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RESUMO 

A Previdencia Social e um dos segmentos da Seguridade Social, prevista no artigo 
201 da Constituicao Federal de 1988. Considerando tal premissa, esta pesquisa 
analisa as possibilidades e limites constitucionais a aplicacao do instituto da 
desaposentacao. Assim, a problematica do presente trabalho revela-se na questao 
de saber se e como a desaposentacao pode ser aplicada no sistema previdenciario 
brasileiro, composto pelos regimes obrigatorios de previdencia social. O objetivo 
consiste em expor as principals construcoes teoricas sobre o tema em analise, bem 
como estudar o problema sob a otica do ordenamento juridico constitucional 
brasileiro. Logo, a justificativa desta investigacao consubstancia-se na incipiencia de 
tal debate no direito brasileiro e na necessidade de uma formula de compatibilizacao 
entre o direito a disponibilidade patrimonial e a salvaguarda do regramento 
normativo vigente. Para tal desiderato, adota-se o metodo dedutivo e como tecnica a 
pesquisa bibliografica e jurisprudencial. No tocante a doutrina brasileira, em sua 
maioria, observa-se uma defesa da concepcao em que os direitos fundamentals 
incidem diretamente nas relacoes privadas. Por sua vez, e possivel extrair da 
jurisprudencia nacional a adesao a tese propugnada pelas principals diretrizes do 
instituto da desaposentacao, arguindo sua possibilidade nos regimes previdenciarios 
brasileiros. Todavia, destacam-se alguns aspectos que devem ser considerados na 
aplicagao do instituto, estabelecendo-se certos parametros racionais e objetivos. 
Alem disso, constata-se que o embate doutrinal sobre a questao da forma como se 
efetiva a desaposentacao conduz a conclusao da viabilidade atuarial e financeira da 
mesma, se observando garantias estatuidas na constituigao Federal de 1988 que 
asseguram, alem de sua possibilidade juridica, a sua insercao como direito 
patrimonial do beneficiario. 

Palavras-chave: Previdencia Social. Aposentadoria. Desaposentagao. 



ABSTRAC 

Social Security is a segment of Social Security, under Article 201 of the Constitution 
of 1988. Given this premise, this research examines the possibilities and limits the 
application of the constitutional institute of desaposentacao. Thus, the issue of this 
work is revealed in the question of whether and how desaposentacao can be applied 
in the Brazilian social security system, consisting of the mandatory social security 
schemes. The aim is to explain the main theoretical constructs on the topic under 
review and study the problem from the perspective of the Brazilian constitutional law. 
Hence, the justification of this research is embodied in the paucity of such discussion 
in Brazilian law and the need for a formula for reconciling the right to safeguard their 
assets and the availability of the ruling normative force. To this aim, we adopt the 
deductive method and technique as a literature search and case law. Regarding the 
Brazilian doctrine, the majority, there is a defense of the concept that directly affect 
the fundamental rights in private relations. In turn, one can extract from the 
jurisprudence of the accession to the thesis advocated by the main guidelines of the 
Institute of desaposentacao, arguing his chance in the Brazilian social security 
system. However, we highlight some aspects that should be considered in the 
application of the institute, establishing some rational and objective parameters. 
Moreover, it appears that the doctrinal clash on the issue of how to be effective 
desaposentacao leads to completion of actuarial and financial viability of it, observing 
guarantees provided for in the constitution of 1988 which provide, in addition to its 
legal possibility, the its inclusion as economic rights of the beneficiary. 

Keywords: Social Security. Retirement. Desaposentacao. 
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1 INTRODUQAO 

O direito, a ciencia responsavel por disciplinar as relagoes dos homens em 

sociedade, tern evoluido no mesmo ritmo em que avanca o desenvolvimento 

humano. Nao poderia ficar alheia as mudancas, inovagoes e invengoes; ao contrario, 

busca incessantemente agasalhar a todos os participes da construgao social, 

assegurando os direitos que Ihes sao inerentes, desde os fundamentais basicos 

individuals aos coletivos e transindividuais. 

O direito previdenciario, responsavel por estudar os riscos sociais e do 

trabalho que afetam diretamente aqueles envolvidos no desenvolvimento economico 

de uma nagao (os trabalhadores) e compoem em sua grande maioria a populagao 

economicamente ativa. As situagoes de invalidez, morte e idade avangada sao o 

objeto de estudo do direito previdenciario e a maneira de melhorar essas relagoes, 

tornando-as mais justas e consentaneas aos fins sociais, e um dos objetivos desse 

inescusavel ramo do direito publico. 

O sistema de protegao social, diuturnamente faz surgir novas questoes a 

serem debatidas, sendo a desaposentagao um tema que merece uma criteriosa 

analise, pois e um dos mais pujantes na seara previdenciaria. Alvo de muitas 

criticas, desde a sua idealizagao nos idos de 1987; mas, contrariando toda oposigao 

doutrinaria, tern mostrado um vertiginoso crescimento, ganhando espago voluntario 

nos circulos de discussoes, principalmente, academicas. 

O presente trabalho enfocara como problematica a questao de saber se e 

como a desaposentagao pode ser aplicada no sistema previdenciario brasileiro, 

composto pelos regimes obrigatorios de previdencia social. O objetivo consiste em 

expor as principais construgoes teoricas sobre o tema em analise, bem como 

estudar o problema sob a otica do ordenamento juridico constitucional brasileiro. 

Logo, a justificativa desta investigagao consubstancia-se na incipiencia de tal debate 

no direito brasileiro e na necessidade de uma formula de compatibilizagao entre o 

direito a disponibilidade patrimonial e a salvaguarda do regramento normativo 

vigente. Para tal desiderato, adota-se o metodo dedutivo e como tecnica a pesquisa 

bibliografica e jurisprudencial. 

O primeiro capitulo abordara a Previdencia Social, organizagao, regimes, 

peculiaridades de seus beneficiarios e especificidades das prestagoes destinadas a 



14 

estes, conceituando-a como o segmento social responsavel por gerir, normatizar e 

coadunar a realidade, atual e vindoura, com as disponibilidades economico-

financeiras da nagao, estipulando viabilidades atuariais de longo prazo. 

Os principios previdenciarios constitucionais tambem serao objeto de estudo 

deste capitulo, sopesando a importancia de cada um no sistema protetivo, nao 

olvidando as especificidades dos principios aplicaveis com esmero a este segmento 

da Seguridade Social. 

O segundo capitulo buscara estudar os regimes previdenciarios obrigatorios, 

enfocando as peculiaridades do Regime geral de Previdencia Social - RGPS, bem 

como dos Regimes Proprios de Previdencia Social - RPPS, dos entes federativos 

instituidores. 

O Regime Geral de Previdencia Social e o regime destinado aos 

trabalhadores em geral, tendo suas relagoes de trabalho regidas pela Consolidagao 

das Leis do Trabalho - CLT. Estatuido no artigo 201 da Constituigao Federal de 

1988, regulamentado pelas Leis n.° 8.212/91 e 8.213/91, traz normas especificas e 

aglutinadoras das possibilidades de cobertura de varios riscos sociais e do trabalho 

a que estao expostos os seus segurados. 

Por seu turno, os Regimes Proprios de Previdencia Social, de 

responsabilidade dos entes federativos, destinados aos servidores publicos civis 

ocupantes de cargos efetivos, possibilitam regras proprias a esses trabalhadores, os 

quais serao beneficiarios de varias prestagoes previdenciarias, com fulcro no artigo 

40 da Constituigao Federal de 1988. 

Neste diapasao, o terceiro capitulo intentara conhecer o arcabougo normativo 

do direito a aposentagao, nos regimes previdenciarios obrigatorios, abordando sua 

evolugao historica e legislativa, sem olvidar da previsibilidade constitucional deste 

beneficio previdenciario de existencia obrigatoria em todos os regimes 

previdenciarios existentes, em suas varias especies. 

A natureza juridica do ato concessivo da aposentadoria, bem como sua 

insergao na orbita patrimonial do segurado, classificando-se como direito patrimonial 

de disponibilidade do segurado, consoante a sua manifestagao de vontade, desde 

que livre e espontanea, sao objetos de estude deste capitulo. 

O quarto capitulo examinara, a desaposentagao, buscando sua essencia 

juridica e suas possibilidades e limitagoes ante o ordenamento juridico vigente, 

sendo este o foco deste estudo. 



15 

A doutrina tern definido a desaposentagao como sendo a possibilidade do 

segurado renunciar a aposentadoria com o proposito de obter beneficio mais 

vantajoso, no Regime Geral de Previdencia Social ou em Regime Proprio de 

Previdencia Social, mediante a utilizagao de seu tempo de contribuigao, o tema da 

desaposentagao ganha contornos doutrinarios solidos e consistentes. 

A desaposentagao tornou-se, nas duas ultimas decadas, um desafio para o 

Poder Judiciario brasileiro, pois como nao ha normatizagao que discipline o instituto, 

e o Executivo Federal, tern revelado-se um dos grandes, se nao o maior, opositor a 

desaposentagao, as insatisfagoes dos detentores desse suposto direito, e os litigios 

delineados entre os segurados e os regimes previdenciarios, tern sido conduzidos 

ate o judiciario para que o mesmo se manifeste. E certo que o Poder Judiciario nao 

tern sido uniforme nas suas decisoes, inclusive com decisoes, no principio, 

totalmente avessas ao tema. 

Um dos grandes desafios do instituto e sofrer uma regulamentagao por parte 

do Poder Legislativo nacional, apesar da previdencia social ser um tema pertencente 

a competencia legislativa concorrente dos entes, consoante dispoe o artigo 24, 

inciso XII da Constituigao Federal de 1988, o Regime Geral de Previdencia Social -

RGPS e administrado pela Uniao por meio do Instituto Nacional do Seguro Social -

INSS, ocasionando um obice a regulamentagao por parte dos demais entes 

federados no ambito de seus Regimes Proprios de Previdencia. 

A desaposentagao enfrenta, atualmente, mais um estagio evolutivo, sendo 

bem recepcionada no mundo juridico e no meio social, uma prova disso e que a 

desaposentagao tern sido a grande discussao previdenciaria do momento. Todavia, 

como nao ha lei regulamentando a materia, quern a esta "legislando" e o poder 

judiciario. 

A desaposentagao tern conceito proprio e goza de um leque de pressupostos 

logicos que Ihes dao sustentabilidade. Apresenta, como qualquer instituto juridico, 

caracteristicas proprias e abrangentes, sem olvidar, do objetivo definido e totalmente 

lapidado pela doutrina. 

Instituto novo, que ainda sofre varias resistencias, sem normatizagao, e com 

total desinteresse por parte dos orgaos de execugao previdenciaria, refletindo a 

posigao do Executivo nacional; contudo revela grandes perspectivas, sendo sua 

principal tendencia a expansao e exploragao, culminando na sua consolidagao 

definitiva. 
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2 ASPECTOS DA PREVIDENCIA SOCIAL 

A constituigao Federal de 1988 conceitua a Previdencia Social e coaduna 

seus principios, e ainda, procurar lapidar ao maximo possivel seus principals 

contornos por meio de disposicoes gerais, remetendo a legislacao infraconstitucional 

o aprofundamento tecnico deste segmento da seguridade social. 

