelo jurista Miguel Horvath Junior que 

tratando do conceito de seguridade, lembra que "Qualquer que seja a posigao que 

se adota em relagao ao conceito da Segur idade Social deve-se sempre entende-lo 

como fenomeno social fundamental , como fundamental e a propria evolugao das 

sociedades". 1 1 

A Segur idade Social e genero que engloba as especies Saude, Assistencia 

Social e Previdencia Social. Cada uma das especies com suas definigoes e 

pecul iar idades, que merecem ser expl icadas, as partes, a f im que se compreenda o 

todo. 

A Saude e assegurada pela legislagao patria como bem de acesso gratuito e 

irrestrito a todos os membros da sociedade. Ou seja, nao e necessario que haja 

1 0 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 26 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 
19. 
1 1 JUNIOR, Miguel Horvath. Direito Previdenciario. 2 a Ed. Sao Paulo: Quartier Latin, 2002. 
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algum tipo de contribuigao por parte do paciente, para que ele possa usufruir dos 

servigos prestados pela Saude. 

Segundo a Constituigao Federal, com a escrita trazida pelo artigo 196, tem-se 

que: 

A saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
politicas sociais e economicas que visem a redugao do risco de 
doenga e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as 
agoes e servigos para sua promogao, protegao e recuperagao. 1 2 

Sendo assim, a saude tern como titular deste direito todas as pessoas, seja 

ela pobre, rica, brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, qualquer um que do servigo 

necessite. Nao pode o Poder Publico negar-se a prestar atendimento a quern dele 

precise, sob qualquer justif icativa. 

A Saude e administrada pelo SUS - Sistema Unico de Saude, orgao 

f inanciado pelos recursos da Seguridade Social, da Uniao, dos Estados, Distrito 

Federal, dos Municipios, e fontes diversas. Dentre outras atribuigoes contempladas 

ao SUS estao as de controlar e f iscalizar procedimentos, produtos e substant ias que 

sejam de interesse para a saude, a de formular, avaliar e apoiar as polit icas de 

al imentagao e combate a desnutrigao, como tambem, acompanhar, controlar e 

avaliar as agoes e os servigos de saude. Demais competencias do orgao em foco 

estao elencadas no artigo 16 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Para finalizar esta breve sintese sobre este ramo da Seguridade Social, a Lei 

n° 8.080/90, principal norma que trata do assunto saude, lembra que a saude e 

garantida a partir de polit icas sociais e economicas que objet ivem a redugao do risco 

de doengas e de outros agravos e, tambem, ao acesso geral e igualitario as agoes e 

servigos para sua promogao, protegao e recuperagao. 

Assistencia Social, por sua vez, tambem conta com essent ia propria. Nos 

termos do artigo 203 da Lei Maior, a assistencia sera prestada sem a necessidade 

de contribuigao, assim como a Saude. Todavia, a diferenga faz-se na necessidade. 

Enquanto na Saude qualquer pessoa que queira devera ter direito ao acesso, na 

Assistencia Social serao atendidos os hipossuficientes. 

1 2 BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil, de 1988. Disponivel em: 
<http://vvww.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 27 
mar 2011. 

http://vvww.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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Wladimir Novaes Martinez define a assistencia como sendo: 

Um conjunto de atividades part iculars e estatais direcionadas para o 
atendimento dos hipossuficientes, consistindo os bens oferecidos em 
pequenos beneficios em dinheiro, assistencia a saude, fornecimento 
de alimentos e outras pequenas prestagoes. Nao so complementa os 
servigos da Previdencia Social, como a amplia, em razao da natureza 
da clientela e das necessidades providas. 1 3 

E, fundamentalmente, polit ica de atuagao social dest inada a atender as 

necessidades basicas dos individuos. £ na Lei n° 8.742/93, a LOAS - Lei Organica 

da Assistencia Social que se encontra sua regulamentagao. As suas f inal idades 

estao descritas no artigo 203 da Constituigao, concomitantemente com a redagao 

identica dada pelo artigo 2° da supracitada lei, que em linhas f idedignas contempla 

seus objetivos, como sendo: 

I - a protegao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a 
velhice; 
II - o amparo as criangas e adolescentes carentes; 
III - a promogao da integragao ao mercado de trabaiho; 
IV - a habilitagao e reabilitagao das pessoas portadoras de 
deficiencia e a promogao de sua integragao a vida comunitaria; 
V - a garantia de um salario minimo de beneficio mensal a pessoa 
portadora de deficiencia e ao idoso que comprovem nao possuir 
meios de prover a propria manutengao ou de te-la provida por sua 
familia, conforme dispuser a lei". 1 4 

Pode-se perceber ao realizar a analise dos objetivos, que estes abarcam a 

prestagao de servigos e a concessao de beneficios, prestados ao cidadao, sempre, 

de forma gratuita. Tem-se como uma das mais contundentes formas de atuagao da 

Assistencia Social, a previsao legal dada pelo inciso V supramencionado. 

Diferentemente dos demais objetivos, que a lmejam promover o amparo a criangas, 

protegao da famil ia, dentre outros, este inciso assegura o desamparado de forma 

1 3 MARTINEZ, Wladimir Novaes. A seguridade social na Constituigao Federal. , 2 a ed. 
Sao Paulo: LTR, 1992, p.99. 
1 4 BRASIL. Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispoe sobre a organizagao da 
Assistencia Social e da outras providencias. Disponivel em: 
<http://vvww.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm> Acesso em: 27 mar 2011. 

http://vvww.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm


30 

material, quando preve a concessao de parcela pecuniaria a f im de suprir a 

subsistencia daquele que nao a consegue por meios proprios, observadas as 

pecul iaridades exigidas em lei. Esse beneficio, chamado de beneficio de prestacao 

cont inuada, sera tratado em momento oportuno, quando forem estudados neste 

trabaiho os assuntos concernentes aos beneficios oferecidos pela seguridade. 

Por f im, a derradeira esp£cie da Segur idade Social, e tema que serve de base 

para esse estudo, a Previdencia Social, que dada a importancia dentro do contexto 

e m que, metal inguist icamente, se insere, sera esmiugada em topico proprio, que se 

segue, a f im da plenitude da compreensao, e organizagao estrutural. 

2.4 Previdencia Socia l 

Pode-se considerar Previdencia Social como uma poupanga imposta ao 

cidadao para garantir que no futuro, em caso de perda da sua capacidade laboral, 

haja uma renda que Ihe proporcione condigoes de viver em sociedade. 

Nitido e que nao se esgota nesta breve sintese o que de importante se tern 

acerca da materia previdenciaria, passar-se-a agora para um estudo a cerca dos 

elementos e estruturas que sao essent ia deste ramo da seguridade. 

O proprio Ministerio da Previdencia Social disponibil iza um s i t e 1 5 onde 

mantem contanto com a sociedade, e atraves dele afirma ser Previdencia Social ser 

um seguro que tern por f inal idade garantir a renda do contribuinte e da sua famil ia, 

em casos de contingencias como doenga, gravidez, prisao, acidente, morte e 

velhice. Ela oferece ainda varios beneficios que garantem tranquil idade no presente 

e em relagao ao futuro, assegurando uma rentabil idade protegida. Informa, ainda, 

que para ser digno de tal protegao e necessaria inscrigao e contribuigao todos os 

meses. 

Wladimir Novaes Martinez conceitua a previdencia social: 

como a tecnica de protegao social que visa propiciar os meios 
indispensaveis a subsistencia da pessoa humana - quando esta nao 
pode obte-los ou nao e socialmente desejavel que os aufira 

www. previdencia.gov.br 

http://previdencia.gov.br
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pessoalmente atraves do trabaiho, por motivo de maternidade, 
nascimento, incapacidade, invalidez, desemprego, prisao, idade 
avancada, tempo de servico ou morte - mediante contribuigao 
compulsoria distinta, proveniente da sociedade e de cada um dos 
participantes. 1 6 

A previdencia se faz atraves de uma relagao de mutual ismo, ou seja, onde 

impera a reciprocidade: e necessario que exista contribuigao, para entao haver a 

concessao de beneficios, e, ou , servigos. Foi formada a partir da ideia de uniao de 

esforgos com o escopo de prover um futuro seguro aos cidadaos contribuintes, 

concebendo-se a previdencia como uma forma de sistema, essencialmente, social. 

As fundamentals regras que norteiam a atuagao da previdencia estao 

af i rmadas na Lei 8.213 de 1991, que tras conteudo versando sobre os beneficios da 

Previdencia Social, bem como no Decreto n° 3.048 de 1999, o regulamento da 

Previdencia Social. 

Organiza-se estruturalmente em torno das suas principais instituigoes, o MPS 

- Ministerio da Previdencia Social, o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a 

DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informagoes da Previdencia Social e os 

6 rgaos Colegiados. 

A o MPS e dada a capacidade de formulagao e de gestao das polit icas 

publicas que abordam a previdencia. Ocorrendo tanto em relagao ao Regime Geral 

de Previdencia Social, como em questoes pert inentes ao Regime Proprio de 

Previdencia dos servidores publicos civis. Apresenta-se f ragmentado em variadas 

secretarias. 

O Instituto Nacional do Seguro Social trata-se de autarquia federal que alem 

de gerir os recursos do FPAS - Fundo de Previdencia Social, tern o condao de 

conceder e manter os beneficios previdenciarios, assim como os beneficios 

assistenciais. Organiza-se a partir de uma diretoria colegiada, dotado de areas 

tecnicas e administrativas, assim como unidades e orgaos com carater 

descentral izado. 

O sistema previdenciario brasileiro e formado por dois regimes basilares de 

fil iagao obrigatoria, quais sejam o RGPS - Regime Geral da Previdencia Social, e os 

1 6 MARTINEZ, Wladimir Novaes. A seguridade social na Constituigao Federal. , 2 a ed. 
Sao Paulo: LTR, 1992, p.99. 
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Regimes Proprios da Previdencia Social dos servidores publicos e militares. Existe 

tambem o Regime de Previdencia Complementar, onde o trabalhador se filia 

facultat ivamente. Para o presente estudo mostra-se necessaria a apreciacao 

cautelosa do RGPS, onde estao inseridos, dentre outros, os segurados especiais. 

O mais amplo e responsavel por abarcar a maior parte dos trabalhadores do 

Brasil, o Regime Geral de Previdencia Social e dotado de carater contributivo, alem 

de sua fil iagao ser obrigatoria, como e conhecido com base no artigo 201 da 

Consti tuigao Federal. 

Qualquer pessoa f isica, que nao tenha seu trabaiho atrelado a um 

determinado regime proprio de previdencia, e que exerga alguma especie de 

atividade com remuneragao, tera obrigator iamente que se filiar ao RGPS. Ha, 

entretanto, a possibi l idade de determinada pessoa fil iar-se ao Regime Geral de 

Previdencia Social sem necessar iamente exercer atividade remunerada, na forma de 

fil iado facul ta t ive 

As pessoas que se fi l iam a previdencia, seja de forma obrigatoria ou 

facultativa, da-se o nome de segurado. Serao, pois, os titulares do direito de usufruir 

das prestagoes previdenciarias juntamente com seus dependentes, chamados 

ambos de beneficiarios, pela aptidao que possuem de gozar de beneficios e 

servigos. 

Os segurados obrigatorios, aqueles que sua fi l iagao e imposta por lei, sao: o 

empregado, o empregado domestico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso, 

e o segurado especial. 

Passar-se-a nesse momento para um aprofundamento no concernente ao 

estudo da figura do segurado especial. 

2.4.1 S E G U R A D O ESPECIAL 

A derradeira das categorias elencadas pelo legislador como segurado 

obrigatorio, e a classe dos segurados especiais. Observa-se a aplicagao de 

tratamento diferenciado a essa categoria de trabalhadores, a qual fazem jus, pela 

propria essen t ia dura com que se configura o seu labor. 
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Explana o § 8° do artigo 195 da Constituigao Federal de forma ampla a 

despeito do segurado especial : 

O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatario rurais e o pescador 
artesanal, bem como os respectivos conjuges, que exergam suas 
atividades em regime de economia familiar, sem empregados 
permanentes, contribuirao para a seguridade social mediante a 
aplicagao de uma aliquota sobre o resultado da comercializagao da 
produgao e farao jus aos beneficios nos termos da lei . 1 7 

Este preceito apenas impoe ao legislador infraconstitucional que, dadas as 

especif icagoes do segurado especial, seja ele portador de algumas vantagens no 

sistema da previdencia social. No entanto, nao traz as caracterist icas necessarias 

para conceituagao dessa especie de segurado. Sendo mais profundamente descrita 

no inciso VII do artigo 12 da Lei 8.212, onde entende: 

VII - como segurado especial: a pessoa fisica residente no imovel 
rural ou em aglomerado urbano ou rural proximo a ele que, 
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 
auxilio eventual de terceiros a titulo de mutua colaboragao, na 
condigao de: 
a) produtor, seja proprietario, usufrutuario, possuidor, assentado, 
parceiro ou meeiro outorgados, comodatario ou arrendatario rurais, 
que explore atividade: 
1. agropecuaria em area de ate 4 (quatro) modulos fiscais; ou 
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerga suas atividades 
nos termos do inciso XII do caput do art. 2- da Lei n e 9.985, de 18 de 
julho de 2000, e faga dessas atividades o principal meio de vida; 
b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faga da pesca 
profissao habitual ou principal meio de vida; e 
c) conjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) 
anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as 
alineas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o 
grupo familiar respectivo. 

Apreende-se que para que seja considerado segurado especial e necessario 

viver na comunidade rural, ou em local bem proximo a ela, e basear seu trabaiho em 

regime de economia familiar, ou seja, os proprios membros da famil ia sao 

responsaveis pelas atividades de plantio e coleta, ate porque nao sao permit idas 

contratagoes de empregados, apenas a colaboragao eventual de terceiros sem 

1 7 BRASIL. Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre a organizagao da Seguridade 
Social, institui Piano de Custeio, e da outras providencias.. Disponivel em: 
<http://vvww.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8212cons.htm> Acesso em: 26 mar 2011. 

http://vvww.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8212cons.htm
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remuneragao, de forma mutua, que geralmente acontece nos per iodos de trabaiho 

mais pesado, como na epoca de colheita. 

Faz-se mister apresentar as devidas conceituacoes das diversas modal idades 

de trabalhador que vive sob regime de economia familiar que aparece no 

supraci tado artigo. 

Entende-se por produtor rural a pessoal que, detendo a propriedade, ou nao, 

exerce atividade na agricuitura por conta propria, seja individualmente, ou sob o 

regime de economia familiar. 

Por parceiro compreende-se a pessoa que celebra contrato de parceria 

realizado com o proprietario de uma determinada terra, explorando-a com atividades 

de agropecuaria, rateando os lucros obtidos, de acordo com o combinado 

contratualmente. O meeiro age da mesma forma que o parceiro, di ferenciando-se na 

medida em que o meeiro divide com o proprietario o rendimento, mesmo que nao 

haja lucros. 

Arrendatar io e aquele que obtem o uso da propriedade pelo pagamento de 

aluguel, mesmo que o pagamento seja a partir do resultado obtido na colheita, para 

tanto, havera uma quant idade certa a ser paga mensalmente. Comodatar io utiliza a 

propriedade, explorando-a a titulo gratuito, concedido pelo dono das terras. 

O pescador para que seja enquadrado na especie segurado especial e 

preciso que use de ferramentas precarias na realizagao da atividade, dignas da 

economia para subsistencia. O peso da embarcacao nao pode ultrapassar duas 

toneladas brutas. Sao considerados assemelhados ao pescador o mariscador, o 

caranguejeiro, o eviscerador de pescado, o observador de cardume, o pescador de 

tartarugas e o catador de algas. 

Nao sera considerado como segurado especial o membro do grupo familiar 

que exerca atividade remunerada, possua aposentadoria ou receba valor por 

arrendamento de imovel rural. 

Sera o segurado especial excluido dessa categoria em algumas hipoteses, 

determinadas pelo artigo 1 1 , § 10 da Lei 8.213 de 1991 , a Lei de Beneficios: 

§ 10. O segurado especial fica excluido dessa categoria: 
I - a contar do primeiro dia do mes em que: 
a) deixar de satisfazer as condicoes estabelecidas no inciso VII do 
caput deste artigo, sem prejuizo do disposto no art. 15 desta Lei, ou 
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exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8- deste 
artigo; 
b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatorio 
do Regime Geral de Previdencia Social, ressalvado o disposto nos 
incisos III, V, VII e VIII do § 9 e deste artigo, sem prejuizo do disposto 
no art. 15 desta Lei; e 
c) tornar-se segurado obrigatorio de outro regime previdenciario; 
II - a contar do primeiro dia do mes subsequente ao da ocorrencia, 
quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de: 
a) utilizacao de terceiros na exploracao da atividade a que se refere o 
§ 1° deste artigo; 
b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9 s 

deste artigo; e 
c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8 s deste 
artigo. 1 8 

Nos moldes do acima descrito, no momento em que o segurado especial 

adquire atributos que nao mais caracterizam o regime de economia familiar, quando 

faz do seu trabaiho na lavoura ou na pesca fonte de subsistencia, entende-se que 

nao mais necessita da protegao concedida a essa classe, sendo excluidos da 

categoria de segurado especial . 

O tratamento favorecido em relagao aos segurados especiais faz-se presente 

na medida em que a legislagao preve que ele contribua previdenciariamente com 

uma al iquota de apenas 2 , 1 % , ou seja, porcentagem inferior em relagao a dos 

demais segurados. E mesmo que nao haja contribuigao previdenciaria, podera fazer 

jus a benef ic ios, devera apenas comprovar que exerceu efetiva atividade rural ou 

pesqueira no tempo minimo exigido conforme o caso, ainda que realizado de forma 

descont inua, igual ao numero de meses que correspondam a carencia do beneficio 

almejado. Como e auferido da leitura do artigo 39 da Lei 8.213. 

Os beneficios a que fazem jus o segurado especial, diante da diversidade e 

importancia em que se manifesta no presente estudo, serao detalhados em capitulo 

proprio, que se segue. 

1 8 BRASIL. Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da 
Previdencia Social e da outras providencias. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8213cons.htm> Acesso em: 02 abr 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8213cons.htm
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3 B E N E F J C I O S P R E V I D E N C I A R I O S C O N C E D I D O S A O S E G U R A D O E S P E C I A L 

De forma clara e sucinta neste capitulo serao abordados os beneficios de 

natureza previdenciaria que podem ser concedidos ao segurado especial. Momento 

em que serao explanados definicoes e comentar ios a despeito dos seus principals 

atr ibutos e caracterizagoes. 

£ na Lei n° 8.213, a chamada Lei de Beneficios, designadamente no artigo 

39, que sao definidos a maioria dos beneficios que podem fazer jus aos segurados 

especiais, como se faz nit ida a percepgao a partir da leitura na Integra do texto legal, 

poster iormente reescrito, af i rmando: 

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 
11 desta Lei, fica garantida a concessao: 
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxilio-doenga, de 
auxilio-reclusao ou de pensao, no valor de 1 (um) salario minimo, 
desde que comprove o exercicio de atividade rural, ainda que de 
forma descontinua, no periodo, imediatamente anterior ao 
requerimento do beneficio, igual ao numero de meses 
correspondentes a carencia do beneficio requerido; ou 
II - dos beneficios especificados nesta Lei, observados os criterios e 
a forma de calculo estabelecidos, desde que contribuam 
facultativamente para a Previdencia Social, na forma estipulada no 
Piano de Custeio da Seguridade Social. Paragrafo unico. Para a 
segurada especial fica garantida a concessao do salario-maternidade 
no valor de 1 (um) salario minimo, desde que comprove o exercicio 
de atividade rural, ainda que de forma descontinua, nos 12 (doze) 
meses imediatamente anteriores ao do inicio do beneficio. 1 9 

Alem dos beneficios acima aludidos, ha tambem como devido ao segurado 

especial o auxi l io-acidente, previsto no artigo 86 da mesma lei. 

Destarte, compreende-se fazer parte do rol de beneficios a ser examinados 

nos sub-topicos que se seguem: auxi l io-doenga, aposentadoria por idade, 

aposentadoria por invalidez, pensao por morte, salario-maternidade, auxi l io-reclusao 

e auxi l io-acidente 

1 9 BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil, de 1988. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 02 
abr 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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3.1 Aux i l i o -Doenga 

O beneficio do auxi l io-doenga e concedido ao segurado que, em fungao de 

doenga ou acidente, fique incapacitado por mais de 15 dias consecutivos para a 

realizagao de suas at ividades habituais, ou suas atribuigoes de trabaiho. 

E um beneficio de carater nit idamente temporario, que encontra sua disciplina 

nos artigos 59 a 64 da Lei 8.213 de 1991, e tern por objetivo assegurar protegao ao 

segurado nesse momento de inabil idade, quando pelas mazelas decorrentes da 

doenga ou acidente, f ique sem condigoes de prover seu sustento. 

A inda dentro da conceituagao do beneficio em foco, corroborando com o 

acima esclarecido, Sergio Pinto Martins assevera que: 

O auxilio-doenga deve ser um beneficio previdenciario de curta 
duragao e renovavel a cada oportunidade em que o segurado dele 
necessite. E um beneficio pago em decorrencia de incapacidade 
temporaria. 2 0 

Entende-se, portanto, que nao ha uma limitagao quanto a quant idade de 

requerimentos do auxi l io-doenga. A sua propria natureza jur idica diz se-lo reeditavel, 

ou seja, devera ser concedido ao segurado desde que dele precise, e essa precisao 

seja passageira, observando, sempre, os requisitos exigidos pela lei. 

O beneficio deve ser requerido, pelo proprio segurado, junto ao INSS. E e na 

autarquia previdenciaria que a incapacidade devera ser comprovada atraves de 

exames, a serem realizados por pericia medica do proprio Instituto. 

Um dos requisitos estabelecidos em lei para que o segurado possa ter o 

direito de, efet ivamente, receber a prestagao concedida pela previdencia e o 

preenchimento do periodo de carencia, que, em regra, e de 12, doze, contribuigoes 

mensais, como se pode auferir a partir da leitura do artigo 25, I, da Lei n° 8.213, a 

chamada Lei de Beneficios. 

Entretanto, ha situagoes em que a necessidade de uma preexistencia desse 

per iodo de 12 contribuigoes mensais e afastada, como no caso de segurados que 

sofreram acidente de qualquer natureza ou causa, e no caso de apos terem sido 

2 0 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 26 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 
318. 
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fi l iados ao Regime Geral da Previdencia social, descobrem doenga elencada em lei, 

levada em conta a especif icidade e gravidade de algumas doengas, que meregam 

tratamento mais ostensivo, particularizado. 

Insta salientar outra possibi l idade em que a carencia de 12 contribuigoes 

mensais exigida e dispensada, e ha, nessa situagao, uma modif icagao a regra. Da-

se nos casos em que sao requeridas pelo segurado especial, personagem que 

consubstancia a essen t ia deste estudo. Para que obtenha o beneficio de auxi l io-

doenga, basta a comprovagao do exercicio de atividade rural, mesmo que de forma 

descont inua, no per iodo imediatamente antecedente, que seja equivalente ao 

numero de meses correspondentes a carencia do beneficio que foi requerido. 

Que fique claro que nao tern direito ao auxi l io-doenga aquele que, ao se filiar 

a Previdencia Social, ja tiver a doenga ou lesao que daria inicio ao beneficio, salvo 

nos casos de quando a incapacidade for resultante de agravamento da enfermidade 

preexistente. 

O beneficio de auxi l io-doenga sera devido, pela previdencia, ao empregado a 

partir do 16° dia do afastamento atividade. Sergio Pinto Martins aduz ainda, que: 

Assim, pode-se dizer que o beneficio e devido a partir do 16° dia do 
afastamento e nao logo no primeiro dia do afastamento do 
trabalhador. Se o segurado que estiver afastado por mais de 30 dias 
requerer o auxilio-doenga, este sera devido a contar da data da 
entrada de requerimento. 2 1 

Portanto, e concedido um prazo ao segurado com relagao empregat ic ia, no 

tangente ao pedido do beneficio. Se o empregado requerer o auxi l io-doenga ate o 

30° dia do afastamento, o auxi l io-doenga sera devido a contar do 16°. Se esse 

pedido for realizado apos o 30° dia de afastamento, o beneficio sera devido a partir 

da data do requerimento administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. 

Ass im se faz, de forma que os primeiros 15 dias de ausencia do empregado fica a 

cargo da empresa pagar o salario ao segurado, que devera considerar o empregado 

em gozo de auxi l io-doenga como licenciado, configurando, inclusive, caso de 

interrupgao de trabaiho nos casos de empregados rurais. 