2.1 DISPOSIQOES CONSTITUigOES 

A Constituigao Federal de 1988 e principal fonte definidora das nogoes gerais 

e basilares do Sistema Previdenciario Nacional. Define o proprio termo Previdencia 

Social e busca algar suas principals aplicabilidades, conceituando contribuintes e 

segurados e distinguindo regimes previdenciarios por suas principals caracteristicas. 

2.1.1 Nogoes Gerais 

A Constituigao da Republica de 1988 reservou o Capitulo II do Titulo VIII -

"Da Ordem Social", para tratar da Seguridade Social sem prejuizo da existencia de 

disposigoes esparsas contidas ao longo do Texto Constitucional. No artigo 194 e 

fornecido o alcance constitucional da Seguridade Social, ficando assente que 

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." Destarte, fica claro que a Seguridade Social abarca os 

segmentos de protegao social respeitantes a saude, a previdencia e a assistencia 

social. 

Alem de delimitar o alcance da seguridade social, houve por bem o referido 

constituinte tambem elencar, no paragrafo unico do artigo 194, os principios desse 

instituto, quais sejam: universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I); 

uniformidade e equivalencia dos beneficios e servigos as populagoes urbanas e 

rurais (inc. II); seletividade e distributividade na prestagao dos beneficios e servigos 

(inc. Ill); irredutibilidade do valor dos beneficios (inc. IV); equidade na forma de 

participagao do custeio (inc. V); diversidade da base de financiamento (inc. VI) e 
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carater democratico e descentralizado da gestae- administrativa, com participagao da 

comunidade, em especial dos trabalhadores, empresarios e aposentados (inc. VII). 

No artigo 195, caput e incisos, vem assinalada a compulsoriedade do 

financiamento da seguridade social por toda a sociedade, de forma direta ou 

indireta, mediante recursos provenientes dos orcamentos das pessoas politicas 

(Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios), assim como mediante contribuigoes 

dos empregadores (incidentes sobre a folha de salarios, o faturamento e o lucro) e 

dos trabalhadores, alem de receitas oriundas de concursos de prognosticos. Anote-

se, por oportuno, que, no paragrafo quarto desse mesmo artigo, tambem restou 

prevista a hipotese de instituicao por lei de outras fontes destinadas a garantir a 

manutencao e a expansao da seguridade social. 

Alem disso, o constituinte de 1988, objetivando preservar a arrecadacao da 

seguridade social, estabeleceu a vedagao de pessoa juridica em debito com esse 

sistema contratar com o Poder Publico, bem como dele receber beneficios ou 

incentivos fiscais ou crediticios. 

O artigo 195, § 5°, da Constituigao Federal de 1988 determina que "nenhum 

beneficio ou servigo da seguridade social podera ser criado, majorado ou estendido 

sem a correspondente fonte de custeio total". Tal disposigao pretende impedir o 

legislador ordinario de instituir beneficios ou servigos sem o necessario, total e 

previo aporte financeiro, ou, por outra, a correspondente fonte de custeio. Trata-se 

de norma preocupada com a natureza atuaria, haja vista que essa ultima consiste 

em tecnica relacionada com a teoria e o calculo de seguros numa coletividade. 

A Constituigao Federal de 1988 ainda estabelece nos artigos 196 a 200, 

disciplina a Saude, nos artigos 201 e 202 para a Previdencia Social e nos artigos 

203 e 204 a Assistencia Social, como segmentos da Seguridade Social. 

No que tange a previdencia, fica estabelecido na Constituigao de 1988 que os 

"pianos de previdencia social", nos termos da lei, atenderao as seguintes 

contingencias: 

/ - cobertura dos eventos de doenga, invalidez, morte, incluidos os 
resultantes de acidente do trabalho, velhice e reclusao; II - ajuda a 
manutengao dos dependentes dos segurados de baixa renda; III - protegao 
a maternidade, especialmente £ gestante; IV - protegao ao trabalhador em 
situagao de desemprego involunta'rio; V - pensao por morte de segurado, 
homem ou mulher, ao conjuge ou companheiro e dependentes". 
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Nos paragrafos 7° e 8° do artigo 201 da Constituigao Federal de 1988, ha 

previsao expressa a previdencia complementar privada, cuja fiscalizagao e 

autorizagao para funcionamento, conforme o preceituado nos artigos 21, VIII, e 192, 

II, compete a Uniao. 

Por sua vez, a aposentadoria e assegurada no artigo 202 da Constituigao 

Federal de 1988, obedecidas as seguintes condigoes: 

/ - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, 
para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade 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; II - apds trinta e cinco anos de 
trabalho, ao homem, e, apds trinta, a mulher, ou em tempo inferior, se 
sujeitos a trabalho sob condigoes especiais, que prejudiquem a saude ou a 
integridade fisica, definidas em lei; apds trinta anos, ao professor, e apds 
vinte e cinco, a professora, por efetivo exercicio de fungao de magisterio. 

Ainda preve o paragrafo unico do artigo 202 que e facultada aposentadoria 

proporcional, apos trinta anos de trabalho, ao homem, e apos vinte e cinco anos, a 

mulher. 

No tocante a competencia para legislar sobre a seguridade social, vem ela 

insculpida no artigo 22 da Constituigao Federal de 1988, que Ihe comete 

privativamente a Uniao. Ja no que se refere a previdencia social, o artigo 24 da 

Constituigao Federal de 1988 arrola dentre as materias que se submetem a 

competencia legislativa concorrente existente entre a Uniao, Estados e Distrito 

Federal, cumprindo ao primeiro ente federado apenas o estabelecimento de normas 

gerais, com o advento destas nao excluindo a competencia suplementar das demais 

pessoas politicas. 

Por ultimo, com relagao a protegao social aos funcionarios publicos, o artigo 

40 da Constituigao Federal de 1988, assegura os seguintes beneficios: 

aposentadoria por invalidez permanente (inc. I); compulsoria, aos setenta anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de servigo (inc. II); voluntaria, sendo 

que esta podera se verificar: a) aos trinta e cinco anos de servigo, se homem, e aos 

trinta, se mulher, com proventos integrais; b) aos trinta anos de efetivo exercicio em 

fungoes de magisterio, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos 

integrais; c) aos trinta anos de servigo, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, 

com proventos proporcionais a esse tempo; d) aos sessenta e cinco anos de idade, 

se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
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servigo. Alem da aposentadoria, tambem e garantido o beneficio de pensao por 

morte, que corresponded a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor 

falecido (art. 40, § 5°). 

Quanto ao custeio da previdencia do funcionario publico, dispos a Carta 

Magna, aludindo especificamente ao servidor federal, que os respectivos beneficios 

serao custeados com recursos provenientes da Uniao e das contribuigoes dos 

servidores, diretiva essa que, de acordo com o principio da simetria, tambem vale 

para os sistemas de previdencia dos funcionarios publicos estaduais, municipais e 

do Distrito Federal. Alias, ha preceptivo contendo disposigao teleologicamente 

semelhante com relagao a esses ultimos servidores; trata-se do paragrafo unico do 

artigo 149, que e assim redigido: Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 

poderao instituir contribuigao, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 

beneficio destes, de sistemas de previdencia e assistencia social. 

A Constituigao Federal de 1988 assevera os principals pontos da Previdencia 

Social brasileira ao Instituir a maior parte dos beneficios previdenciarios, bem como, 

defini os contribuintes, as contribuigoes, e as bases de calculos. Tornou toda a 

sociedade responsavel por seu financiamento e criou instrumentos de controles da 

administragao, que por seu turno, fora instituida de democratica, com 

representantes dos varios segmentos envolvidos na construgao da Previdencia 

Social. 

2.1.2 Principios Consti tucionais 

Os principios sao as bases de uma estrutura juridica, ou seja, em se tratando 

de Previdencia Social, os principios constitucionais da Previdencia Social sao, alem 

de alicerce normativo, aos quais todas as normas positivas devem respeito, objetivos 

a ser alcangados, mantidos e aprimorados. E o estudo dos principios da Seguridade 

Social, sistema no qual esta inserida a Previdencia Social, bem como, o estudo dos 

principios desta, que revelam a grandiosidade e importancia do direito previdenciario 

para a sociedade contemporanea e vindoura. 



20 

2.1.2.1 Universalidade da cobertura e do atendimento 

Universalidade implica ampla protegao. A Seguridade Social deve dar 

protegao de cobertura e de atendimento em atendimento ao que determina a 

Constituigao Federal de 1988, cobrindo todos os eventos que causem estado de 

necessidade, tais como, idade avangada, morte, invalidez, deficiencia fisica, 

maternidade etc. 

Cabe a Seguridade Social atender todas as pessoas necessitadas e cobrir 

todas as contingencias sociais, como afirma IBHAHIM (2008, p. 56): "qualquer 

pessoa pode participar da protegao social patrocinada pelo Estado". 

Pelo carater securitario da Previdencia Social, o principio da universalidade se 

da pelo fato de o legislador nao poder impedir o acesso das pessoas que queiram 

participar do piano previdenciario mediante contribuigao. Assim, garante-se a 

universalidade na Previdencia Social com a possibilidade de qualquer membro da 

comunidade poder participar dos pianos previdenciarios, desde que contribua para 

esse piano. Aqueles que exercem atividade remunerada ja estao automaticamente 

filiados a Previdencia Social, e aquelas pessoas que nao trabalham, mas tern a 

intengao de participar da protegao previdenciaria poderao participar mediante 

contribuigao. O que nao pode e, na seara previdenciaria, beneficios previdenciarios 

serem concedidos para quern nao e segurado. 

A universalidade da cobertura esta voltada a alcangar todos os riscos sociais 

que possam gerar um estado de necessidade para o segurado, enquanto a 

universalidade do atendimento busca tutelar toda a pessoa pertencente ao sistema 

protetivo. 

2.1.2.2 Uniformidade e equivalencia dos beneficios e servigos as populagdes 

urbanas e rurais 

As prestagoes securitarias devem ser iguais para trabalhadores urbanos e 

rurais, posto que a Constituigao Federal de 1988, em seu art. 7°, preve a 

uniformidade no tratamento dos direitos trabalhistas entre trabalhadores urbanos e 

rurais. 

Ate o advento da Lei n.° 8.213/91, havia dois regimes de previdencia no 

ambito privado no Brasil, quais sejam, o Regime de Previdencia Urbano (RPU) e o 
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Regime de Previdencia Rural (RPR). No segundo, nao existia a previsao de 

concessao de todos os beneficios da Previdencia, diversamente do que ocorria no 

RPU. A Constituigao Federal de 1988 buscou acabar com a diferenga de tratamento 

que ocorria entre o urbano e o rural. A uniformidade esta relacionada aos mesmos 

beneficios e servigos, as mesmas protegoes, ou seja, o que e concedido ao 

trabalhador urbano e concedido ao rural. 