2 1 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 26 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 
319. 
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No tangente aos demais segurados, o inicio do beneficio ira contar a partir 

da data do inicio da incapacidade e, perdurar porquanto o segurado permanega 

incapaz de realizar suas atividades, como pode ser percebido pela leitura do artigo 

60 da Lei n° 8.213. O doutr inador Fabio Zambit te ensina que: 

Os demais segurados, incluindo o empregado domestico, caso 
solicitem o beneficio em 30 (trinta) dias, tern o direito do pagamento 
a contar da incapacidade, e nao a partir do 16° dia. Este ponto 
costuma gerar confusao, pois induz a raciocinio equivocado: o 
segurado nao recebe os 15 (quinze) primeiros dias, ja que o 
beneficio so e devido a partir do 16°. O que acontece e o seguinte: o 
beneficio somente torna-se devido a partir do 16° dia consecutivo de 
incapacidade, mas, em sendo devido, o inicio do beneficio retroage 
ate a data da incapacidade, exceto para o empregado, ja que a 
empresa pagara os 15 (quinze) primeiros dias. 2 2 

Dito isto, entende-se que nao ha o pagamento de todo o periodo, por parte do 

INSS, e sim uma contemplagao por parte do legislador, ao segurado que procura 

receber o beneficio em per iodo proximo ao do inicio da doenga ou acidente, que 

ocasiona vantagens ao segurado e a autarquia, na medida que torna a apreciagao 

da mazela, por parte da pericia medica, tarefa muita mais precisa e certeira. Desta 

forma, ha um retrocesso da data de inicio do beneficio, deixando esta de ser a data 

de entrada do requerimento administrativo, passando a ser a data do inicio da 

incapacidade. 

O valor mensal da prestagao devida ao segurado especial que faz jus ao 

recebimento do auxi l io-doenga e de um salar io-minimo. Entretanto, no caso do 

segurado especial ter optado por contribuir, de forma facultativa, com a al iquota de 

2 0 % sobre o valor do salario de contribuigao, a renda mensal do beneficio sera, 

entao, calculada da mesma forma como e feita para os demais segurados, que 

corresponde a 9 1 % do salario de beneficio. 

O trabalhador em gozo do auxi l io-doenga e obrigado a realizar exame medico 

periodico, e no caso de ser constatado que nao sera mais possivel retornar para a 

sua atividade habitual, devera, entao, participar do programa de reabilitagao 

profissional, para que esteja habil itado para a pratica de exercicio de outra 

1 2 IBRAHIM, Fabio Zambitte. Curso de direito previdenciario. 12 a ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2008, p. 568. 
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atividade, que Ihe garanta subsistencia, prescrito e custeado pela Previdencia 

Social, sob a pena de suspensao do beneficio. 

O auxi l io-doenga sera cessado em diversas hipoteses, quais sejam: pela 

recuperagao da capacidade para o trabaiho; pela transformagao do beneficio em 

aposentadoria por invalidez; pela transformagao em auxi l io-acidente de qualquer 

natureza, neste caso, se vier a se tornar sequela que implique apenas em redugao 

da capacidade laborativa que exercia com habitualidade; pela transformagao em 

aposentadoria por idade, desde que tenha sido requerida pelo segurado, 

observadas, claro, a carencia imposta pela lei; ou com o falecimento do segurado. 

3.2 Aposentador ia Por Idade 

Tradicional instituto da Previdencia de todo o mundo, o beneficio 

previdenciario da aposentadoria por idade no Brasil sera devido ao segurado que, 

cumprida a carencia exigida por lei, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 

anos, se mulher, como preve o artigo 48 da Lei n° 8.213. 

E observada uma confirmagao, por parte do legislador patrio, do carater mais 

duro e arduo de que e revestido o trabaiho do ruricola, na medida que preve a 

diminuigao de cinco anos da idade prevista para a aposentadoria por idade, 

prevendo que para os trabalhadores rurais a idade sera de 60 anos para os homens 

e 55 para as mulheres. Saliente-se que esta previsao e acolhida para os 

trabalhadores rurais empregados, eventuais, avulsos, garimpeiros que exergam 

regime de economia familiar e o segurado especial. Na visao de Pinto Martins, essa 

redugao justif ica-se: 

A justificativa do prazo diferenciado na area rural e de que o trabaiho 
seria mais penoso, pois o segurado presta servigos a ceu aberto, 
sujeito a sol, chuva, frio, etc. Assim, o trabalhador se desgastaria 
mais rapidamente do que outra pessoa. Nao ha que se falar em 
violagao ao principio da igualdade, pois e a propria Constituigao que 
determina essa diferenga de idade. 2 3 

2 3 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 26 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 
351. 
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Como dito, e a Carta Magna brasileira quern assegura ao trabalhador ruricola 

esta idade diferenciada para que se torne habil a ser contemplado com a 

aposentadoria por idade. O legislador observou o principio da igualdade no 

momento que tratou os desiguais de forma diferente na medida da sua 

desigualdade, dando o merito devido ao modo penoso com os que os rurais levam 

sua atividade laborativa. 

Mesmo para a aposentadoria por idade, e preciso um numero min imo de 

tempo de contribuigao. E preciso comprovar o cumprimento do per iodo de carencia, 

que e de 180 contribuigoes mensais. Para poder solicitar o beneficio, o trabalhador 

urbano, devidamente inscrito na Previdencia Social, devera ter cumprido o per iodo 

de carencia exigido. 

Para o segurado especial , a carencia nao sera calculada em numero de 

contribuigoes mensais, devera comprovar o efetivo exercicio de atividade rural, 

ainda que seja de forma descont inua, no per iodo imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao numero de meses de contribuigao que 

corresponda a carencia do beneficio pretendido, nos termos do § 2° do artigo 48 da 

Lei n° 8.213. 

Na ocasiao de haver a perda da qual idade de segurado, esta nao sera 

considerada para a concessao da aposentadoria por idade, basta que o segurado 

tenha cumprido, no minimo, o numero de contribuigoes mensais exigidas para a 

requisigao do beneficio. Como e sabido a partir da apreciagao da Lei n° 10.666, de 8 

de maio de 2003. 

A aposentadoria por idade sera devida aos segurados empregados e ao 

segurado empregado domest ico a contar da data de desl igamento do emprego, 

desde que tenha sido solicitada ate 90 dias depois do desl igamento, ou, quando nao 

houver desl igamento do emprego ou quando solicitada apos 90 dias do 

desl igamento sera contada com inicio na data do requerimento. Para os demais 

segurados, sera devida a partir da data de entrada do requerimento. 

Insta salientar que nao ha necessidade de sair do emprego, para que seja 

capaz de requerer a aposentadoria por idade. Esta especie de aposentado pode 

continuar exercendo atividade remunerada, caso seja a sua vontade. Neste sentido, 

ha decisao no Supremo Tribunal Federal, com a ADIn - Agao Direta de 

Inconstitucionalidade de numero 1.721, do ano de 2007. Em parte, o seu conteudo 

afirma que: 
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(...) O Ordenamento Constitucional nao autoriza o legislador ordinario 
a char modalidade de rompimento automatico do vinculo de 
emprego, em desfavor do trabalhador, na situagao em que este 
apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontanea, sem 
cometer deslize algum. 6. A mera concessao da aposentadoria 
voluntaria ao trabalhador nao tern por efeito extinguir, instantanea e 
automaticamente, o seu vinculo de emprego. 2 4 

Haja vista que a aposentadoria por idade, desde que voluntaria, nao extingue 

o vinculo de emprego, pode o segurado permanecer, ou retornar a atividade 

laborativa, nao sendo acarretado prejuizo ao recebimento da aposentadoria, que 

sera implementada no seu valor integral. 

Ainda nos contornos da aposentadoria por idade, surge o instituto da 

aposentadoria compulsoria. Trata-se da aposentadoria requerida pela empresa, 

observado o cumpr imento da carencia, quando um segurado completa 70 anos de 

idade, no caso dos homens, e 65 anos se tratando de mulheres. Observa-se que o 

carater compulsorio atr ibuido, e em relagao ao empregado, visto que a empresa nao 

e obrigada a requerer a aposentadoria do segurado. E neste caso, o segurado 

aposentado compulsor iamente ha de fazer jus a indenizacao prevista e 

regulamentada em legislagao trabalhista pert inente, o que e sabido, a partir do 

entendimento do artigo 51 da Lei n° 8.213. 

A renda mensal inicial, do beneficio em foco, e o resultado da aplicagao de 

porcentagem de calculo sobre o salario de beneficio. Portanto, e correspondente a 

7 0 % do proprio salario de beneficio, acrescido 1 % a cada ano de contribuigao, ate o 

limite maximo de 100% do salario de beneficio. Para o segurado especial que nao 

tenha optado pela contribuigao facultativa com a aliquota de 2 0 % sobre o salario de 

contribuigao, a regra e diferente, e o valor do beneficio e de um salario min imo. 

A aposentadoria por idade, assim como a por tempo de contribuigao e 

especial, que irao ser apreciadas em momento oportuno, sao irreversiveis, e 

irrenunciaveis. Apos recebido o primeiro pagamento do beneficio, ou ter sido sacado 

o PIS - Programa de Integragao Social ou o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo 

de Servigo, o segurado nao mais podera desistir do beneficio. Desta forma, tem-se 

atr ibuido carater definitivo a aposentadoria por idade, cessando apenas com a morte 

do segurado. Entretanto, o STJ tern ju lgados no sentido de admitir a renuncia a 

2 4 BRASIL. STF - Supremo Tribunal Federal. Agao Direta de Inconstitucionalidade 1721. 
Disponivel em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/759285/acao-direta-de-
inconstitucionalidade-adi-1721-df-stf> Acesso em: 19 abr 2011. 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/759285/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-1721-df-stf
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/759285/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-1721-df-stf
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aposentadoria sob regime geral, a f im de aproveitar o respectivo tempo de 

contribuigao para o uso em regime proprio de previdencia social. Neste sentido, 

configura-se o seguinte julgado: 

PREVIDENCIARIO. MUDANQA DE REGIME PREVIDENCIARIO. 
RENUNCIA A APOSENTADORIA ANTERIOR COM O 
APROVEITAMENTO DO RESPECTIVO TEMPO DE 
CONTRIBUIQAO. POSSIBILIDADE. DIREITO DISPONIVEL. 
DEVOLUQAO DOS VALORES PAGOS. NAO-OBRIGATORIEDADE. 
RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de direito disponivel, 
cabivel a renuncia a aposentadoria sob regime geral para ingresso 
em outro estatutario. 2. "O ato de renunciar a aposentadoria tern 
efeito ex nunc e nao gera o dever de devolver valores, pois, 
enquanto perdurou a aposentadoria pelo regime geral, os 
pagamentos, de natureza alimentar, eram indiscutivelmente devidos" 
(REsp 692.928/DF, Rel. Min. NILSON NAVES, DJ de 5/9/05). 3. 
Recurso especial improvido. 2 5 

Portanto, o STJ admite que seja feita uma excecao a regra da 

irrenunciabil idade, admit indo que segurados que desejem o ingresso em outro 

sistema previdenciario possam renunciar a aposentadoria, sem cometer ilicito com 

isso. Com base no mesmo entendimento, ha ju lgados semelhantes concedendo ao 

trabalhador agricola o direito de renunciar ao recebimento do beneficio rural, para 

receber aposentadoria por idade mais vantajosa, de natureza urbana. 

3.3 Aposentador ia Por Invalidez 

Tratada pelos artigos 42 a 47 da Lei de Beneficios, a aposentadoria por 

invalidez sera devida ao segurado que, estando ou nao em gozo do auxi l io-doenga, 

seja avaliado como incapaz para o trabaiho e nao tenha condigoes de participar de 

programa de reabilitagao profissional que venha a Ihe permitir o exercicio de alguma 

atividade que Ihe garanta subsistencia. Porquanto a incapacidade permanega, o 

segurado tera direito ao recebimento das prestagoes relativas ao beneficio, que tern, 

portanto, carater temporario. 

J 5 BRASIL. STJ - Superior Tribunal de Justiga. Recurso Especial. Disponivel em: 
<http://www.jusbrasil. com.br/jurisprudencia/3719/recurso-especial-resp-663336-mg-2004-
0115803-6-stj> Acesso em 19 abr 2011. 

http://www.jusbrasil.%20com.br/jurisprudencia/3719/recurso-especial-resp-663336-mg-2004-0115803-6-stj
http://www.jusbrasil.%20com.br/jurisprudencia/3719/recurso-especial-resp-663336-mg-2004-0115803-6-stj
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A concessao da aposentadoria por invalidez ira depender de verif icacao da 

situacao de incapacidade do segurado, por parte de pericia medica a ser realizada 

pelo INSS. E necessario, para fazer jus ao beneficio, que a deficiencia seja total e 

definitiva para o trabaiho. Em caso de haver prognostico de recuperagao das 

aptidoes do trabaiho ou de habil idade para ingresso em outra atividade, o beneficio 

concedido sera o de auxi l io-doenga. 

Muitas sao as semelhangas do auxi l io-doenga com a aposentadoria por 

invalidez, devido ao fato motivador de ambos os beneficios ser doenga ou acidente, 

estes dois institutos carregam com si similaridades que aproximam bastante a 

caracterizagao desses dois beneficios. 

Ass im como no auxi l io-doenga ha a necessidade que seja cumprida carencia 

de 12 contribuigoes mensais, e nao ha precisao de carencia quando for decorrente 

de acidente, nem nos casos de ser proveniente de alguma das doengas legalmente 

especif icadas para este f im. Ha tambem a previsao de, para o segurado especial, a 

exigencia de comprovagao apenas do exercicio de atividade rural nos 12 meses 

antecedentes ao da requisigao do beneficio. Bem como, aqui tambem nao e 

concedido o beneficio ao segurado que ja era portador da doenga antes de ingressar 

no RGPS, salvo caso de progressao ou agravamento. 

Ainda dentre as semelhangas dos dois institutos esta o regramento em 

relagao ao dia de inicio da aposentadoria por invalidez. Sendo, no caso de segurado 

empregado, os 15 primeiros dias responsabil idade da empresa, passando a ser 

devido pela previdencia a contar do 16° dia, ou a partir da data de entrada do 

requerimento, se entre o dia do afastamento e o da entrada do requerimento, 

transcorrer mais de 30 dias. Para os demais segurados a contar do inicio da 

incapacidade, ou do dia da entrada do requerimento administrative, no caso de, 

entre essas duas datas ter se passado mais de 30 dias. A diferenga surge no 

momento em que a aposentadoria por invalidez pode ser sucessiva ao auxil io-

doenga. Neste caso e devido ao segurado a aposentadoria, a contar do dia 

imediatamente posterior a data da cessagao do auxi l io-doenga. 

A renda mensal da aposentadoria por invalidez e equivalente a 100% do 

salario de beneficio. Para o segurado especial que nao escolheu contribuir 

facultat ivamente, com 2 0 % do seu salario de contribuigao, o valor da aposentadoria 

e de um salario minimo. 
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No caso de haver conversao de auxi l io-doenga em aposentadoria por 

invalidez, sera usado o valor do salario de beneficio do auxi l io-doenga, reajustados 

pelos indices de corregao dos beneficios de maneira geral, que servira como salario 

de contribuigao base para o calculo da aposentadoria por invalidez, recebido o valor 

resultante, tambem, na sua total idade. 

O aposentado por invalidez, que, devido as suas limitagoes, necessite da 

ajuda permanente de outra pessoa, podera solicitar o acrescimo de 2 5 % do valor da 

salario de beneficio, mesmo que esse valor ultrapasse o limite maximo permit ido a 

aposentadoria. Este adicional devera ser re-calculado na medida em que for 

reajustado o beneficio. Insta ressaltar que esta adugao de 2 5 % finda com a morte do 

aposentado, nao servindo para fins de pensao por morte. 

Pelo carater provisorio com que e estabelecida, a aposentadoria por invalidez 

permite o retorno do segurado ao trabaiho, desde que cessada a incapacidade que 

gerou o beneficio. Nos moldes do descrito no artigo 46 da Lei 8.213 "O aposentado 

por invalidez que retornar voluntar iamente a atividade tera sua aposentadoria 

automat icamente cancelada, a partir da data do retorno". 

Em conformidade com o supramencionado, encontra-se promulgado pelo 

STJ, o seguinte julgado: 

PREVIDENCIARIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. CANCELAMENTO. RETORNO DO SEGURADO AO 
TRABALHO. EXERCJCIO DE MANDATO ELETIVO (PREFEITO). 1. 
De acordo com o art. 46 da Lei 8.213/91, o retorno do segurado ao 
trabaiho e causa de cessagao da aposentadoria por invalidez, 
devendo ser respeitado, entretanto, o devido processo legal, com a 
garantia da ampla defesa e do contraditorio. 2. Na hipotese de o 
segurado voltar ao trabaiho para desempenhar atividade diversa da 
que exercia, a aposentadoria sera gradualmente mantida, ate o 
cancelamento definitivo, nos termos descritos no inciso II do art. 47 
da Lei 8.213/91. 3. A aposentadoria por invalidez e uma garantia de 
amparo ao Trabalhador Segurado da Previdencia Social que, em 
virtude de incapacidade laborativa total e definitiva, nao possa prover 
suas necessidades vitais basicas. No caso, nao mais subsistem as 
causas que ampararam a concessao do beneficio, ja que o 
recorrente possui condigoes de manter sua subsistencia por meio de 
atividade remunerada, exercendo, inclusive, o cargo de Prefeito 
Municipal. 4. Recurso Especial do particular improvido. 2 6 

26 
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Nestes casos, e perceptivel a possibi l idade de retorno do segurado a 

atividade laborativa. Ora, se nao mais persiste a incapacidade fruto da concessao do 

beneficio, nao ha motivo para a previdencia social custear a vida de um cidadao, 

que por suas proprias habil idades pode faze-lo. 

Nestes moldes, sao casos de cessacao do beneficio: o retorno voluntario a 

atividade laborativa; a recuperagao da capacidade de trabaiho constatada mediante 

pericia medica da previdencia; a transformagao em aposentadoria por idade; e em 

razao do falecimento do segurado. 

3.4 P e n s a o Por Morte 

E, por definigao, o beneficio pago aos dependentes do trabalhador segurado, 

v isando a manutengao familiar, quando este morre. Trata-se de prestagao de 

adimplemento cont inuado, substituidora da remuneragao percebida pelo segurado 

falecido, visto que o valor do pagamento da pensao e de 100% do valor do salario 

de beneficio do segurado. Havendo multipos dependentes, sera rateada entre todos, 

dividida em partes igualitarias. 

Contemplada no artigo 74 da Lei de Beneficios, a pensao por morte sera 

devida pela previdencia aos dependentes do segurado, conjuntamente, a partir: da 

data do obito, no caso de ser requerida ate 30 dias apos o falecimento; da data de 

entrada do requerimento administrative, sendo solicitada apos o decorrer desses 30 

dias; do dia da decisao judicial, em caso de morte presumida. 

No caso da pensao por morte os beneficiarios da prestagao serao os 

dependentes do segurado. De acordo com o determinado pelo artigo 16 da 

supracitada lei, serao eles: 

Art. 16. Sao beneficiarios do Regime Geral de Previdencia Social, na 
condigao de dependentes do segurado: 

BRASIL. STJ - Superior Tribunal de Justiga. Recurso Especial. Disponivel em: 
<http://vvvvw.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14185/recurso-especial-resp-966736-rs-2 
0152846-0-stj> Acesso em 20 abr 2011. 

http://vvvvw.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14185/recurso-especial-resp-966736-rs-20152846-0-stj
http://vvvvw.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14185/recurso-especial-resp-966736-rs-20152846-0-stj
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I - o conjuge, a companheira, o companheiro e o filho nao 
emancipado, de qualquer condigao, menor de 21 (vinte e um) anos 
ou invalido; 
II - os pais; 
III - o irmao nao emancipado, de qualquer condigao, menor de 21 
(vinte e um) anos ou invalido. 2 7 

No caso de haver existencia de dependentes de alguma das classes do 

exposto artigo acima, serao excluidos os direitos as prestagoes das classes 

subsequentes. A titulo de ilustragao exemplif icativa, estando vivo o conjuge do 

segurado, sem fi lhos, dele sera o direito a pensao por morte, inexistindo o direito por 

parte dos pais e irmaos. No entanto, concorrem concomitantemente ao direito 

pensionista os elencados numa mesma classe, escritos no mesmo inciso. Como e o 

caso da companheira e do fi lho do segurado. Ambos tern o mesmo direito 

preferent ia l ao beneficio, que sera entao, rateado em partes iguais. 

Insta salientar que para que seja possivel o recebimento da pensao por morte 

por parte de filho ou irmao, menor de 21 anos, far-se-a indispensavel a 

apresentagao de documentagao a f im de comprovar nao ser o dependente 

emancipado. 

A despeito do que trata o artigo 76 da ja referida lei, a concessao do beneficio 

da pensao por morte nao sera delongada pela ausencia de habilitagao de algum 

outro possivel dependente. Ass im como qualquer inscrigao ou habilitagao que 

eventualmente venha a acontecer posteriormente, que f inde por importar em 

exclusao ou em inclusao de dependentes, somente produzira efeitos a contar da 

data da propria inscrigao ou habilitagao. 

O conjuge ausente, aquele que por longo per iodo se afasta do convivio 

matr imonial , nao excluira do direito ao beneficio o companheiro ou a companheira 

do segurado. Aquele apenas fara jus ao beneficio a contar do dia que ocorrer sua 

habilitagao e, ainda, se tiver provas que do segurado dependia economicamente. 

No caso de haver conjuge divorciado, ou separado, seja judicialmente ou de 

fato, que recebia pensao alimenticia do falecido segurado, ele concorrera ao direito 

da pensao por morte em igualdade de condigoes com os dependentes elencados no 

inciso I do artigo 16 da Lei 8.213. 

"BRASIL. Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da 
Previdencia Social e da outras providencias. Disponivel em: 
<http://vvww.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8213cons.htm> Acesso em: 20 abr 2011. 

http://vvww.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8213cons.htm
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A pensao por morte apenas sera devida ao dependente considerado invalido 

no caso de essa invalidez ter sido atestada por pericia medica ate a data do 

falecimento. Mesmo no caso de dependente que ja seja aposentado por invalidez 

ainda podera ser exigido, por parte do INSS, que seja realizado exame pericial. Em 

situacao de dependente menor que vier a se tornar invalido antes de fazer 21 anos 

de idade, tambem sera submetido a pericia administrat iva, e, sendo confirmada a 

invalidez, tera direito a manutencao do beneficio, independentemente do momento 

da invalidez ter sido antes ou depois do obito do segurado. 

Da mesma maneira que o aposentado por invalidez, o pensionista invalido 

esta obrigado, independentemente da sua idade, a submissao a exame clinico 

pericial, bem como passar por processo de reabil itacao, a cargo do INSS, sob pena 

de suspensao do beneficio no caso de descumprimento. 

No tocante ao segurado especial ressalta-se que, a mulher fi l iada a 

Previdencia Urbana, nao perde, por isso, o direito de receber pensao por morte de 

or igem rural do falecido marido. E ainda, como nos demais beneficios, o dependente 

do segurado especial recebera como pensao o valor equivalente a um salario-

minimo. 

Sera devida aos dependentes do segurado independente do numero de 

contribuigoes deste a previdencia, ou seja, na pensao por morte nao e exigida 

carencia, basta comprovar a qual idade de segurado do trabalhador falecido. 

O pagamento da cota individual de determinado dependente cessara nas 

determinadas situagoes: pela morte do pensionista; para o pensionista menor, no 

momento que completar 21 anos de idade ou for emancipado, salvo no caso de ser 

invalido; para o pensionista invalido, quando verif icada o termino da invalidez; e pela 

adogao, para o filho adotado, que perceba pensao dos pais biologicos. Com a 

extingao da cota do ultimo pensionista, e extinto tambem o beneficio, e a pensao por 

morte e encerrada. 

3.5 Sa la r io -Mate rn idade 

A protegao a trabalhadora gestante e garantida pelo Direito Previdenciario 

com a previsao do salar io-maternidade, beneficio que concede remuneragao durante 



49 

o afastamento da segurada, de acordo com o periodo pre-determinado em lei, e, 

desde que a gravidez seja devidamente comprovada por pericia medica. 

O beneficio em foco e devido a segurada da previdencia nao apenas em 

fungao do parto, mas tambem na ocorrencia de aborto nao cr iminoso e de adogao 

ou guarda judicial obtida para fins de adogao de crianga. 

Sendo parto, tera direito ao beneficio durante 120 dias, independentemente 

do numero de criangas que venha a nascer, observado que o fato gerador do 

beneficio e o parto em si, e nao a quant idade de fi lhos que nascem. Em caso de 

aborto nao criminoso, o beneficio sera correspondente a apenas duas semanas. 

Para a segurada adotante, sera o valor correspondente a: 120 dias, para criangas de 

ate um ano de idade; 60 para criangas de um ate quatro anos de idade; 30 dias, 

para criangas de quatro ate completar oito anos de idade. 

Quanto a carencia, ha diversidade nas exigencias de acordo com o tipo de 

segurada que requere o salario-maternidade. Para as empregadas, trabalhadoras 

avulsas e empregadas domest icas nao e exigida carencia. Ja para as seguradas 

contribuintes individuals, especiais e facultativas, sao exigidas dez contribuigoes 

mensais. Sal ientando-se que para as seguradas especiais, ha a necessidade de 

comprovagao de atividade rural nos doze meses imediatamente anteriores ao parto 

ou a data do requerimento do beneficio. 

A empregada e a trabalhadora avulsa receberao o salario-maternidade com 

valor igual a sua remuneragao mensal . Para a empregada domestica sera pago 

valor correspondente ao seu ultimo salario de contribuigao. E, no caso de ser a 

trabalhadora segurada especial que contribui facultat ivamente com a al iquota de 

20%, seu salario maternidade sera calculado como o de uma segurada contribuinte 

individual. E, nao contr ibuindo com a al iquota, recebera o referente a um salario 

min imo. 