A equivalencia diz respeito ao valor, isto e, os trabalhadores urbanos devem 

ter os beneficios no mesmo valor dos beneficios concedidos ao trabalhador rural 

todavia a ideia de "mesmo valor" significa que os beneficios serao calculados da 

mesma forma e nao que todos os beneficios concedidos aos urbanos e rurais terao 

o mesmo valor. 

Esse principio e mitigado quando se trata do segurado especial ja que este 

tern direito ao beneficio no valor de um salario minimo e nao tera direito a todos os 

beneficios da Previdencia Social, porem, tal diferenciagao esta prevista na propria 

Constituigao Federal de 1988, em seu art. 195, paragrafo 8°, oriundo do Poder 

Constituinte Originario. 

2.1.2.3 Seletividade e distributividade 

A universalidade tern como desiderato atende a todos os fatos geradores de 

necessidades sociais, os quais devem ser cobertos. Logo, todas as pessoas que se 

encontrem em estado de necessidade devem ser atendidas pela Seguridade Social. 

Entretanto, a capacidade economica do Estado limita essa universalidade de 

atendimento e de cobertura visto que as necessidades sao sempre maiores e 

renovaveis do que as condigoes economicas do Pais para contingenciar todas essas 

necessidades. Isto posto, deve-se otimizar os poucos recursos existentes, 

selecionando e distribuindo melhor as prestagoes. 

Seletividade diz respeito a escolha das prestagoes que serao dispostas e dos 

riscos que serao cobertos em razao da disponibilidade economico-financeira do 

sistema de seguridade social. 

Com relagao a distributividade refere-se as pessoas que deverao ser 

protegidas prioritariamente pela Seguridade Social. O principio da distributividade, 

inserido na ordem social, e de ser interpretado em seu sentido de distribuigao de 
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renda e bem-estar, ou seja, pela concessao de beneficios e servigos visa-se ao 

bem-estar e a justiga social. 

Na seletividade, ocorre a escolha das prestagoes que melhor atendam aos 

objetivos da Seguridade Social ao passo que, na distributividade, ha a preocupagao 

de se estar atendendo, prioritariamente, aqueles individuos que estao em maior 

estado de necessidade. 

A universalidade e mitigada pelo principio da seletividade e distributividade na 

prestagao dos beneficios e servigos. So faz sentido falar em seletividade e 

distributividade se estiver presente a questao da limitada capacidade economica 

para fazer face as contingencias sociais que devem ser atendidas pela Seguridade 

Social. 

2.1.2.4 Irredutibilidade do valor dos beneficios 

A essencia deste principio reside na preservagao do poder aquisitivo do 

beneficio. Em face de se tratar de prestagao de carater alimentar, nao seria razoavel 

que aquele que por toda uma vida de trabalhos tivesse o seu pode de compra 

suplantado, especialmente quando nao dispoe de outras fontes de rendas para 

complementar o valor do beneficio previdenciario a fim de custear a sua 

subsistencia. Isto posto, o Constituinte de 1988, assegurou, por meio de norma 

expressa e originaria, o reajustamento dos beneficios para Ihes preservar o seu valor 

real (art. 201, §4°). 

2.1.2.5 Equidade na forma de participagao no custeio 

A fim de se definir a participagao no custeio da seguridade social, levar-se-a 

em conta a capacidade de contributiva de cada contribuinte. As contribuigoes sociais 

devem ser criadas, atentando-se para este principio. Visa este principio, desta 

forma, implementar os principios da igualdade - tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade (artigo 5°, caput, da 

CF/88) e o da capacidade contributiva (artigo 145, paragrafo 1°, da CF/88). Assim, 

cada pessoa deve contribuir na medida de suas possibilidades, ou seja, quern tern 

maior capacidade economica deve contribuir com mais. 
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Para KERTZMAN (2006, p. 27) equidade significa: "justica no caso concrete 

Logo, devem-se cobrar mais contribuigoes de quern tern maior capacidade de 

pagamento para que se possam beneficiar os que nao possuem as mesmas 

condigoes". 

O fundamento maior do principio da equidade e a solidariedade entre os 

segurados da Previdencia Social, o que impoe a participagao de todos nas 

cotizagoes sociais. Deste modo, justiga-se, a permissao constitucional dada ao 

legislador para alterar a hipotese de incidencia de contribuigoes das empresas em 

razao de diversos fatores, como o segmento economico em que atua. 

2.1.2.6 Diversidade da base de financiamento 

Este principio tern por objetivo diversificar as fontes de recursos que 

financiarao a seguridade social. Para tanto, a Constituigao Federal de 1988 previu 

varias fontes que geradoras da obrigagao de pagar contribuigoes sociais (salario, 

faturamento, lucro, folha de salarios, renda de espetaculos esportivos, concursos de 

prognosticos, resultado da comercializagao da produgao rural, etc). 

Sobre a base de financiamento, BRAGANQA (2009, p. 12) discorre: 

O artigo 195 da Constituicao Federal e um bom exemplo disso quando 
dispoe que a seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, mediante recursos orcamentarios e por meio das 
contribuigoes sociais, incidentes sobre a remuneracao dos trabalhadores; a 
receita ou o faturamento; e o lucro das empresas; sobre a receita dos 
concursos de progn6sticos; etc. 

Este principio visa impedir que a Previdencia Social seja financiada por uma 

unica fonte tentando evitar susto inesperados para o sistema, uma vez que, se 

existisse apenas uma fonte de financiamento e esta, num dado periodo, enfrentasse 

uma "crise" refletiria negativamente na Previdencia, ocasionando uma falha 

generalizada. Todavia, com muitas e variadas fontes de financiamento, busca-se 

assegurar estabilidade economico-financeira ao sistema, pois uma fonte enfrenta 

dificuldades de geragao de renda as demais serao habeis a financiar a diferenga, 

sem maiores dificuldades para a Previdencia Social. 
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2.1.2.7 Carater democratico e descentralizado da gestae- administrativa 

O legislador constituinte estabeleceu o carater democratico e descentralizado 

da administracao mediante gestao quadripartite por meio de representantes: 

a) do Governo: responsavel direto pela administragao do sistema; 

b) Trabalhadores: os quais tern interesse em solido e sustentavel, para dele, 

futuramente, se beneficiar; 

c) Empregadores: vertem boa parte dos recursos que compoem o orcamento 

da seguridade social, tendo, deste modo, interesse em saber em quer tais recursos 

estao sendo aplicados; 

d) Aposentados: estes tern interesses em manter o sistema solido e perene, 

pois e este que os mantem. 

O objetivo maior deste principio e assegurar a participagao da sociedade 

organizada na organizagao e no gerenciamento da seguridade social, mediante a 

gestao quadripartite. O estimulo a atuagao da sociedade e assegurada pela 

Constituigao Federal de 1988, uma vez que, no seu texto esboga a composigao do 

conselho Nacional de Previdencia social, primando pela participagao dos maiores 

interessados no sistema. 

2.1.2.8 Preexistencia do custeio em relagao aos beneficios ou servigos 

Este principio visa ao equilibrio atuarial e financeiro do sistema securitario. 

Esta alocado no artigo 195, paragrafo 5°, da Constituigao Federal de 1988 

determinando como valor essencial a estabilidade financeiro-economica da 

Seguridade Social. 

Desse prisma, busca-se tornar a Seguridade Social financeiramente 

equilibrada, a medida que orienta a agao do legislador no sentido de que a toda 

despesa criada deve corresponder uma receita respectiva para fazer face ao gasto 

instituido. 

Para a criagao ou extensao de determinado beneficio ou servigo da 

Seguridade social, e mister que exista previamente a correspondente fonte de 

custeio total, sob pena de inconstitucionalidade da lei ordinaria. Em resumo: o 

beneficio ou servigo nao podera ser criado sem que antes haja ingressado a receita 

correspondente, ou seja, definida a sua fonte de custeio total. 
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2.2 CONCEITUAQAO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

Pode ser entendida como um conjunto de normas de protegao e defesa do 

trabalhador a determinados riscos como a velhice, a invalidez, a doenga e o 

desemprego, entre outros, mediante aposentadoria, pensao a seus dependentes, 

amparo nas doengas etc. A Previdencia Social e uma especie de seguro, so que 

com uma tecnica protetiva mais evoluida, devido a sua maior abrangencia de 

protegao. 

RUSSOMANO (1983, p. 32) assim a define: 

Consiste na captacao de meios e na adocao de metodos para enfrentar 
certos riscos (invalidez, velhice, acidente etc.) que ameagam a seguranca 
da vida humana e que sao inevitaveis, por sua propria natureza, em toda a 
sociedade, por melhor organizada que seja. 

Neste diapasao, MAGANO (1984, p. 6) entende que. 

Previdencia Social e o resultado da sistematizagao dos seguros sociais, 
mas abrange tambem as medidas assistenciais realizadas pelas instituicoes 
seguradoras, visando ao bem-estar dos seus segurados. ["...] Pode ser 
definida, em consequencia, como a instituicao que congrega e sistematiza 
os seguros sociais e concede assistencia aos respectivos segurados". 

MARTINEZ (1992, p. 4), conceitua a previdencia social sob o prisma de sua 

finalidade como: 

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 pessoalmente atraves 
do trabalho, por motivo de maternidade, nascimento, incapacidade, 
invalidez, desemprego, prisao, idade avangada, tempo de servigo ou morte 
- , mediante contribuigao compulsoria distinta, proveniente da sociedade e 
de cada um dos participantes. 

A Previdencia Social e uma forma de cobertura de sinistros, a que estao 

sujeitos o ser humano. Os riscos sociais ou do trabalho, advem, respectivamente, da 

convivencia em sociedade e de suas variadas inter-relagoes, e aqueles ocasionados 

pelo desenvolvimento de uma atividade laboral, geralmente independentes da 

vontade humana. 
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3 REGIMES PREVIDENCIARIOS 

O Sistema Previdenciario brasileiro esta organizado por meio de Regimes 

Previdenciarios obrigatorios, cada um com abrangencia delimitada ou definida por 

preceitos constitucionais. Dentre os regimes previdenciarios obrigatorios avultam de 

importancia o Regime Geral de Previdencia Social - RGPS, que agrega a grande 

maioria dos trabalhadores brasileiros, em geral com vinculos empregaticio regido 

pela Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT e alguns trabalhadores definidos em 

lei. Por seu turno, os Regimes Proprios de Previdencia Social - RPPS, destinados a 

servidores publicos civis efetivos, criados e administrados pelos entes federativos, 

sao tanto importantes quanto o RGPS, a pesar de agregarem menor numero de 

segurados. 

3.1 CONSIDERAQOES SOBRE OS REGIMES PREVIDENCIARIO, CIVIL E O 

MILITAR. 

A disciplina referente aos regimes proprios de previdencia dos servidores 

publicos e, certamente, materia controversa e que tern gerado significativa despesa 

para os tesouros publicos. 

A celeuma em torno do tema, entretanto, tern ocorrido de uma forma irracional 

e sem referenda com os fatos. De um lado, misturam-se, na discussao, sem 

diferencia-los, regimes previdenciarios absolutamente distintos, como os dos 

servidores civis e dos militares, que tern normas, historias e tendencias diversas. 

Por outro lado, parece que nada foi feito no campo nos ultimos anos, quando 

se teve, no periodo recente, uma serie de alteragoes no modelo, sendo a mais 

importante a Emenda Constitucional n° 20, de 1998, chamada de Reforma da 

Previdencia, que, mesmo que se considere ter sido insuficiente, provocou uma 

verdadeira revolucao no regime previdenciario dos servidores publicos civis, cujos 

efeitos ja sao fortemente sentidos em numeros. 

E certo que o volume atual das despesas previdenciarias com servidores 

publicos civis e devido a fatores que ja ocorreram e que, em principio, sao 

irrepetiveis. Nestes termos, em primeiro lugar, desponta a excessiva generosidade 

das regras de aposentadoria existentes anteriormente a referida Emenda 
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Constitucional n° 20, de 1998. Esse diploma legal provocou uma enorme alteracao 

nesse campo. Estabeleceu-se idade minima na regra geral e na transicao, exigiu-se 

tempo de servigo publico e no cargo publico para aposentadoria, vedou-se a 

contagem de tempo ficticio e a promogao e incorporagoes na aposentadoria, 

extinguiu-se a aposentadoria proporcional e, na pratica, a especial do professor. 

Alem disso, o grande aumento das despesas com inativos e pensionistas 

ocorrida no inicio da decada de 1990 teve lugar em razao da transferencia feita pela 

Uniao e pela maioria dos Estados e Municipios, dos seus servidores celetistas para 

o regime estatutario, efetivando-os de forma automatica e liberando um enorme 

numero de aposentadorias represadas. 

O numero de aposentadorias por ano na Uniao partiu de um pico de 46.196, 

em 1991, primeiro ano de vigencia do regime juridico unico, decresceu para 21.213, 

em 1992, e 14.152, em 1993, atingiu 17.622, em 1994, e passou a 33.848, em 1995; 

26.807, em 1996; 24.831, em 1997; 19.754, em 1998; 8.786, em 1999; 5.951, em 

2000; 6.222, em 2001 e em fins de 2007, cifrou 7.500, conforme dados da 

previdencia no quadro abaixo: 

Aposentadorias da Uniao 

• Numero deAposentados 

46.196 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2007 

Fonte: www.previdencia.qov.br 

Assim, o nivel de despesa atual e reflexo de um contexto no qual o numero de 

servidores publicos era muito maior do que o atual. A redugao do numero de 

servidores ativos e factualmente constatada. O numero de servidores civis ativos do 

Poder Executivo vem caindo, praticamente setn recuo, desde 1989, quando o total 

http://www.previdencia.qov.br
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chegava a mais de 700.000. No final do ano de 2007, esse numero ja estava 

proximo a 450.000, representando uma reducao de mais de 250.000 servidores, ou 

cerca de 35%, em pouco mais de dez anos. 

Vale observar que o numero de inativos civis da Uniao vem caindo desde a 

promulgacao da Emenda Constitucional n° 20, de 1998. Esse quantitativo, que 

atingiu um pico de 410.200, em abril de 1999, ja era, em novembro de 2007, de 

395.196. 

O nivel atual de despesa, no entanto, somente sera reduzido em longo prazo, 

com o falecimento dos inativos e seus pensionistas, nao havendo como acelerar 

esse processo, salvo mediante o mecanismo perverso que combina inflacao e nao 

reposicao das perdas remuneratorias. 

Prospectamente, a Emenda da Reforma da Previdencia equacionou o 

problema, quando facultou a instituicao de sistema de previdencia complementar 

para os servidores publicos, que teriam a sua aposentadoria paga pelos tesouros 

limitadas ao mesmo valor do regime geral de previdencia social. 

Esta materia depende de regulamentagao mediante lei complementar, que, 

quando aprovada, habilitara os entes publicos a instituir um regime previdenciario 

para seus servidores que retira, totalmente, o custo adicional do regime estatutario 

para a Administragao Publica. Essa observagao vale mesmo no caso de servidores 

que transitem entre o regime geral de previdencia social e o regime proprio dos 

servidores publicos, em razao da Lei n° 9.796, de 5 de maio de 1999. 

O diploma alhures citado preve que o regime geral de previdencia social e os 

regimes proprios dos servidores publicos se compensarao mutuamente pelos seus 

segurados e servidores que transitarem entre eles, na proporgao dos respectivos 

tempos de contribuigao, ate o limite dos beneficios do regime geral. Ou seja, na 

hipotese em comento, a compensagao e total. 

O referido regime, inclusive, sera, ao mesmo tempo, menos custoso para os 

tesouros publicos e mais vantajoso para os servidores do que o Regime Geral de 

Previdencia Social. Isso ocorre porque, no caso daquele regime, o empregador tern, 

sempre, que contribuir com 20% do total da remuneragao do empregado que, no 

entanto, somente podera receber beneficios ate o limite do respectivo teto. No caso 

do regime complementar aqui tratado, o servidor recebera tudo o que ele e a 

Administragao capitalizaram em seu nome e a contribuigao do ente publico sera, 

seguramente inferior a 20%, uma vez que, de acordo com o que estabelece o § 3° 
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do art. 202 da Constituigao, esta nao podera exceder a contribuigao do segurado 

que, com certeza, nao atingira aquele percentual. 

Enfatize-se que esse regime complementar somente sera aplicado aos 

servidores que entrarem no servigo publico apos a sua instituigao, adiando em muito 

a sua efetividade. 

Por seu turno, comparando-se a evolugao da participagao de civis e militares 

na despesa total com inativos e pensionistas da Uniao, pode-se verificar que 

enquanto em 1999 os civis representavam 69,1% das despesas previdenciarias da 

Uniao, contra 30,9% dos militares, no ano de 2006, esses numeros ja atingiam 

57,8% para os civis e 42,2% para os militares, ressaltando-se que a despesa com 

pensionistas militares ja ultrapassou, ha muito, a despesa com pensionistas civis, 

segundo FILHO (2003, p. 1-8), o qual acrescenta: 

Assim, enquanto, como se viu, os civis foram fortemente afetados pela 
Emenda Constitucional n° 20, de 1998, os militares passaram incolumes por 
ela. 
Acrescente-se que o diploma legal retirou dos militares o direito de receber 
a remuneracao correspondente ao posto superior, quando passavam para a 
inatividade, e extinguiu, para os novos militares, a conhecida pensao da 
filha solteira, emblematica das especificidades da pensao militar e 
regulamentada pela Lei n°3.765, de 4 de maio de 1960. 
A despesa com inativos e pensionistas militares que era de 4,6 bilhoes de 
reais em 1999 atingiu 11,9 bilhoes em 2007, um aumento de 160,5%, muito 
acima da variacao da inflacio no periodo que, como se referiu, foi de 78%. 
Mesmo no tocante a relagao com a receita corrente liquida, o custo da 
previdencia militar da Uniao aumentou, saindo de 6,5% em 1999 para 7 ,1% 
em 2007. 

Deste modo, a despesa previdenciaria militar e hoje relevante e, mantida a 

atual situagao, pode se tornar mais custosa, em termos absolutos, do que a 

previdencia dos servidores civis, especialmente porque nao ha perspectiva posta de 

alteragao qualitativa do regime no futuro. 

Vale reafirmar que nao se pode negar a seriedade da situagao de previdencia 

dos servidores publicos nem afirmar que nao ha necessidade de fazer nada no 

campo. No entanto, e necessario reconhecer que, no caso dos servidores civis, 

muito foi feito e o quadro e muito menos grave do que era antes da Emenda 

Constitucional n° 20, de 1998. 
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3.2 NOQOES PRELIMINARES SOBRE REGIMES PREVIDENCIARIOS PUBLICOS, 

PROPRIOS E PRIVADOS. 

Um grande desafio que se impoe aos regimes previdenciarios, seja publico ou 

privado, e, sem duvida, administrar o passado e a transicao para a nova realidade. 

Com relacao ao passado nao ha o que fazer, salvo manter a atencao e a gerencia 

responsavel, e, quanto a transigao, resta a alternativa de acelera-la, mediante a 

inclusao dos atuais servidores no regime complementar ja previsto na Reforma da 

Previdencia. Isso pode ser feito, em nosso entendimento, como ja vem sendo 

aventado, por algum mecanismo que, levando em conta de forma proporcional e 

razoavel os direitos em processo de aquisicao dos atuais servidores publicos, 

considere de responsabilidade dos tesouros publicos a parcela da aposentadoria 

referente ao tempo ja exercido sob as regras entao vigentes. 

Observa-se que essas solucoes somente trarao resultados a longo prazo, 

implicando, no curto prazo, aumento do desembolso dos tesouros, uma vez que 

havera reducao nas contribuigoes previdenciarias dos servidores e os entes 

federados se verao obrigados a contribuir para os fundos complementares. 

GUERZONI FILHO (2003, p. 1-8), afirma que: 

Em relagao aos militares, parece-nos imprescindivel uma reforma profunda 
em seu regime previdenciario, cujo perfil atual e insustentavel. Ressalte-se 
que nao se pode deixar de reconhecer a necessidade de os militares 
possulrem um regime especiallssimo de aposentadoria, considerado que 
eles possam cumprir a sua missao e que implica custos adicionais. O que 
nao e possivel e que se mantenham vantagens que extrapolam essa 
exigencia. 
Assim sendo, conforme o ja entrevisto nas consideragoes precedentes, para 
logo se denota a coexistencia de tres grandes segmentos de previdencia 
social em nosso ordenamento constitucional. Assim, possivel e de se 
enumerar os seguintes regimes no sistema de previdencia patrio: a) o 
Regime Geral de Previdencia Social (arts. 194 e segs.); b) o Regime de 
Previdencia Privada (arts. 21 , VIII, e 201, §§ 7° e 8°); c) o Regime de 
Previdencia do Servidor Publico (art. 40). 

Destaque-se que, essa classificagao nao se apresenta absoluta, haja vista 

que, alem desses tres grandes segmentos da previdencia, possivel e ainda de se 

citar um outro regime, o qual, contudo, nao encontra assento constitucional. Trata-se 

de regime atinente aos ministros de confissao religiosa ou membros de congregagao 

religiosa. Dito regime existe desde 1963, quando a Conferencia Nacional dos Bispos 
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do Brasil (CNBB) criou o Instituto de Previdencia do Clero (IPREC) 1. Todavia, esse 

regime nao se apresenta de filiacao obrigatoria aos sacerdotes e leigos a servigo da 

Igreja Catolica no territorio brasileiro, mas sim facultativa, alem do que nao impede 

que aqueles que neles se inscreverem tambem se filiem ao Regime Geral de 

Previdencia Social, ou seja, o regime gerido pelo INSS. 