O beneficio em exame e de carater previdenciario, nao sendo arcado por 

outro ente que nao o INSS. Desta forma, o pagamento do salario-maternidade e de 

encargo f inanceiro da Previdencia Social. Em se tratando de segurada empregada, e 

dever da empresa o de arcar com os custos do pagamento do salario-maternidade, 

no entanto, por ser o beneficio de cunho previdenciario, e direito da empresa o 

reembolso do valor despendido, efetuando esta compensagao no momento de 

recolhimento de suas respectivas contribuigoes previdenciarias. Nesta sentido afirma 

Wladimir Novaes Martinez: 
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Materialmente, quern desembolsa o salario correspondente e o dador 
de servigos (orgao publico, empregador, empresa de trabaiho 
temporario ou sindicato), mas, juridicamente, o cumprimento da 
obrigagao e dever do INSS. Para essas pessoas juridicas, o ato da 
quitagao acontece no ambiente de trabaiho (tesouraria), mediante 
posterior dedugao no recolhimento mensal. Para a domestica e 
segurada especial, o devedor material e juridico e a autarquia e sera 
pago no posto de local de beneficios. 2 8 

Em esclarecimento objetivo, f ica demonstrado como ocorre o pagamento na 

pratica do salario-maternidade aos diferentes t ipos de segurada. Apesar de o efetivo 

pagamento a trabalhadora se dar, em horas, por parte do tomador de servigos, as 

custas do pagamento do beneficio fica a cargo da autarquia previdenciaria. 

Para que se efetive a aquisigao do beneficio, faz-se imperativo que a 

gestagao seja comprovada perante o orgao do INSS. No tangente a constatagao do 

estado de gravidez por parte da segurada, ensina Sergio Pinto Martins: 

Compete aos orgaos pertencentes ao SUS ou ao servigo medico 
proprio da empresa ou por ela credenciado fornecer atestados 
medicos necessarios, inclusive para efeitos trabalhistas. Quando o 
parto ocorrer sem acompanhamento medico, o atestado sera 
fornecido pela pericia medica do INSS. 2 9 

Observa-se a inexigibil idade primaria da pericia medica do INSS de realizar 

exame a f im de constatar, ou nao, a gravidez das seguradas do RGPS. E atr ibuido 

ao medico, seja ele particular ou do SUS - Sistema Unico de Saude a missao de 

emitir atestado comprobator io, exigindo-se a pericia apenas em situagoes em que o 

parto tenha havido sem presenga de algum medico. 

Tem-se a cessagao do benef ic io em algumas situagoes, quais se jam: 

posteriormente ao decurso do prazo legal, anter iormente mencionado, variando de 

acordo com a situagao da segurada gestante, pelo falecimento da segurada, e 

ainda, no caso da segurada empregada, pela dispensa sem justa causa no decorrer 

do per iodo de estabil idade, e por justa causa ou a pedido depois de f inda a 

gestagao. 

2 8 MARTINEZ, Wladimir Novaes. A Curso de direito previdenciario. 3 a ed. Sao Paulo: 
LTR, 2010, p.890. 
2 9 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 26 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 
384. 
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3.6 Auxi l io -Reclusao 

O auxil io-reclusao, discipl inado em artigo unico da Lei de Beneficios, 

precisamente no artigo 80, sera devido aos dependentes do segurado recolhido a 

prisao em condigoes iguais as exigidas para a pensao por morte. 

Trata-se de beneficio previdenciario com o intuito de preservacao do 

ambiente famil iar daquele que foi preso, de tanto que se assemelha ao instituto da 

pensao por morte, foi caracterizado pelo doutr inador Wladimir Novaes Martinez de 

"benefic io- imao da pensao por morte. A maior diferenga consiste em o segurado 

estar detido ou recluso, no primeiro caso, e morto, ausente ou desaparecido no 

u l t imo" . 3 0 

Asseverando a proximidade dos dois institutos esta a previsao de na 

ocorrencia de obito do segurado recluso ou detento, o beneficio se converte 

automat icamente em pensao por morte. 

Condigao essencial para que a famil ia do aprisionado receba o auxil io em 

foco e que o segurado tenha sido recluso a prisao e nao receba remuneragao de 

alguma empresa nem tao pouco esteja em gozo de auxi l io-doenga, de 

aposentadoria ou de abono de permanencia em servigo. A lem disso, e imperioso 

que seu ultimo salario de contribuigao tenha sido igual ou inferior ao valor de R$ 

862,11 (oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos). 

A prisao, portanto, e o ponto de pal l ida para a possibi l idade de propositura do 

beneficio. Nao importando se ela e cautelar, provisoria, domicil iar, definit iva, ou outra 

qualquer, para fazer jus ao beneficio basta que o segurado esteja preso. 

No auxi l io-reclusao nao e exigido periodo de carencia. A renda mensal sera 

de 100% do valor do salario de contribuigao, e para o segurado especial que nao 

contribua facultat ivamente, a concessao de um salario minimo. 

A data de inicio do beneficio sera a do efetivo dia do recolhimento a prisao, se 

solicitada ate 30 dias apos esta. Se realizada em momento posterior aos 30 dias 

mencionados, o inicio do beneficio tera a data em que o auxi l io-reclusao for 

requerido. 

3 0 MARTINEZ, Wladimir Novaes. A Curso de direito previdenciario. 3 a ed. Sao Paulo: LTR, 
2010, p.903. 

1 
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Apl icam-se as normas pertinentes a pensao por morte no condizente aos 

beneficiarios do auxi l io-reclusao, observadas as devidas especif icacoes. Visto que, 

no auxi l io-reclusao ha a necessidade da anterioridade da dependencia economica, 

justamente pelo fato de o segurado estar detento e nao morto, exist indo, assim, a 

possibi l idade de com seus atos modif icar sua situagao social. Nao ha, portanto, 

direito do beneficio em questao a conjuge que realizar casamento apos o 

recolhimento a prisao. Destarte, o fi lho nascido durante o encarceramento so tera 

direitos de dependente caso tenha nascido ate 300 dias depois do recolhimento do 

segurado. 

O auxi l io-reclusao e devido porquanto perdurar a reclusao ou detencao. E 

determinado ao beneficiario que apresente tr imestralmente atestado, assinado por 

autoridade competente para tal , comprobator io da qual idade de detido ou recluso do 

segurado. 

Insta evidenciar que na ocorrencia de fuga, o beneficio sera suspenso, e, 

havendo a recaptura do preso, podera ser restabelecido, desde que apesar do lapso 

temporal tenha sido preservada a qual idade de segurado. E no caso de realizagao 

de atividade no periodo de fuga, este sera admitido na verif icacao da permanencia 

ou perda da condigao de segurado. 

Com mais uma semelhanga com a pensao por morte, a cessagao do 

pagamento da cota individual de um dependente se da nas mesmas condigoes. Ja 

na cessagao do beneficio, este ocorrera quando: do dia do l ivramento do segurado; 

na ocorrencia de obito do segurado, quando sera convert ido em pensao por morte; 

caso o segurado passe a receber aposentadoria; e ainda, no caso de o segurado vir 

a cumprir pena em regime aberto, e mantenha algum vinculo trabalhista. 

3.7 Auxil io-Acidente 

Beneficio de natureza indenizatoria, o auxi l io-acidente sera concedido ao 

segurado quando, apos concretizagao de lesoes decorrentes de acidente de toda e 

qualquer natureza, haja sequelas que acarretem na redugao da capacidade para o 

trabaiho que rotineiramente exercia. Nos moldes do artigo 86 da Lei de Beneficios. 
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Observa-se que a lei faz re ferenda a acidente de qualquer natureza, nao 

havendo a necessidade de ter ocorrido no ambiente de trabaiho. E tambem 

imperativo que apos a consol idacao das lesoes decorrentes do acidente reste 

redugao na capacidade laborativa por parte do segurado vit ima do acidente. 

Somente serao contemplados com o recebimento do auxi l io-acidente o 

segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. 

Justif ica-se o carater indenizatorio visto que o beneficio e devido como uma 

compensagao pela redugao obtida na sua capacidade de trabaiho. Nao ha, aqui, 

incapacidade para o trabaiho, seja permanente ou temporar ia, o que ensejaria 

concessao de aposentadoria por invalidez ou auxi l io-doenga, respect ivamente. O 

que de fato ocorre e a perda da plena habil idade para o trabaiho, entretanto, 

permit indo que o trabalhador volte a prestar servigos. Em consonancia, aduz 

Wladimir Novaes Martinez: 

O auxilio-acidente e um beneficio vitalicio, nao substituidor dos 
salarios, sem natureza alimentar (em razao da alta cumulabilidade), 
devido ao segurado apos sofrer acidente de trabaiho e fruir o auxilio-
doenga acidentario, caso tenha permanecido com sequela, como as 
elencadas no Anexo III do RBPS, isto e, portador de diminuigao da 
capacidade laboral, verificada na epoca da cessagao daquele 
beneficio provisorio. Pouco importa se essa redugao do empenho em 
exercer a atividade habitual venha a ser superada pelo esforgo 
proprio do trabalhador, por processo de reabilitagao profissional ou 
por qualquer outro tipo de cura. 3 1 

O auxi l io-acidente e mensal e vitalicio, ou seja, porquanto dure a vida do 

segurado, sera ele beneficiario. Entretanto, tern carater personal issimo, e em caso 

de obito, nao gera efeitos para pensao. E pago com valor correspondente a 5 0 % do 

salario de beneficio do segurado, podendo, portanto, ser pago em valor inferior a um 

salar io-minimo, dada a natureza indenizatoria, nao se tratando de beneficio 

substitutive do salario de contribuigao. 

Ha a necessidade de premencia de recebimento do auxi l io-doenga, para que 

se concretize o aufer imento do auxi l io-acidente. De acordo com a redagao do § 2° 

do artigo 86 da Lei 8.213, o auxi l io-acidente sera devido a partir do dia seguinte a 

data da cessagao do auxi l io-doenga. 

3 1 MARTINEZ, Wladimir Novaes. A Curso de direito previdenciario. 3 a ed. Sao Paulo: LTR, 
2010, p.927. 
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Podera o segurado receber o beneficio em foco juntamente com o salario e 

mesmo com o recebimento de outro beneficio. Todavia, o auxi l io-acidente nao 

podera ser cumulado com aposentadoria de qualquer natureza. Tao pouco e 

permit ido acumulo de mais de um auxi l io-acidente por segurado. 

Dada a redagao do artigo 26, I, da Lei de Beneficios, a concessao do auxil io-

acidente nao depende de per iodo de carencia. E necessaria apenas a condigao de 

possuir a qual idade de segurado. 

Ainda segundo o artigo supramencionado, agora no seu § 1°, ha a definigao 

do momento em que ocorrera a cessagao do auxi l io-acidente. Como ja foi verif icado, 

o auxi l io-acidente nao f inda a partir de uma possivel recuperagao das habil idades 

perdidas por parte do segurado. Eis que se dara a cessagao ate a vespera da data 

de inicio de qualquer aposentadoria, ou ate a data do falecimento do segurado. 

Far-se-a agora exame a respeito da prova como elemento individual, e como 

substant ia integradora essent ia l do direito previdenciario. Enfocando na apreciagao 

do instituto pelo Poder Judiciario no concernente a personal idade alvo desse estudo, 

o segurado especial. 
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4 DO INSTITUTO DA P R O V A 

Princfpios nortes do Direito brasileiro, o devido processo legal, a ampla defesa 

e o contraditorio, abrangem um compendio de direitos e deveres inerentes a propria 

atividade jurisdicional. Dentre estes, encontra-se o direito atribuido as partes de um 

processo o de produzir e apresentar provas ao aplicador do direito. 

O instituto da prova e de inquestionavel importancia dentro da sistematica 

processual. E elemento imprescindivel no decorrer do processo de conhecimento 

para a chegada a solucao das celeumas que surgem hodiernamente no ambiente 

jur idico. Ass im se faz por servir de material base para a confirmagao dos fatos 

af irmados pela partes, fundamento da pretensao juridica almejada, a lem de ser 

essencial no processo de convencimento do ju lgador ou aplicador do direito. 

Na ordenada do processo civil, provar diz respeito a atividade desempenhada 

pelos demandantes de um processo, designada a trazer para os autos subsidios que 

demonst rem a veracidade das suas argumentacoes. Diante desse contexto, pode-se 

dizer ser a prova uma soma dos fatos elaboradores da conviccao, apurados no 

decorrer do processo. 