Nao obstante a classificagao ora adotada, que melhor atende aos propositos 

do presente estudo, certo e que outra ha, na qual e considerada apenas a existencia 

de dois regimes no sistema previdenciario, quais sejam: o Regime Geral de 

Previdencia Social, administrado pelo INSS, de um lado, e, de outro, os demais, que 

sao, por isso mesmo, denominados regimes especiais. 

3.3 REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS 

A previdencia social em nivel constitucional, tern os seus contornos basilares 

delineados nos artigos 194, 195, 201 e 202 da Constituigao Federal de 1988, 

fornecendo os principios norteadores do Regime Geral de Previdencia Social. 

No piano infraconstitucional, o Regime Geral de Previdencia Social encontra 

atualmente a sua disciplina basica nas Leis n°s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 

de 1991, sendo que a primeira, que se auto-intitula Lei Organica da Seguridade 

Social, dispoe sobre a organizagao da seguridade social e institui piano de custeio, 

enquanto a segunda versa sobre os pianos de beneficios da previdencia social. 

Desse modo, constituem o cumprimento ao disposto nos artigos 58 e 59 do Ato das 

Disposigoes Constitucionais Transitorias, uma vez que nesses artigos existe 

determinagao, dirigida ao Executivo Federal, no sentido de que apresentasse ao 

Congresso Nacional, no prazo maximo de seis meses a contar da promulgagao da 

Carta Constitucional de 1988, Projetos de Lei relativos a organizagao da seguridade 

social e aos pianos de custeio e de beneficios. 

O Regime Geral de Previdencia Social, caracteriza-se por ser, segundo 

SCHWARZER (2009, p. 137): 

a) universal, ou seja, destinado a todos os trabalhadores que nao possuirem 
regime proprio de previdencia (como, por exemplo, e o caso dos 
funcionarios publicos nao-integrados em regime prbprio); b) basico, uma vez 
que busca oferecer o mlnimo indispensavel para a manutencSo daqueles 

1 Diocese de Taubate. http://www.diocesedetaubate.org.br/portal/?page_id=36. 

http://www.diocesedetaubate.org
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que dele dependant; c) obrigatbrio, ja que compuls6rio, e d) administrado 
pelo Estado, haja vista que, como ja referido, e gerido pelo INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social, uma autarquia federal vinculada ao Ministerio da 
Previdencia e Assistencia Social. 

Portanto essas sao as caracteristicas basicas do Regime Geral de 

Previdencia Social. 

3.4 REGIME DE PREVIDENCIA PRIVADA 

A Previdencia Privada caracteriza-se por constituir forma supletiva do Regime 

Geral de Previdencia Social. Sendo que, o Regime Geral de Previdencia Social 

caracteriza-se por ser basico, universal, obrigatorio e administrado pelo Estado, 

enquanto o Regime Proprio de Previdencia se distingue por se caracterizar como 

complementar, facultativo, restrito e gerido pela iniciativa privada. 

Trata-se de eficiente modo de suplemento pecuniario aos proventos do INSS, 

uma vez que estes sao sabidamente insuficientes para a preservacao das 

necessidades existenciais de seus beneficiarios, por ocasiao da inatividade, doenga, 

idade avangada ou morte. 

O fundamento legal da previdencia privada e exposto na Lei n° 6.435, de 15 

de julho de 1977, com as alteragoes que Ihe sobrevieram pela Lei n 0 6.462, de 9 de 

novembro de 1977, e regulamentado pelos Decretos n°s 81.240 e 81.402, de 20 de 

Janeiro e 23 de fevereiro de 1978, respectivamente. 

Consoante o disposto na Lei n.° 6.462/1977, sao entidades de previdencia 

privada aquelas que tern por objeto a instituigao de pianos privados de concessao de 

peculios ou rendas, de beneficios complementares ou assemelhados aos da 

previdencia social, mediante contribuigao dos seus participantes, dos seus 

empregadores ou de ambos. 

Nesta modalidade de regime de previdencia, de acordo com a relagao 

existente entre a entidade e os participantes dos pianos de beneficios, podem elas 

ser classificadas em fechadas ou abertas. 

Assim dispoe CESARINO JUNIOR (1980, p. 36), sobre a previdencia privada: 

As entidades fechadas de previdencia privada sao as acessiveis 
exclusivamente aos empregados de uma so empresa ou de um grupo de 
empresas, as quais, vale referir, sao denominadas patrocinadoras. Ha, por 
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conseguinte, delimitagao certa dos beneficiarios do regime, isto e, dos seus 
participantes. 

No caso das entidades abertas de previdencia privada tal delimitacao e 

inexistente, eis que sao elas constituidas com a finalidade de instituir pianos de 

peculios ou rendas mediante contribuigao de qualquer um que deseje participar do 

regime, ou seja, qualquer um pode vir a ser participante desse tipo de previdencia 

privada, desde que subscreva e custeie o respectivo piano. 

Quanto aos seus objetivos, podem as entidades de previdencia privada ser 

classificadas em organizagoes com ou sem fins lucrativos. Anote-se ainda, que as 

entidades com fins lucrativos sao organizadas sob a forma de sociedade anonima, 

ao passo que as entidades sem fins lucrativos sao constituidas sob a forma de 

sociedades civis ou fundagoes. Vale destacar que a Lei n° 6.435 veda as entidades 

fechadas a perseguigao do lucro. Os pianos de beneficios tanto das entidades 

fechadas como das abertas deverao ser avaliados atuarialmente em cada balango, 

observadas as condigoes fixadas pelo pertinente orgao ministerial normativo a 

respeito de regimes financeiros, tabuas biometricas e taxa de juro. Alem disso, ditas 

entidades deverao submeter anualmente as suas contas a auditores independentes, 

devidamente registrados no Banco Central do Brasil, sendo que a auditoria dai 

resultante podera tambem ser exigida quanto aos aspectos atuariais, consoante for 

estabelecido pelo respectivo orgao normativo. 

Frise-se que as entidades em aprego pode ser imposto o regime de 

intervengao, para resguardar os direitos dos participantes, desde que se verifique 

atraso no pagamento de obrigagao liquida e certa; estar a entidade em dificil 

situagao economico-financeira; pratica de atos que possam conduzi-la a insolvencia, 

etc. Contudo, caso reconhecida a inviabilidade de recuperagao da entidade e 

considerando-se que ela, ex vi legis, nao pode solicitar concordata e nao esta sujeita 

a falencia, devera o Ministerio a que estiver vinculada decretar a sua liquidagao 

extrajudicial, nomeando liquidante. 

Entidades abertas de Previdencia segundo a definigao de COIMBRA (1993, p. 

67), renomado especialista nesta area sao "sao sociedades constituidas com o escopo 

de instituir pianos de peculio e rendas mediante contribuigao de seus participantes por meio 

de convenios especificos". 

Os pianos das entidades abertas de previdencia privada sao verdadeiros 

seguros, pelos quais os interessados que os subscrevem custeiam o piano de 
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peculio e rendas, com o fito de, em ocorrendo o evento morte ou verificado o termo 

final de um prazo preestabelecido, perceberem (ou aqueles que indicarem para 

tanto) um capital de uma so vez ou uma renda mensal. Logo, nesse regime de 

previdencia privada, a fonte de custeio e una e advem do participante-subscritor do 

piano que ulteriormente sera o respectivo beneficiario ou outrem por ele indicado. 

Ademais, a empresa gestora do piano, por tal administragao, no mais das vezes 

objetiva lucro. 

Importa consignar que as entidades abertas de previdencia privada integram 

o Sistema Nacional de Seguros Privados e se submetem ao plexo de competencia 

do Ministerio da Fazenda, tendo por orgao normativo o Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) e orgao executivo e fiscalizador a Superintendencia de 

Seguros Privados (SUSEP). 

Alem disso, sao as entidades abertas de previdencia privada regidas pela ja 

mencionada Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977, com regulamentagao fornecida 

pelo Decreto n° 81.402, de 23 de fevereiro de 1978, assim como pelas Resolugoes 

CNSP n° 7, de 13 de junho de 1979, n° 10, de 26 de maio de 1987, n° 33, de 28 de 

dezembro de 1989, n° 25, de 22 de dezembro de 1994, e subsidiariamente pela 

legislagao de seguros, sendo que aquelas com fins lucrativos tambem se aplica a Lei 

n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a Lei das Sociedades por Agoes. 

Para funcionamento, os estabelecimentos abertos de previdencia privada, 

com ou sem fins lucrativos, precisam de autorizagao, conforme o preceituado pelo 

inciso II do artigo 192 da Constituigao Federal de 1988, compete a Uniao e se da por 

meio de portaria editada pelo Ministerio da Fazenda. Aprovada a documentagao 

pertinente, sera concedida pela SUSEP a autorizagao para funcionamento das 

entidades abertas de previdencia privada. 

No que tange as entidades abertas de previdencia privada, importa averbar 

que sao elas geralmente constituidas pelas grandes instituigoes financeiras. Cite-se, 

a titulo de exemplo daquelas entidades, a PREVER (administrada pelos Bancos 

Unibanco e Bamerindus), a Bradesco Previdencia (administrada pelo Banco 

Brasileiro de Descontos), a BRASILPREV (administrada pelo Banco do Brasil), a 

ITAUPREV (administrada pelo Banco Itau), a ICATU (administrada pelo Banco 

Icatu), Caixa Economica Federal - CEF, etc. 
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3.4.1 Entidades Previdenciarias Fechadas 

A previdencia privada, por meio de suas entidades, que congregam os 

conhecidos fundos de pensao, sao consideradas complementares do sistema oficial 

de previdencia e assistencia social - o RGPS, ficando as suas atividades 

submetidas a area de competencia do Ministerio de Previdencia e Assistencia 

Social. Em face dessa submissao, tern elas como orgao normativo o Conselho de 

Previdencia Complementar (CPC) e orgao executivo a Secretaria da Previdencia 

Complementar (SPC). 

Ha diferencas fundamentals entre entidades fechadas e abertas pelo fato de 

os fundos de pensao que as constituem nao objetivarem lucro e por preverem 

contribuigoes de duas fontes distintas, quais sejam, dos trabalhadores participantes 

e das respectivas empresas empregadoras. 

Quanto a legislagao aplicavel as entidades fechadas de previdencia privada, 

possivel e de se citar, alem da Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977, a legislagao 

geral e as normas de previdencia e assistencia social no que compativeis. 

No que se refere a autorizagao para o funcionamento das entidades fechadas 

de previdencia privada, e ela concedida por portaria do Ministerio da Previdencia e 

Assistencia Social, sendo que as eventuais alteragoes do estatuto social desse 

modal de entidade de previdencia privada dependera de previa aquiescencia dessa 

Pasta. 

£ notoria a importancia que os fundos de pensao possuem no cenario 

economico nacional, haja vista que apresentam um muito substancioso aporte 

financeiro. Resulta disso, a atuagao no mercado financeiro de entidades fechadas de 

previdencia privada como, entre outras, a PREVI (Caixa de Previdencia dos 

Funcionarios do Banco do Brasil), a Fundagao CESP, a PETROS (Fundagao 

Petrobras de Seguridade Social), a ELETROS (Fundagao Eletrobras de Seguridade 

Social), a CENTRUS (Fundagao Banco Central de Previdencia Privada), a FUNCEF 

(Fundagao dos Economiarios Federals), o AERUS (Instituto Aerus de Seguridade 

Social), a ITAUBANCO (Fundagao Itaubanco), a VALIA (Fundagao Vale do Rio Doce 

de Seguridade Social), a SISTEL (Fundagao Sistel de Seguridade Social) e a 

FORLUZ (Fundagao Forluminas de Seguridade Social). Essa mencionada 

importancia no desenvolvimento economico patrio fica evidente quando considerado 

o fato de que esse segmento, em dezembro de 1995, possuia um patrimonio de 
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cerca de US$ 61 bilhoes, representando aproximadamente 10% do PIB nacional, 

segundo materia do jornal O Estado de Sao Paulo, de 24 de junho de 1996, 

intitulada "Quern e Quern".2. 

Conforme divulgado em publicacao da Associacao Brasileira das Entidades 

Fechadas de Previdencia Privada - ABRAPP (1996, p. 2) : 3 

Essa caracteristica decorre do "regime de capitalizagao sob o qual acham-
se organizados os Fundos de Pensao, dando-lhes grande vitalidade e 
eficiencia, comparativamente ao regime da Previdencia Social (o RGPS, 
vale dizer), que e de repartigao simples, ou orcamentaria. No primeiro caso, 
o trabalhador participante (juntamente com a empresa que o emprega) 
forma totalmente os recursos garantidores dos seus beneficios durante o 
periodo laborativo, de tal forma que, ao aposentar-se, toda a massa de 
recursos esta estocada. 

Por sua vez, o regime geral da previdencia social (RGPS), consiste no custeio 

por uma geracao dos beneficios concedidos a geracao antecessora. 

Ainda segundo a Associacao Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdencia Privada (1996, p. 2): 

Em face da acumulacao de poupanca, os Fundos de Pensao, alem da 
atividade-fim, que e nitidamente social, possuem uma funcao economica 
relevante como invest idores. Eles s§o hoje no Brasil sustentaculo do 
mercado de ac6es e do mercado imobiliario e est3o aptos a alavancar 
muitos outros segmentos econdmicos, oferecendo-lhes financiamento de 
longo prazo. 

As entidades de Previdencia Privada tern normatizagao bastante severa e 

sofrem fiscalizagao constante por parte de orgaos governamentais criadas para tal 

fim. Trata-se de adesao facultativa, por isso sao pouco conhecidas no seio da 

sociedade e, na maior parte das vezes, os que procuram tern melhores financeiras e 

tentam assegurar uma complementagao satisfatoria a remuneragao do Regime 

Geral, a qual e sujeita a teto. 

2 Segundo materia intitulada Quern e Quern. O Estado de SSo Paulo, 24 jun. 1996. Caderno de 
Economia & Neg6cios, p. B-1. A PREVI possuia em dezembro de 1995 um ativo equivalente a 
US$15,124,509,000,00, o que Ihe conferia o primeiro lugar dentre os fundos de pensao em termos 
de patrimdnio. 
3 A previdencia complementar e sua importancia para o desenvolvimento econ6mico e social 
brasileiro. [Sao Paulo]: Associacao Brasileira das Entidades Fechadas de Previdencia Privada, 
1996. p. 2. 



37 

3.5 REGIMES PR6PRI0S DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 

Em face de especial vinculacao do servidor publico com o seu empregador -

o Estado - , sempre mereceu ele disciplina constitucional especial, apartada daquela 

atinente a dos demais trabalhadores, que se dedicam a prestagao de servigo na 

seara privada. Muitos sao os tragos distintivos entre essas duas categorias, a 

comegar pelo vinculo que ata os seus integrantes aos respectivos empregadores, 

pois, na relagao existente entre os trabalhadores desta ultima, e ele de natureza 

contratual, ao passo que o vinculo entre os servidores publicos e o Estado e 

estatutario. 

Respeitados os contornos gerais de ordem legal ditados pela CLT 

(Consolidagao das Leis do Trabalho), ha liberdade de convengao entre as partes, ao 

passo que no outro tal possibilidade simplesmente inexiste, somente podendo haver 

atuacao sub lege, ou seja, debaixo da lei e estritamente de acordo com ela 4 . 

Alem disso, no que tange a previdencia, tambem se distinguem as referidas 

categorias. Enquanto os servidores publicos da Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios podem possuir regime proprio de previdencia, ou mesmo estarem 

integrados ao regime geral 5, os demais trabalhadores vinculam-se obrigatoriamente 

a este ultimo, consoante o ja mencionado neste estudo. 

Os servidores publicos federals investidos em cargo de provimento efetivo 

contam com regime proprio de previdencia. Dito regime encontra-se disciplinado no 

Titulo VI da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sob o portico "Da Seguridade 

Social do Servidor". Logo no primeiro dispositivo desse titulo, o artigo 183, esta 

previsto que a Uniao mantera Piano de Seguridade Social para o servidor e sua 

familia. 

O Objetivo deste piano e proporcionar cobertura aos riscos a que estao 

sujeitos o servidor e a sua familia, bem assim compreende um conjunto de 

beneficios e agoes que atendam as seguintes finalidades, segundo MELLO (1984, p. 

10-11): 

4 Sobre a referida distinc§o ja se posicionava firmemente MELLO, Celso Antonio Bandeira de. 
Apontamentos sobre os agentes e 6rgaos publicos. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. p. 10-11, 
da seguinte forma: "o funcionario se encontra debaixo de uma situac§o legal, estatutaria, que nao e 
produzida mediante um acordo de vontades, mas imposta unilateralmente pelo Estado." 

Cite-se que, nos casos de contratacao de servidores por tempo determinado para atender a 
necessidade temporaria de excepcional interesse publico (art. 37, IX, da CF), devera a mesma se 
verificar pelo regime de trabalho disciplinado pela CLT, com o regime previdenciario vinculado ao 
regime geral de previdencia social (RGPS). 
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a) garantir meios de subsistencia nos eventos de doenga, invalidez, velhice, 
acidente em servigo, inatividade, falecimento e reclusao; b) protegao a 
maternidade, a adogao e a paternidade; c) assistencia a saude. No que 
tange aos beneficios do citado piano, compreendem eles: "I - quanto ao 
servidor: a) aposentadoria; b) auxilio-natalidade; c) saiario-familia; d) licenga 
para tratamento de saude; e) licenga a gestante, a adotante e licenga-
paternidade; f) licenga por acidente em servigo; g) assistencia a saude; h) 
garantia de condigoes individuals e ambientais de trabalho satisfatbrias; II -
quanto aos dependentes: a) pensao vitalicia e temporaria; b) auxilio-funeral; 
c) auxllio-reclusao; d) assistencia a saude." (art. 185). 

Preve o paragrafo primeiro do artigo 185 da Lei n.° 8.112/91 que as 

aposentadorias e pensoes serao concedidas e mantidas pelos orgaos ou entidades 

aos quais se encontram vinculados os servidores. Mais de acordo com o artigo 231 

da Lei n.° 8.112/91, o Piano de Seguridade Social do servidor publico federal, e 

mantido pela Uniao, e sera tambem custeado com o produto da arrecadacao das 

contribuigoes sociais obrigatorias dos servidores dos tres poderes da Uniao, suas 

autarquias e fundagoes publicas. 

Vale ressaltar, que os servidores publicos federals ocupantes de cargos de 

provimento em comissao, sem vinculo efetivo com a Administragao Publica Federal, 

em acatamento ao preceituado na Lei n° 8.647, de 13 de abril de 1993, vinculam-se 

obrigatoriamente ao regime geral de previdencia social (RGPS) de que trata a Lei n° 

8.213, de 24 dejulho de1991. 

Assim, o regime proprio de previdencia do servidor federal, que compreende 

diversos outros beneficios alem de aposentadorias e pensoes, nao e administrado 

por um orgao especifico, mas sim e mantido pela propria Uniao, pelos orgaos a que 

vinculados os servidores, que, juntamente com estes, promovem o custeio do 

regime. Dai, por consequencia, costumeiramente se atribuir ao Tesouro Nacional a 

manutengao do mesmo. 

Por sua, no que se refere aos servidores estaduais, o que se percebe 

habitualmente e que contam eles com orgaos dotados de personalidade autarquica 

incumbidos da administragao das questoes previdenciarias, como e o caso, dentre 

diversos outros, dos Estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 

Grande do Norte, que, respectivamente, dispoem, para o desempenho dessa 

atividade, do Instituto de Previdencia do Estado de Sao Paulo - IPESP, Instituto de 

Previdencia do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ, Instituto de Previdencia dos 

Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, Instituto de Previdencia e 
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Assistencia dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte - IPE, Previdencia 

dos Servidores Efetivos do Estado da Paraiba - PBPREV. 

Entretanto, o que se percebe e que a maioria dos orgaos previdenciarios 

estaduais ocupa-se preponderantemente do pagamento de pensoes, ficando o 

pagamento das aposentadorias a cargo dos Governos estaduais, ou seja, tal qual ja 

excogitado, dos respectivos tesouros estaduais. 

Segundo dados divulgados a epoca pelo Ministerio da Previdencia e 

Assistencia Social, os Estados tern, nos ultimos anos, enfrentado uma grande 

elevacao de seu deficit previdenciario, para o qual tern contribuido, como fator 

relevante, as despesas do modelo previdenciario adotado, no qual recursos do 

orcamento fiscal custeavam, ate idos de 1999, a totalidade dos proventos pagos aos 

servidores inativos. Os Estados, as autarquias e as fundacoes contribuiam com um 

percentual sobre a remuneragao dos servidores ativos, inativos e os pensionistas. A 

legislagao nao previa percentuais especificos para essas destinagoes, propiciando a 

aplicagao das contribuigoes como se integrassem um caixa unico, indistinto. Essas 

contribuigoes nao se destinavam ao custeio de proventos de inatividade ou reforma. 

Essa situagao foi responsavel por uma pressao crescente sobre o Tesouro 

estadual, com efeitos sobre os esforgos de contengao das despesas de pessoal e de 

comprometimento da Receita Corrente Liquida. De acordo com estimativas do entao 

Ministerio da Previdencia e Assistencia Social, MPAS, a epoca, o deficit do sistema 

previdenciario de todos os Estados da Federagao, expresso pela diferenga entre os 

gastos com aposentadorias e pensoes e a arrecadagao potencial dos servidores 

estaduais, de 2000 a 2007, foi o seguinte: 

Deficit Previdenciario Estad uais - 2000 a 2G 07 - Em R$ Milhao de reais 
2000 2001 2003 2005 2007 

-255,6 -324,8 -384,5 -417,6 -303,8 

Fonte: MPS. 