Quern litiga em ju izo devera, pois, provar suas alegagoes, pois simples 

alegagoes nao sao capazes de produzir qualquer efeito na esfera judicial, 

ressalvando a revelia ou a omissao na contestagao. Destarte, a prova e, nas 

palavras do doutr inador Alexandre Freitas Camara "todo elemento que contribui para 

a formagao da convicgao do juiz a respeito da existencia de determinado fa to " . 3 2 

Diante da Teoria Geral das Provas, existem alguns principios que norteiam a 

fabricagao e apresentagao de provas durante um processo. I lustrativamente 

representado em dois, dada a maior relevancia em que se inserem. A saber, o 

Principio da Imediatidade, contemplado no artigo 336 do Codigo de Processo Civil, 

que aduz ser atributo do juiz ter contato direito com as provas, alem de te-los com as 

partes e seus procuradores, para que desta forma seja plena a formagao do seu livre 

convencimento. E o Principio da Concentragao, com conteudo explicitado no artigo 

455 do mesmo codigo. Neste esta contida previsao legal na tentativa de que a 

3 2 CAMARA, Alexandre Freitas. Licoes de direito processual civil. 18 a ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 373. 
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audiencia de instrugao tenha inicio e termino na mesma audiencia, a f im de que o 

conjunto probativo seja examinado de forma correta, evitando delongas que gerem 

possiveis equivocos. 

Sao permit idas as partes a util izacao das mais variadas formas na tentativa 

de comprovar os fatos controvert idos que ora sao examinados. Tem-se de acordo 

com a redagao do artigo 332, do Codigo de Processo Civil que todos os meios 

legais, assim como os moralmente legit imos, ainda que nao especif icados no 

codigo, sao aptos para comprovar a verdade dos fatos, em que se fundamenta a 

acao ou a defesa. Ou seja, nao e admitida no sistema jur idico brasileiro a prova 

ilicita, entretanto, nao ha determinagao na maneira em que a prova sera fabricada, 

desde que esteja dentro da licitude. 

Ao realizar analise da prova como instituto, verif ica-se que val idade nao 

possui a mesma acepgao de eficacia. Como supracitado, todas as especies 

probatorias, sao val idas e acolhidas, mas a eficacia ira depender da analise do 

julgador. A prova somente perdera a sua eficacia se ficar demonstrado ao longo do 

processo que e fabricada ou falsa, perdendo, desta forma, sua eficiencia total e 

absoluta. Mas, em nenhuma hipotese pode ser a parte, atraves de Lei, tolhida do 

seu direito de produgao de prova. 

Diversas sao as formas de classificagao da prova, a partir dos mais variados 

pressupostos. Insta verificar a classif icagao no tocante ao objeto da prova. Eis que 

se classifica em tres especies, a saber: testemunhal , documental e material. 

Prova testemunhal compreende toda afirmagao oral, seja feita pela propria 

parte, por testemunha, declarante, e afins. A prova documental trata-se de toda 

especie de documento que sirva de elemento probatorio, sejam fotografias, 

contratos, escrituras, em meio a outras modal idades. E a prova material reside em 

toda outra material idade que pretenda comprovar fato, tal como as pericias, 

inspegoes, dentre outros. 

O onus da prova e atr ibuido por lei como encargo a cada uma das partes do 

litigio, a f im de que f ique comprovada judicialmente a dinamica dos fatos de acordo 

com o interesse de litigante e litigado. A regra e de que caiba ao autor o onus da 

prova quanto a fato constitutive do seu direito, e ao reu quanto aos fatos impeditivo, 

modif icativo ou extintivo do direito do autor. Nos moldes do artigo 333 do CPC. 

Contudo, diz-se que se as provas estao devidamente arroladas aos autos de 

um processo, regras relativas ao onus de quern deve provar sao desnecessar ias. A 
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necessidade configura-se na medida em que, havendo lacuna, o juiz indicara que 

parte tera que suportar o dever de comprovar fato alegado. 

4.1 Da Prova No Direito Previdenciario 

Os pedidos e os recursos previdenciarios fundamentam-se em alegagoes 

jur idicas e em provas, acontecimentos evidenciados. Faz-se necessario que os 

relatos descrit ivos dos acontecimentos sejam demonstrados o mais proximo da 

plenitude da saciedade, para assim, incitarem o convencimento do aplicador ou do 

julgador. 

No campo previdenciario a pretensao da persuasao se faz conveniente em 

dois momentos. Pela via administrat iva, perante a autarquia do INSS, como tambem, 

pela via judiciaria. A regra e a tentativa de prestagoes junto a previdencia, sem a 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, e sendo negada a pretensao, 

recorre-se ao Poder Judiciario. 

Para que seja concedido beneficio solicitado por segurado do RGPS de 

natureza urbana, alguns requisitos sao necessarios. Rotineiramente, a prova sera 

apresentada pelo segurado apenas na ocorrencia de nao existir informagoes do 

mesmo no CNIS - Cadastro Nacional de Informagoes Sociais, ou na hipotese de o 

segurado entender que as informagoes que constam no cadastro nao estao 

condizentes com a realidade. 

No ambito rural a regra e que o trabalhador junte provas e as leve ao INSS no 

momento da requisigao do beneficio almejado. No caso dos segurados especiais, o 

arligo 39 da Lei 0 8.213 garante a concessao de beneficios: 

Desde que comprove o exercicio de atividade rural, ainda que de 
forma descontinua, no periodo, imediatamente anterior ao 
requerimento do beneficio, igual ao numero de meses 
correspondentes a carencia do beneficio requerido. 3 3 

3 3 BRASIL. Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da 
Previdencia Social e da outras providencias. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8213cons.htm> Acesso em: 28 abr 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8213cons.htm
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Percebe-se que cabera ao segurado comprovar o numero de meses de 

efetivo exercicio na atividade rural, nao havendo contagem do numero de 

contribuigoes recolhidas. Entretanto, para os segurados que tenha optado por 

contribuir com a al iquota sobre o salario de contribuicao, o recolhimento das 

contribuigoes sera exigido para fins de concessao de beneficios. 

Para o segurado especial ha um rol descrit ivo de documentos habeis para a 

comprovacao da atividade ruricola, exigido pela Previdencia Social, no artigo 106 da 

Lei 8.213, enumerados a seguir: 

I - contrato individual de trabaiho ou Carteira de Trabaiho e 
Previdencia Social; 
II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; 
III - declaracao fundamentada de sindicato que represente o 
trabalhador rural, ou, quando for o caso, de sindicato ou 
colonia de Pescadores, desde que homologada pelo INSS; 
IV - comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 
Colonizacao e Reforma Agraria - INCRA, no caso de 
produtores em regime de economia familiar; 
V - bloco de notas do produtor rural; 
VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 
7° do art. 30 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas 
pela empresa adquirente da producao, com indicacao do 
nome do segurado como vendedor; 
VII - documentos fiscais relativos a entrega de produgao rural 
a cooperativa agricola, entreposto de pescado ou outros, com 
indicacao do segurado como vendedor ou consignante; 
VIII - comprovantes de recolhimento de contribuigao a 
Previdencia Social decorrentes da comercializagao da 
produgao; 
IX - copia da declaragao de imposto de renda, com indicagao 
de renda proveniente da comercializagao de produgao rural; 
ou 
X - licenga de ocupagao ou permissao outorgada pelo Incra. 3 4 

Nao e necessaria aquisigao de todos os documentos descritos, visto que e 

uma lista exemplif icativa das documentagoes que podem ter posse o segurado, a fim 

de demonstrar sua qual idade de segurado. 

Cabe ressaltar que a demonstragao de documentos afixados nesse rol nao 

obriga o aplicador do direito a concessao do beneficio. Na pratica administrativa e 

forense a convicgao pessoal formada quanto ao valor probatorio do documento 

3 4BRASIL. Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da 
Previdencia Social e da outras providencias. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8213cons.htm> Acesso em: 28 abr 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8213cons.htm
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apresentado vai de acordo com o verif icado pela propria pessoa incumbida da 

decisao de conceder ou nao o beneficio. 

4.2 Anal ise Da Prova Admitida Ao Segurado E s p e c i a l Perante O Poder 

Judic iar io 

Aval iado em momento anterior no presente estudo, percebeu-se que a 

inclusao do trabalhador rural no ambito da previdencia social e historicamente 

recente. Enquanto a protegao urbana tern indicios de inicio em meados de 1923, 

com a Lei Eloy Chaves, a tutela jur idica do trabalhador campesino aparece 

efet ivamente apenas em 1971, com a criagao do PRORURAL. 

Foi com a Constituigao Federal de 1988, e sua tentativa de igualar os direitos 

concedidos aos brasileiros, que o tratamento oferecido aos trabalhadores rurais foi 

de fato modif icado. Diversos artigos trouxeram garantias inovadoras aos 

trabalhadores do campo, a exemplo do artigo 194, II que em texto literal af irma: 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de agoes de 
iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia 
social. 
Paragrafo unico. Compete ao Poder Publico, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: (...) 
II - uniformidade e equivalencia dos beneficios e servigos as 
populagoes urbanas e rurais; 3 5 

Ha, com essa previsao, uma equiparagao previdenciaria ate entao inedita no 

sistema positivo brasileiro. Pela primeira vez e observada presciencia legal de 

correspondencia entre o trabalhador urbano e rural, na medida em que e 

determinado que seus beneficios e servigos devam ser uniformes e equivalentes. 

Em sentido equanime ha a previsao do artigo 2 0 1 , § 2°, de que nenhum 

beneficio seria pago em valor inferior a um salar io-minimo por mes. Prova de que os 

campesinos eram inferiorizados, na medida em que ate o dado momento, a 

3 5 BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil, de 1988. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 28 
abr2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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previdencia pagava beneficios a segurados trabalhadores rurais e seus 

dependentes, em valores menores que um salar io-minimo. 

Os trabalhadores rurais que vivem sob regime de economia familiar, ou seja, 

os segurados especiais, foram os mais atingidos pelas modif icagoes previstas 

const i tucionalmente. Ate o dado momento os beneficios so eram pagos ao chamado 

"arrimo de famil ia", o responsavel pelo sustento da casa, o chefe de famil ia, na 

grande parte das vezes vislumbrado na figura do homem agricultor. Desta forma 

nenhum outro membro da famil ia t inha direito ao recebimento de beneficio. Com o 

advento da Constituigao de 1988 mulheres e jovens adquir iram direitos antes 

ausentes, e puderam usufruir das benesses proporcionadas pela previdencia como 

retorno justo da sua atividade laborativa 

Pode-se dizer que a Constituigao de 1988 teve como objetivo tentar ajustar ou 

compensar os trabalhadores do meio campesino, pelo longo tempo de tratamento 

desigual oferecido, e que tanto prejuizo acarretou. 

Exemplo que corrobora este entendimento, e o fato de a mesma Carta ter 

previsto diminuigao de cinco anos na idade minima para a aquisigao do beneficio de 

aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais, como dispoe o artigo 2 0 1 , § 7°: 

E assegurada aposentadoria no regime geral de previdencia social, 
nos termos da lei, obedecidas as seguintes condigoes: (...) 
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de 
idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exergam suas 
atividades em regime de economia familiar, nestes incluidos o 
produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 3 6 

Uma nitida ratificagao, por parte do legislador, da ciencia do carater duro e 

arduo do qual se configura a atividade no campo. Exposto sempre a sol, chuva e 

demais modif icagoes cl imaticas, o entendimento e que essa especie de trabalhador 

leva seu trabaiho de forma mais penosa, resultando num desgaste mais rapido que 

o de outras pessoas, o que justif ica a diminuigao na acima mencionada idade 

prevista. 

3 6 BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil, de 1988. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 28 
abr2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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No entanto, para aquisigao efetiva de um beneficio por parte de um segurado 

especial, e forgoso que, alem de fazer jus ao beneficio, dadas as devidas exigencias 

legais, o demonstre atraves de provas perante o INSS, ja que pela natureza informal 

e desvinculada da sua atividade nao existam registros por parte da autarquia, 

f icando a comprovagao probatoria a cargo do trabalhador do campo. 

Como e sabido, a produgao de provas e um direito consti tucionalmente 

assegurado, sendo vedado tao somente as produzidas sob ilicitude. Destarte, as 

questoes de interesse das partes, quando suscitadas, podem ser comprovadas 

atraves de qualquer meio de prova, desde que licito seja. 

Todavia, entrave e interposto quanto aos meios comprobator ios admit idos ao 

segurado especial. Eis que no paragrafo 3° do artigo 55 da Lei 8.213, ha uma 

proibigao de produgao de prova estr i tamente testemunhal para efeito de 

comprovagao do tempo de servigo rural. O paragrafo do artigo mencionado aduz 

que: 

A comprovagao do tempo de servigo para os efeitos desta Lei, 
inclusive mediante justificagao administrativa ou judicial, conforme o 
disposto no art. 108, so produzira efeito quando baseada em inicio 
de prova material, nao sendo admitida prova exclusivamente 
testemunhal, salvo na ocorrencia de motivo de forga maior ou caso 
fortuito, conforme disposto no Regulamento. 3 7 

A respeito do tema, em determinagao analoga, decidiu o STJ, na sumula 149 

"A prova exclusivamente testemunhal nao basta a comprovagao da atividade 

ruricola, para efeito da obtengao de beneficio previdenciar io" . 3 8 

E quando o homem do ambiente campesino embarra no obice denominado 

inicio de prova material comprobator ia do tempo de servigo exercido, e da atividade 

laboral desempenhada por ele no meio rural. 

BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil, de 1988. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso em: 30 
abr2011. 
3 8 BRASIL. STJ - Superior Tribunal de Justiga. Sumula 149. A prova exclusivamente 
testemunhal nao basta a comprovagao da atividade ruricola, para efeito da obtengao de 
beneficio previdenciario. Disponivel em: 
<http://www.dji. com. br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stj/stj 0149.htm> 
Acesso em 30 abr 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.dji.%20com.%20br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stj/stj	0149.htm
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A analise dessa previsao legal pode ser v is lumbrada sob dois angulos. 

Primeiramente a partir de um ponto de vista social, e depois partindo para uma 

perspectiva a partir do enfoque legal, posi t ive 

Sob as lentes sociologicas, ao se mencionar a producao de prova material 

por parte do trabalhador campesino e indispensavel ter a consciencia de que se trata 

de trabalhadores, normalmente, muito simples, desprovidos na grande parte das 

vezes do facil acesso a educacao, e que muito pouco, ou ate mesmo nada, 

documentam a respeito de sua vida e de suas atividades. 

Em respeito ao tema, assevera Marcus Orione Gongalves Correia: "Inviavel 

que o tempo de servigo como ruricola necessite de comprovagao documental , ainda 

mais quando se conhece, no nosso pais, o primit ivismo das relagoes de trabaiho no 

campo" . 3 9 

Grande parte dos segurados especiais, por viverem sob regime de economia 

familiar, tern o objeto da colheita apenas para o proprio consumo, sem lucro na safra 

para vender, e, portanto, gerar renda. 

Em regra, t rabalham para si , e consomem todo o objeto da colheita para 

subsistencia propria e da famil ia. E ainda ha casos em que essa situagao e 

agravada, como na ocorrencia de atuarem como meeiros, parceiros ou 

arrendatarios, onde alem de trabalharem para a subsistencia do grupo familiar, 

dividem parte da sua renda com os proprietaries da terra que necessitam fazer uso. 

A distribuigao de terra no Brasil e alvo antigo de critica pela desigualdade com 

que se apresenta. No Censo Agropecuar io realizado em 2006, foram identif icados 

4.367.902 estabelecimentos de agricultura familiar no Brasil, o que signif icou a 

marca de 84 ,4% dos estabelecimentos brasileiros. Entretanto, este expressivo 

cont ingente de agricultores famil iares ocupava uma area de 80,25 milhoes de 

hectares, o que representa apenas 24 ,3% da area ocupada pelos estabelecimentos 

agropecuarios brasileiros. Estes resultados atentam para a precariedade da 

estrutura agraria no Pais, que ainda ocorrem de forma concentrada. Os 

estabelecimentos que nao eram famil iares, apesar de importarem apenas 15,6% do 

total dos estabelecimentos verif icados, ocupavam a marca de 75,7% do total da area 

3 9 CORREIA, Marcus Orione Gongalves. Curso de direito da seguridade social. 4 a ed. Sao 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 260. 
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ocupada. A media do tamanho da area de estabelecimentos famil iares foi de 18,37 

hectares, enquanto a dos nao famil iares possuia media de 309,18 hectares . 4 0 

Na Paraiba esses numeros sao ainda mais acentuados. De um total de 

167.272 estabelecimentos, com area total de 3.782.878 hectares, o montante de 

148.077 estabelecimentos pertencem a pessoas que vivem de agricultura familiar, 

representando apenas 1.596.273 hectares de area. Enquanto os outros 1.596.273 

estabelecimentos que nao sao famil iares medem area de 2.186.605 hectares. 

Esses numeros alertam para a grande quant idade de trabalhadores rurais que 

vivem sob regime de economia familiar no Brasil. £ categoria numerosa em 

quant idade de pessoas, mas nao em poder aquisit ivo. Historicamente 

marginal izados, os segurados especiais precisam ter seus direitos tutelados pelos 

operadores do direito. como busca da justica social. Sao milhares de trabalhadores 

que diar iamente nao tern acesso ao que Ihes e devido, pela oposigao de barreiras 

que muitas vezes nem mesmo sabem como transpor. 

A inda de acordo com o Censo Agropecuar io realizado em 2006, das 11 

milhoes de pessoas que vivem a partir da agricultura familiar entrevistadas, em torno 

de 7 milhoes sabiam ler e escrever. O que demonstra uma parcela ainda enorme de 

pessoas que nao sao nem alfabetizadas. E dessas mesmas 11 milhoes de pessoas, 

apenas 170 mil af i rmaram possuir qualif icagao profissional. 

A precisao dos dados levantados nao da margem a duvida. Sao milhoes de 

trabalhadores que nem se quer sabem escrever o nome, e uma quant idade ainda 

mais gritante nao possui qualquer qualif icagao profissional. E a realidade de quern 

tern que comegar a trabalhar o mais cedo possivel, para garantir mao-de-obra no 

rogado, que serve tao somente para por a comida de cada dia na mesa, e nao tern 

muitas vezes a oportunidade de ir a escola, e mudar o destino que a injustiga social 

o impos. 

Em acordao proferido pelo Tribunal Regional da 3 a regiao, com relato do 

Desembargador Federal Antonio Cedenho, eis que expoe: 

1 0 IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Censo 
Agropecuario de 2006. Disponivel em: 
<http://vvww.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/2006/agropecua 
rio.pdf> Acesso em: 02 mai 2011. 

http://vvww.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/2006/agropecuario.pdf
http://vvww.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/2006/agropecuario.pdf
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Destarte, nao parece crivel exigir de homens e mulheres que 
trabalham no campo documentos dos mais variados, certidoes, 
procedimentos administrativos e outros empegos burocraticos, posto 
que, em sua grande maioria, nunca tiveram a oportunidade de trocar 
o cabo da enxada pelo lapis da escrita, pois muitos deles, inclusive, 
ainda sao do tempo do "pe-rapado". 4 1 

E exatamente a essas pessoas que a lei exige prova material para que haja 

concessao de beneficio. Nao surpreende o fato de quern em muitos casos essa 

requisigao nao e conseguida pelo segurado, e inumeras situagoes de injustiga se 

conf iguram em decorrencia. 

A baixa escolar idade da densa maioria dos trabalhadores campesinos que 

v ivem sob regime de economia famil iar acarreta a desinformagao. E exatamente 

essa situagao faz com que nao tenham a ciencia exata sobre o que e preciso para 

comprovar o merecimento de seus direitos. 

Ratif icando esse entendimento, encontra-se jur isprudencia proferida pela 

relatora Juiza Federal de Direito, Tania Marangoni , onde, diante de outras 

af irmagoes, aduz ser: 

(...) a prova exclusivamente testemunhal, conforme entendimento 
desta E. Corte e idonea para comprovar o exercicio de atividade 
rural, na ausencia de prova material, em face da precariedade das 
condigoes de vida do trabalhador rural. 4 2 

Tao evidente e a dif iculdade do trabalhador rural na produgao das provas, que 

diversos tr ibunals ja entenderam a necessidade de afastar a precisao de que sejam 

apresentadas provas materials ou documentais atestando sua qual idade de 

segurado e seu tempo de labuta. 

Seja perante o INSS ou defronte ao Poder Judiciario, de fato, a produgao de 

prova material pode ser importante para o convencimento de quern concede o 

beneficio. Entretanto, em se tratando de trabalhadores rurais, tal exigencia merece 

ser relativizada, e nao sobrepesada. A despeito da relativizagao da exigencia da 

4 1 BRASIL. TRF - Tribunal Regional Federal, 3 a Regiao. Acordao. Disponivel em: 
<http://diario.trf3.jus.br/download.php?id_publicacao=1163> Acesso em: 02 mai 2011 

4 2 BRASIL. TRF - Tribunal Regional Federal, 3 a Regiao. Acordao. Disponivel em: 
<http://diario.trf3.jus.br/download.php?id_publicacao=1163> Acesso em: 02 mai 2011 

http://diario.trf3.jus.br/download.php?id_publicacao=1163
http://diario.trf3.jus.br/download.php?id_publicacao=1163
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prova material para os segurados especiais, assevera Strapazzon citando Marco 

Aurel io Serrau Junior: 

Julgados vislumbram a brecha legislativa para a permissao da prova 
exclusivamente testemunhal no contexto socioeconomic) em que 
estao inseridos os postulantes de beneficio previdenciario 
(argumento sociologico). Assim, ja se decidiu que "a realidade fatica 
vivida pelos ruricolas nao se coaduna com a exigencia de prova 
documental, admitindo-se os depoimentos testemunhais isolados 
como suficientes a comprovar tempo de servigo na atividade rural". 
Do mesmo modo o julgado que reconheceu que "a prova 
exclusivamente testemunhal, conforme entendimento desta E. Corte 
e idonea para comprovar o exercicio de atividade rural, na ausencia 
de prova material, em face da precariedade das condigoes de vida do 
trabalhador rural." (...) Notadamente na esfera judicial previdenciaria 
em que se lida com a concessao de prestagoes e beneficios 
previdenciarios, que condensam direitos fundamentals qualificados 
como sociais, a utilizagao daquela modalidade de prova testemunhal 
merece guarida pelo fato de que fortalece os proprios direitos 
fundamentals. 4 3 

O acima aludido atenta para a observancia da preservagao do direito de se 

produzir provas estr i tamente testemunhais, como garantia de se preservar o direito 

fundamental assegurado a todos os cidadaos de produzir provas licitas. Nao se 

pode deixar que esse direito seja l imitado ou cerceado pela busca de maior 

seguranga na concessao de beneficios previdenciarios. 

Partindo, entao, para uma analise sob o ponto de vista meramente legalista, 

observa-se que mesmo no ambito do poder Judiciario, por vezes, o entendimento 

buscado pela Lei 8.213 concomitantemente com o da sumula 149 do STJ, tern sido 

abrandado, em face da elocugao atr ibuida ao artigo 5°, LV e LVI, da Constituigao 

Federal: 

Art.5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguranga e a propriedade, nos termos seguintes: (...) 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrative, e os 
acusados em geral sao assegurados o contraditorio e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes. (...) 

4 3 STRAPAZZON, Luiz Carlos. Previdencia social: aspectos controversos. Curitiba: 
Jurua, 2009, pag. 92-93. 
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LVI - sao inadmissiveis, no processo, as provas obtidas por meio 
ilicitos. 4 4 

Alem dos artigos 131 e 332 do Codigo de Processo Civil: 

Art. 131. O juiz apreciara livremente a prova, atendendo aos fatos e 
circunstancias constantes dos autos, ainda que nao alegados pelas 
partes; mas devera indicar, na sentenga, os motivos que Ihe 
formaram o convencimento. (...) 
Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legitimos, 
ainda que nao especificados neste Codigo, sao habeis para provar a 
verdade dos fatos, em que se funda a acao ou a defesa. 4 5 

A exigencia de necessidade de inicio de prova para efeitos previdenciarios 

tern de ser observada, tao somente, pelo setor administrative do INSS, ja que o 

servidor precisa de embasamento material para justif icar suas decisoes, visto que e 

regido por normas internas da propria autarquia previdenciaria a quern deve 

diretamente satisfacoes. Ao Judiciario nao pode ser dado o mesmo papel dest inado 

a Administragao, se assim o fosse nao haveria necessidade de existencia daquele. 

Nao pode ser estendida essa l imitacao ao poder judiciario, que e pautado a partir de 

principios instituidos na Constituigao Federal e no Codigo de Processo Civil, que Ihe 

confere o direito-poder de apreciar a prova l ivremente. 

Claro se faz a premissa de que a decisao judicial que considerar 

exclusivamente a prova testemunhal para conferir a merce, nao afronta obices 

intransponiveis no piano do direito positive. 

A argumentagao de que a prova testemunhal desacompanhada de 

documentos nao e suficiente nao encontra respaldo. £ inadmissivel que uma 

especie de prova seja considerada mais importante, ou mais contundente que outra. 

O valor da prova e revelado de acordo com o caso conc re te Nao se pode predefinir 

que tipo de modo probatorio sera mais importante num processo. 

O principio do devido processo legal anteve um magistrado imparcial, justo e 

independente, que obtenha sua convicgao a partir dos elementos comprobator ios 

BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil, de 1988. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>Acesso em: 02 
mai 2011. 
4 5BRASIL Codigo de Processo Civil, de 1973. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm> Acesso em: 02 mai 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm
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produzidos no andamento da acao. Desta forma, aplicara a regra prevista pelo artigo 

131 do CPC, que atribui ao juiz o poder de apreciar l ivremente a prova. 

Da mesma maneira que o artigo 332 do supracitado codigo estabelece que 

todos os meios legais, moralmente legit imos, ainda que nao especif icados no 

Codigo, serao instrumentos habeis para provar a verdade dos fatos alegados. 