Os Regimes proprios de Previdencia social so podem ser instituidos por 

pessoa juridica de direito publico, entes da federagao, Uniao, Estados, Municipios e 

Distrito Federal, uma vez que so podem ser criados por leis especificas, abrangendo 

somente servidores publicos titulares de cargos efetivos, consoante capitula o artigo 

40 da Constituigao Federal de 1988. 
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4 DIREITO A APOSENTAQAO 

A aposentadoria e um dos direitos mais esperados por qualquer 

trabalhador\contribuinte, tornando-se um dos mais exercidos ao longo da historia 

previdenciaria brasileira. Todo trabalhador, apos preenchidos todos os requisites 

legais para obtencao da mesma, principalmente depois de ter exaurido sua forca 

produtiva por longos anos, busca a aposentadoria como forma, principalmente, de 

assegurar uma vida tranquila, sem muitas dificuldades. E um direito previsto na 

Constituigao Federal de 1988 que define seus contornos, e fixa seus parametros. 

4.1 INTRODUQAO E EVOLUQAO HISTORICA E LEGISLATIVA 

Todo trabalhador ou trabalhadora busca, por meio de suas contribuigoes 

mensais vertidas ao seu sistema previdenciario alcangar o preenchimento dos 

requisitos que Ihe possibilitem usufruir da aposentadoria, ou seja, quando o 

laborante chega a inatividade, seja por idade avangado, tempo de contribuigao, 

invalidez ou tempo de exposigao a agentes nocivos minimo permitido, sera custeado 

pelo sistema previdenciario que revertera em seu favor uma remuneragao mensal 

calculada com base em sua vida contributiva. 

A historia do direito a aposentagao e marcada por uma trajetoria de muito 

trabalho e majoragao de suas consequencias ao longo do tempo, posto que a 

exposigao dos trabalhadores a jornadas exaustivas de labor ocasionava sua 

incapacidade precoce, nao devido somente a exposigao a algum agente nocivo, 

mais principalmente, por causa das proprias jornadas que por si so eram suficientes 

para aniquilar a forga produtiva de um homem a medio prazo, consoante se 

depreende da leitura de LAMARTINO (2006, P. 19): 

O ambiente de trabalho, como gerador de afinidades e infortunios, mereceu 
ateng§o especial dos operarios. Estes, por temor e prevencao, 
desenvolveram um sistema assistencial proprio, pois sabiam que os riscos 
ergonomicos poderiam faze-los vitimas de sinistros laborais. 

No Brasil, a historiografia oficial revela que a aposentadoria comegou a ser 

cogitada como uma necessidade social e principalmente da classe trabalhadora a 

partir do final da decada de 1910 e inicio da de 1920, em virtude, basicamente, da 
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grande lastima que se tornou o trabalho nas estradas de ferro. Nesta epoca, 

surgiram alguns instrumentos normativos que visavam inserir no cenario social 

regras especificas sobre a aposentacao, tais como o Decreto Legislative n.° 3.724, 

de 1919, e o tambem Decreto Legislativo n° 4.682, de 24 de Janeiro de 1923, o qual 

se considera o marco da previdencia social brasileira, apelidado inclusive de Lei Eloi 

Chaves. 

A Lei Eloi Chaves determinava a criacao de um sistema de caixa de 

aposentadoria e pensao para os ferroviarios. Apesar de esta caixa ser de destinagao 

exclusiva para os ferroviarios foi o pontape inicial da historia das aposentadorias no 

Brasil, sem olvidar que a constituigao de 1991 foi a primeira a registrar o termo 

aposentadoria, todavia, apenas para os servidores publicos da epoca e invalidos. 

As Caixas de aposentadorias, CAP'S, como ficaram conhecidas expandiram-

se para todas as atividades da epoca, sendo criadas por empresas, ou seja, toda 

empresa criara uma Caixa de aposentadorias para seus empregados. As 

contribuigoes dos empregados eram destinadas a tais Caixas que, por sua vez, 

administravam tais recursos, e eram responsaveis pela concessao das 

aposentadorias, quando do requerimento. 

Segundo IBRAHIM (2008, P. 46): 

iniciou-se nesta epoca uma mudanca radical no sistema previdenciario, o 
qual deixou de ser organizado por empresa, nas caixas de aposentadoria e 
pensao, sendo aglutinado por categoria profissional, nos Institutos de 
Aposentadoria e Pensao (IAP). 

A existencia de varias caixas de aposentadorias e pensoes, com o transcurso 

do tempo, como havia regramento especifico para cada empresa, fez surgir um 

gigantesco emaranhado de normas, o que dificultava a vida dos trabalhadores 

quando do ingresso em uma nova empresa e tambem dificultava a atividade 

fiscalizadora do Estado, que apesar de ser timida, existia e tendia a ser ampliada, 

especialmente por necessidade social. 

Deste modo, incentivou-se a criagao dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensoes que deveriam ser organizados por categoria profissional, mesmo que estas 

categorias estivessem diluidas ou trabalhando em varias empresas. Os institutos 

foram uma evolugao, um passo positivo, pois tornava o ato de concessao e 
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administragao de aposentadorias mais celere e fidedigno a realidade laboral, 

conforme IBRAHIM (2008, p. 47): 

A organizagao previdenciaria em categorias profissionais resolvia alguns 
problemas existentes, como o pequeno numero de segurados em algumas 
caixas, com evidente fragilizacao do sistema, e os percalgos enfrentados 
pelos trabalhadores que eventualmente mudavam de empresas e, por 
consequencia, de caixa. 
A unificagao das caixas em institutos tambem ampliou a intervengSo estatal 
na area, pois o controle publico ficou finalmente consolidado, ja que os 
institutos eram dotados de natureza autarquica e subordinados diretamente 
a Uniao, em especial ao Ministerio do Trabalho. 

A necessidade de se ter um sistema e uma sistematica para a concessao de 

aposentadorias consentaneas com a realidade social e em conformidade com os 

direitos dos segurados, levaram o governo a editar em 1960 a Lei Organica da 

Previdencia Social - LOPS com o objetivo de unificar toda legislagao atinente a 

previdencia e consequentemente sobre o direito a aposentadorias, que dantes era 

disseminado entre os varios lAP's. 

Contudo, e importante observar que os Institutos so foram unificados em 1966 

com a criagao do Instituto Nacional de Previdencia Social - INPS, que se constituia 

em entidade da administragao indireta da Uniao de natureza autarquica e gozava 

dos mesmos privileges e imunidades concedidos a Uniao. 

Com isto o direto a aposentagao passou a ser mais centrado e com apenas 

um dispositivo legal a dispor sobre a materia, facilitando o exercicio desse direito por 

parte dos beneficiarios e operadores do mesmo, persistindo tal sistema disciplinador 

ate o advento da constituigao de 1988. 

DEBERTE (2004, p. 59) afirmou que: "falar sobre a criagao da aposentadoria 

e tragar a historia de um conjunto de transformagoes que acompanharam o 

desenvolvimento capitalista e estabeleceram uma relagao indissociavel entre o fim 

do trabalho assalariado e o ultimo estagio da vida". 

Em sintese, o direito a aposentagao e fascinante, ao revelar que quanto mais 

a sociedade evolui e se torna matura, mais se preocupa em assegurar tal direito, e 

garantir o exercicio satisfatorio do mesmo. 
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4.2 PREVISAO CONSTITUCIONAL 

Com a Constituigao Federal de 1988 ampliou-se o direito a aposentagao, 

concebendo-se como igualdade de direitos entre os candidatos a aposentagao e 

tornando-a direito fundamental, subjetivo a disposigao daqueles filiados ao sistema 

securitario que preencha os requisites legais. Consoante afirma MARTINEZ (2010, 

29), "uma faculdade atribuida ao individuo depois de cumprir as exigencias 

programadas para obte-la. Tudo isso porque um dia o Estado se apropriou da 

iniciativa do cidadao, impondo-lhe o custo obrigatorio". 

O artigo 6° da Constituigao Federal de 1988 institui o direito a previdencia 

social como um direito social, logo, afirma o direito a aposentacao, posto que, como 

visto, inclusive no Brasil, a nogao de previdencia social surgiu com a busca pela 

aposentadoria, principal beneficio previdenciario. A Constituigao trata 

especificamente do tema em seu artigo 40, paragrafo 1°, primeira parte, e artigo 201, 

§ 7°, in verbis: 

Art. 40. 

§1.° Os servidores abrangidos pelo regime de previdencia de que trata este 
serao aposentados, ... 

Art. 201. 

§ 7 ° E assegurada aposentadoria no regime geral de previdencia social, nos 
termos da lei, ... 

E direito subjetivo, pois o exercicio do mesmo apos o preenchimento dos 

requisites necessarios para sua obtengao nao configura obrigatoriedade, ou seja, e 

uma faculdade do titular, podendo ser exercido quando o titular achar mais 

conveniente e vantajoso, salvos algumas excegoes quando o ato tornar-se-a 

obrigatorio, a exemplo das aposentadorias compulsorias, tanto para servidores 

publicos efetivos de regime proprio previdenciario quanto para os segurados do 

regime geral de previdencia social, disciplinadas, respectivamente, no inciso II, § 1° 

do artigo 40 da Constituigao Federal de 1988 e artigo 54 do Decreto n 0 3.048, de 06 

de maio de 1999, como disposigoes abaixo: 

Art. 40, caput, da Constituicao Federal de 1988. 
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§1-° 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuigao; 

Decreto n.° 3.048 de 06 de maio de 1999. 

Art. 54. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde 
que o segurado tenha cumprido a carencia, quando este completar setenta 
anos de idade, se do sexo masculino, ou sessenta e cinco, se do sexo 
feminino, sendo compuls6ria, caso em que sera garantida ao empregado a 
indenizagcio prevista na legislagao trabalhista, considerada como data da 
rescisao do contrato de trabalho a imediatamente anterior a do inicio da 
aposentadoria. 

Todavia, a compulsoriedade nao se refere ao exercicio do direito por parte do 

segurado, mais a obrigacao das empresas efetivarem tal ato pelo segurado. Logo, 

se o segurado ao completar setenta anos de idade e nao quiser se aposentar, 

mesmo ocorrendo a compulsoriedade por parte da empresa, nao sera constrangido 

a faze-lo, posto que direito subjetivo. 

Nesta linha segue BACHUR (2004, p. 56): 

A aposentadoria e um direito do segurado e nao uma obrigagao que Ihe e 
imposta. Mesmo que pensarmos na aposentadoria compuls6ria, aos 70 
anos de idade para homens e mulheres, cuja iniciativa e do empregador ou 
do Poder Publico, o segurado tern o direito de renuncia, se assim o quiser. 
Se a aposentagao, em um sentido tecnico, e um ato constitutive positive na 
desaposentagao temos um ato desconstitutivo negativo. O titular do direito 
pode, portanto, a qualquer tempo solicitar a cessagao do ato concessorio de 
seu beneficio. 