Tais normas sao particulares do poder jurisdicional e devem, pois, prevalecer 

sobre qualquer outra. Ademais , o inciso XVI do artigo 20 do Decreto n° 611/92 

anteve que qualquer outro elemento que va levar a convicgao do fato a comprovar 

devera ser aceitavel. 

Corroborando com o entendimento levantado, esta o proferido pelo Ministro 

do STJ Luiz Vicente Cernicchiaro, em decisao datada de 1998, posterior a edicao da 

sumula 149, que e de 1995, que em sua ementa afirma de forma clara: 

RESP - PREVIDENCIARIO - APOSENTADORIA - TEMPO DE 
SERVIQO - PROVA TESTEMUNHAL - A Constituicao da Republica 
admite qualquer especie de prova. Ha uma restrigao logica: obtida 
por meio ilicito (art. 5°, LVI). Note-se: integra o rol dos Direitos e 
Garantias Fundamentals. Evidente a inconstitucionalidade da Lei n° 
8.213/91 (art. 55, § 1°) que veda, para a comprovagao de tempo de 
servigo, a prova exclusivamente testemunhal. A restrigao afeta a 
busca do Direito Justo. O STJ entende em sentido contrario. Por 
politica judiciaria, ressalvando o entendimento pessoal, venho 
subscrevendo a tese majoritaria. 4 6 

Com enfase nas seguintes palavras do Senhor Ministro do STJ "A restrigao 

afeta a busca do Direito Justo". Ora, qual a maior pretensao de toda a atividade 

jurisdicional se nao a busca de realizar a justiga? Direito Justo e o objeto essencial 

da justiga, obriga a dar a cada pessoa o que Ihe e devido, aquilo a que se tern como 

direito. E a inadmissibi l idade de apenas a prova testemunhal servir de palco para a 

concessao de beneficios previdenciarios imposta pela Lei 8.213, fere a natureza do 

direito, a natureza da justiga, no momento que visa impedir a concretude de um 

direito por formalizagao que nao cabe ao Poder Judiciario. 

Insta salientar, que nao se pretende que toda e qualquer prova testemunhal 

seja motivadora de concessao de beneficio, por si so na sua plenitude. E dever do 

magistrado averiguar e qualif icar as provas para fins de convicgao pessoal. O que se 

4 6 BRASIL. TRF - Tribunal Regional Federal, 3 a Regiao. Acordao. Disponivel em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18073194/acao-cautelar-ac-200961080101580-
20096108010158-0-trf3/decisao-monocratica> Acesso em: 02 mai 2011. 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18073194/acao-cautelar-ac-200961080101580-20096108010158-0-trf3/decisao-monocratica
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18073194/acao-cautelar-ac-200961080101580-20096108010158-0-trf3/decisao-monocratica
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ambiciona tao somente, e que no caso da impossibi l idade de apresentacao de outra 

prova, diferente da testemunhal , a parte autora nao seja prejudicada por 

impedimento de que somente essa prova seja ensejadora de procedencia pelo juiz. 

Se, a titulo de exemplo, com base nos depoimentos prestados pelas 

testemunhas em consonancia com o af irmado pela parte, entende o magistrado ser 

o autor digno do direito pleiteado, devera negar-lhe a pretensao por ausencia de 

inicio de provas materias? 

O principio do livre convencimento motivado do juiz responde negat ivamente 

ao quest ionamento levantado, no momento da ao magistrado o poder de nao mais 

fica aprisionado ao formal ismo exigido pela lei, imposto pelo antigo adotado sistema 

da verdade legal. Devera, s im, respaldar suas decisoes com embasamento obtido 

atraves das provas existentes nos autos do processo, levando em consideracao sua 

livre convicgao individual motivada. 

Ademais, num ju lgamento onde a lide e a possivel concessao de beneficio a 

segurado especial dois interesses estao em pauta a esperar respectiva valoracao 

por parte do aplicador do direito, quais se jam: o interesse da populacao na 

preservagao do patrimonio publico previdenciario, que e util izado no atendimento 

aos segurados em necessidade fundado no artigo 195, §§ 1° e 2°, da Constituigao 

Federal; e o atendimento as necessidades individualizadas desta exata populagao, 

como forma de realizagao dos designios maiores encontrados no artigo 3° da propria 

Lei Maior. 

Um dos essenciais principios norteadores do Direito Previdenciario e por 

muitos estudiosos da area considerado o mais importante dentre todos e o Principio 

da Sol idariedade, examinado no capitulo 1 deste estudo. Pelo seu direcionamento 

todos os segurados, anal isados em uma perspectiva conjunta, sao responsaveis, na 

sua respectiva cota, pelo custeio das prestagoes dos beneficios de forma solidaria. 

Sobre o tema, Vilian Bol lmann assevera: 

(...) o Direito Previdenciario e caracterizado, fundamentalmente, pela 
protegao do trabalhador que, vitima da eclosao de um risco social, se 
ve incapaz de produzir o seu proprio sustento, o que, em razao do 
principio da solidariedade, implica, para a sociedade o dever de 
providenciar os meios de garantir a sobrevivencia do vitimado. 4 7 

4 7 BOLLMANN, Vilian. Fato juridico de beneficio previdenciario: breve abordagem 
analitica, Revista de Previdencia Social, v. 27, n. 275, out/2003. 
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Tal preceito acompanha o Direito Previdenciario desde o seu surgimento. 

Pode-se dizer que foi exatamente essa preocupagao, de garantir o sustento do 

proximo que nao pode faze-lo, e de si quando por a lgum motivo nao mais pode 

concretiza-lo, um dos elementos impulsionadores da criagao efetiva da propria 

Previdencia. 

Hodiernamente, devera ser papel do magistrado, partindo da necessidade de 

concretizar as f inal idades sociais para a qual a legislagao previdenciaria e 

direcionada, construir interpretagao propria, justa, adequada ao caso em contenda, 

salvaguardando, assim, o interesse legit imo da sociedade como um conjunto. 

Cumpre ainda registrar que a exigencia desmedida de provas materiais aos 

segurados especiais para fins de comprovagao de sua atividade rural, alem de toda 

problematica ja exposta acima, tambem da causa a consequencias lesivas ao 

sistema, seja com danos causados ao Poder Publico. Ha um aumento na fraude de 

documentos, alem do surgimento da figura dos intermediaries. 

A busca desenfreada por provas documentais aptas a atestar o labor rural, 

impostas pela rigidez adotada na Lei. 8213/1991, concomitantemente com a Sumula 

149 do STJ, est imula o ardil daqueles que querem se beneficiar da hipossuficiencia 

dos segurados especiais. Tal situagao propicia a confecgao de documentos ou ate 

mesmo a modif icagao fraudulenta dos ja existentes. 

Intermediaries sao pessoas que, mediante remuneragao paga pelo segurado, 

o auxilia na instrugao do processo administrativo, dada a dif iculdade observada 

pelos trabalhadores rurais em reunir provas, documentagoes, e ate mesmo reportar-

se ao servidor da autarquia. Apesar de tal pratica nao constituir cr ime, visto que 

consiste em ajuste entre as partes, mas especif icamente contrato verbal de 

prestagao de servigos, ocorre que os segurados especiais criam efet ivamente, 

vinculo de dependencia perante interpostas pessoas para a concretizagao de 

direitos que deveriam ser acessiveis. 

Incontroversa sao as atitudes do legislador na medida que compreende as 

dif iculdades encontradas pelo trabalhador campesino assegurando-lhe benesses 

quanto a requisitos exigidos para ser capaz de receber beneficios, e ao mesmo 

tempo impoe medidas severas quanto a concessao desses proprios beneficios. 

De todo o exposto depreende-se que o rigorismo probatorio na verif icagao do 

exercicio rural, infligido pela Lei. 8213/1991, corroborada pela Sumula 149 do STJ, 
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mitiga o principio da igualdade no momento em que dificulta o acesso do segurado 

especial aos beneficios previdenciarios. 
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5 C O N C L U S A O 

O trabalhador rural lida com constantes tribulagoes em sua vida, lutando 

diar iamente pela sobrevivencia no campo, e uma das classes trabalhistas que mais 

enfrenta dif iculdades no seu cotidiano. Quando busca fazer valer o direito a seus 

beneficios previdenciarios, depara-se mais uma vez com obstaculos, que 

acompanhado da sua, em regra, carencia de ensino e instrucao, fazem com que 

muitos destes trabalhadores nao sejam contemplados com a solucao que Ihe e 

devida e que foi buscada. 

Apos serem vistas as estruturas em que se inserem o segurado especial , 

dentro da especie previdencia, sub-inserido no genero seguridade social, pode-se 

verificar a que beneficios fazem jus e como podem fazer para tentar obte-los. 

O ponto principal da abordagem foi observado no pert inente a discussao 

levantada em relagao a suficiencia, ou insuficiencia, dos meios de prova admit idos 

ao segurado especial para que comprove sua atividade no campo. 

Percebeu-se que a restrigao de prova exclusivamente testemunhal para fins 

de comprovagao do exercicio ruricola, imposta pela Lei 8.213 coadunada com a 

sumula 149 do STJ, deveria ser direcionada tao somente ao setor administrativo, 

nao sendo cabivel essa determinagao tambem no tangente ao Poder Judiciario, visto 

que e compreensivel que o aplicador do direito da autarquia precise embasar a 

concessao de beneficio de forma mais densa, ja que e regido por normas internas 

da propria autarquia previdenciaria a quern deve satisfagoes diretamente, enquanto 

o magistrado atua sob normas proprias da sua atividade, que o confere o poder de 

decidir l ivremente de acordo com a sua convicgao pessoal, desde que motivada. 

A justeza na determinagao legal de proibir a prova exclusivamente 

testemunhal voltada ao judiciario foi confrontada sob dois aspectos: um sociologico, 

part indo da premissa da falta de escolaridade e instrugao dos segurados especiais, 

e da precariedade com que se configura o trabaiho no campo; como tambem sob um 

aspecto meramente legal, com embasamento nos di tames explanados no artigo 5° 

da Constituigao Federal, nos artigos 131 e 332 do Codigo de Processo Civil e em 

principios que regem a atuagao do magistrado. 
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Apurou-se que a exigencia de que a prova testemunhal precisaria vir 

acompanhada de inicio de prova material nao afronta obices intransponiveis no 

piano do direito posi t ive O valor que tern uma prova e desvendado no decorrer do 

caso concreto. Nao podendo o legislador escolher antecipadamente, de maneira 

generica, que especie probatoria tera mais contundencia na demonstracao da 

materia alegada. 

Chegou-se ao convencimento que os meios probatorios que hoje sao exigidos 

para que haja aquisigao do beneficio pleiteado por parte do segurado especial sao 

rigidos e desproporcionais a natureza precaria em que esta inserido o trabalhador 

rural que vive sob regime de economia familiar, na medida que sao exigidos 

documentos que o segurado muitas vezes nem se quer produz, ou sao de dificil 

acesso e compilagao, dadas as dif iculdades por eles encontradas, pelos motivos ja 

descritos. 

Veri f icou-se que o principio do livre convencimento motivado do juiz confere 

ao magistrado o poder de apreciagao livre da prova, sem amarras. Se o magistrado 

ficar convicto, a partir de provas exclusivamente testemunhais, que sao verdadeiras 

as alegagoes levantadas pelo segurado, ainda que para isso ele precise levar em 

consideragao as dif iculdades encontradas por eles na juntada de documentos, 

devera s im, conceder o requerimento, a fim de realizar justiga, em detr imento de 

observancia de ordem legal que da margem a injustigas. 

Como consequencia da pratica erronea por vezes adotada pelos magistrados 

e est imulada pelo STJ, de nao conceder beneficio a segurado especial pela 

ausencia de prova documental que corrobore com o que diz as provas testemunhais 

alem de inumeras injustigas serem configuradas, com a negagao dos beneficios a 

pessoas que det inham o direito de possui- los, ha um est imulo aqueles que querem 

se beneficiar a partir da hipossuficiencia dos segurados especiais. 

Dada a exigencia desmedida de provas documentais, e propiciada a 

confecgao de documentos e ate mesmo a modif icagao fraudulenta dos que ja 

existem. A lem dessa mazela, gera tambem dependencia do segurado especial para 

com a figura dos intermediaries, que f indam necessi tando destes para conseguirem 

documentos, realizam contrato informal de prestagao de servigo, investindo quantia 

que Ihes sao dif iceis de auferir, na esperanga de assim conseguirem o beneficio que 

tern direito. 
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Por tudo isso, e imperioso que os estudiosos do Direito, na sua busca 

constante da Justiga, vol tem seus olhos para os problemas enfrentados pelo 

segurado especial, a f im de proteger essa classe de trabalhadores que, por todos os 

motivos levantados neste estudo, em diversas vezes, nao sao contemplados com o 

direito que Ihes e devido. 
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