A desaposentagao esta prevista na Constituigao Federal de 1988 de forma 

implicita, uma vez que por meio de seus principios, principalmente, a dignidade da 

pessoa humana e o bem-estar social, deixa claro que a busca por melhores 

condigoes de vida devem ser uma constante empreendida por toda a Administragao 

Publica e por esta assegurada. As normas infraconstitucionais nao devem ter o 

condao de inibir o exercicio deste direito, posto que assegurado constitucionalmente, 

sem burla ao principio da legalidade. 

4.3 MANIFESTAQAO DE VONTADE 

Apos o preenchimento de todos os aspectos legais para obtengao da 

aposentadoria pelo beneficiario, surge o direito personalissimo a prestagao 
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previdenciaria, a qual nao e suscetivel de transacao ou cessao. Todavia, o direito ao 

beneficio nao implica, como ja visto, a obrigatoriedade de seu exercicio. O segurado 

pode ter preenchido todos os requisitos para uma aposentadoria, mas optar por nao 

exercer esse direito, renunciando aos proventos dele decorrentes. 

A renuncia aos valores nao implica em perda do direito a aposentadoria, pois 

esse ja foi adquirido e passou a integrar o patrimonio do segurado. Apenas as 

parcelas que seriam devidas caso o segurado estivesse aposentado sao 

renunciadas. Como delineado por SOUZA (2005, p. 67): 

O fato gerador do direto aos proventos e, portanto, diferente do fato gerador 
do direito ao beneficio, pois e consubstanciado na soma do pr6prio direito 
ao beneficio e a vontade de goza-lo, veiculada no requerimento a autarquia. 
Para a aposentagao, portanto, e essencial a vontade do segurado - ainda 
que o direito ao beneficio seja adquirido, sem a vontade nao havera 
aposentadoria. O direito ficara resguardado ate o momento em que o 
segurado desejar exerce-lo. Como o direito aos proventos apenas surge 
com a vontade de se aposentar, durante o periodo em que, mesmo apos a 
aquisicSo do direito ao beneficio, o segurado nao manifestou sua vontade, 
inexistira direito a percepcao de renda previdenciaria. 

E fundamental definir as principais diferencas tecnicas entre os direitos ao 

beneficio e aos proventos, enfocando a importancia da vontade para o gozo da 

aposentadoria. A vontade e imprescindivel nao so para o deferimento do ato 

concessorio mais tambem para manutencao do mesmo. 

Curial perquirir se a manifestacao de vontade deve ser considerada, para que 

o segurado, sem perder o direito a aposentadoria, nao o exercite, deixando de 

receber os valores por inatividade. Para tanto, e salutar pesquisar a natureza juridica 

do ato de concessao de uma aposentadoria, principalmente daqueles que nao 

prescindem de manifestacao por parte do segurado. 

MERELLES (2007, p. 150) discorre que: 

os atos administrativos representam a manifestacao unilateral de vontade 
da Administragao Publica que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos, ou impor obrigagoes aos administrados ou a si pr6pria. 

A aquisicao do direito a aposentagao implica no atendimento a todas as 

condigoes preestabelecidas em lei. Logo, o ato concessorio de uma aposentadoria e 

ato vinculado, materializando-se por meio da manifestagao de vontade do segurado 

exteriorizada no requerimento. Dessa forma, incontinenti, a aposentadoria deve ser 
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concedida, nao se cogitando nenhuma discricionariedade por parte da 

administragao, uma vez que a lei dispoe sobre o procedimento a ser adotado nestes 

casos. 

Por sua vez SOUZA (2005, p. 67) explica que: 

Por ser um ato vinculado, onde nao cabe a Administracao analisar sua 
conveniencia e oportunidade, e impossivel a sua revogagao pela autarquia 
previdenciaria. Mas, se um dos aspectos do fato gerador do direito aos 
proventos e a vontade do segurado, fica evidente que, embora vinculado 
para a administragao, o beneficiario podera analisar a conveniencia e a 
oportunidade relacionadas aos seus interesses individuals e, assim, 
manifestar ou nao a vontade de se aposentar ou de continuar aposentado. 

Deste modo, a norma ao estatui a irrevogabilidade como caracteristica do ato 

de concessao da aposentadoria sem anuencia expressa do beneficiario, impos, na 

verdade, uma garantia contra abusos ou violagoes a esse direito, buscando, 

essencialmente, a protegao do segurado. Ressalte-se que se o proprio beneficiario 

do ato abdicar do seu direito vislumbrando situagao mais benefica, a norma, neste 

caso, nao deve se opor aos intentos do mesmo, apesar de ser notorio, em especial 

no direito previdenciario, certo desconhecimento do tema, como enfoca MARTINEZ 

(2010, p. 82): 

No direito Previdenciario, com excegao do tema desaposentagao, a 
abdicag§o de pretensoes nao tern sido tratada amiude pelos especialistas, 
seja por desconhecimento de suas caracteristicas seja porque 
frequentemente a irreversibilidade das mensalidades de suas prestagoes 
avulta em face de outros aspectos. 

O segurado pode, se quiser, abdicar de sua aposentadoria, pois nao ha 

instrumento normativo impedido a manifestagao de vontade do mesmo; entretanto, 

nao continuara percebendo as parcelas remuneratorias da inatividade, pois, 

persistindo o direito a aposentagao, posto que direito adquirido, se exauriu o direito a 

percepgao dos proventos. 

O direito a aposentagao e direito indisponivel, portanto mesmo que o 

segurado nao o queira exercitar, permanecera na esfera patrimonial deste, gozando 

de protegao dada pela Constituigao Federal. Assim, o segurado ja o tendo exercido 

outrora podera abdicar das verbas remuneratorias da inatividade, porem o direito de 

exercer tal direito, uma vez que todos os requisitos legais ja foram atendidos, 

permanece a merce da vontade do segurado. 
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Ha presuncao quanto a manutencao da aposentadoria, ou seja, uma vez 

aposentado se presume que o beneficiario pretenda continuar aposentado ate o 

advento de alguma causa de impedimento do gozo do direito alheio a vontade do 

beneficiario, nao necessitando renovagao da vontade em permanecer aposentado. A 

referida presuncao pode ser afastada caso o segurado queira, expressando tal 

desiderato de forma autonoma, consciente e livre. Nestes casos, quern assim o faz, 

busca melhorias, na grande maioria dos casos, financeiras. Na verdade e o principal 

objetivo da desaposentagao, nos dizeres IBHAHIM (2011, p. 35): 

A desaposentacao, portanto, como conhecida no meio previdenciario, 
traduz-se na possibilidade do segurado renunciar a aposentadoria com o 
proposito de obter beneficio mais vantajoso, no Regime Geral de 
Previdencia Social ou em Regime Proprio de Previdencia, mediante a 
utilizacSo de seu tempo de contribuicao. Ela e utilizada colimando a 
melhoria do status financeiro do aposentado. 

SOUZA (2005, p. 65), diverge de tal ideia ao afirmar que a desaposentagao 

nao exige necessariamente uma opgao por uma nova aposentadoria: 

Outrossim, ao contrario do sustentado por parcela da doutrina, a 
desaposentagao n£o exige a imediata opgao por outra aposentadoria mais 
benefica. E possivel que o segurado deixe de exercer o direito a uma 
aposentadoria sem desejar receber, naquele momento, outro beneficio. 
Para a desaposentagao, portanto, o unico requisito e a manifestagao volitiva 
negativa. 

A manifestagao da vontade do segurado e pressuposto logico e essencial a 

desaposentacao, posto que a aposentadoria encontra-se na esfera patrimonial do 

mesmo, classificando-se como direito disponivel. E a vontade que pode 

desencadear todo um procedimento na busca por uma melhor aposentagao, 

considerando-se o ato principal e tutelado pelo direito. 

4.4 NATUREZA JURiDICA DO ATO CONCESSIVO DA APOSENTADORIA 

O direito a aposentagao e um direito inerente a pessoa, peculiar aquele que 

verteu contribuigoes para a previdencia social, seja no Regime Geral de Previdencia 

Social, seja em Regime Proprio de Previdencia, dito deste modo, e um direito 

personalissimo. 
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A Constituigao Federal de 1988 estatui em seu artigo 201, caput, que a 

Previdencia Social, aludindo ao Regime Geral de Previdencia Social - RGPS, e um 

sistema contributivo, ou seja, e necessario se verter contribuigoes previas para se ter 

direito a uma aposentadoria. 

Art. 201. A previdencia social sera organizada sob a forma de regime geral, 
de carater contributivo e de filiacao obrigat6ria, observados criterios que 
preservem o equilibrio financeiro e atuarial, e atendera, nos termos da lei, a: 
I - cobertura dos eventos de doenga, invalidez, morte e idade avangada; 

Dentre as prestagoes da previdencia social a aposentadoria e tida como a 

prestagao por excelencia, pois todo o sistema protetivo hoje conhecido fundou-se 

sobre a necessidade de aposentagao dos trabalhadores de outrora. A materializagao 

da aposentadoria se da por meio de um ato administrativo, que na definigao de 

IBRAHIM (2011, p. 33-34) emana: 

A concessao da aposentadoria e materializada por meio de um ato 
administrativo, pois consiste em ato juridico emanado pelo Estado, no 
exercicio de suas fungoes, tendo por finalidade reconhecer uma situagao 
juridica subjetiva. E ato administrativo na medida em que emana do Poder 
Publico, em fungao tipica (no contexto do Estado Social) e de modo 
vinculado, reconhecendo o direito do beneficiario em receber sua prestagao. 
Tal ato tern natureza meramente declaratoria, ja que somente reconhece ao 
segurado o direito assegurado em lei, mediante a prova do atendimento de 
requisitos legais. Todos os requisitos para a aquisigao da aposentadoria sao 
previstos na Lei n. 8.213/91, com suas diversas alteragSes, nao cabendo, 
em tese, margem alguma de discricionariedade por parte da Administragao 
Publica. 

MARTINEZ (2010, p. 29), assevera esta classificagao doutrinada por Ibrahim: 

Juridicamente, apresenta-se como direito subjetivo posto a disposigao do 
filiado que preencha os requisitos legais, ou seja, uma faculdade atribuida 
ao individuo depois de cumprir as exigencias programadas para obte-la. 
Tudo isso porque um dia o Estado se apropriou da iniciativa do cidadao, 
impondo-lhe o custeio obrigatorio (no Brasil, no RGPS, em 24.1.93). 
Prestagao dita constitucional em virtude de estar enquistada na Carta 
Magna para o servidor e para o trabalhador (arts. 40 e 201). 
Direito patrimonial, por ser proprio de uma determinada pessoa e, 
derradeiramente disponlvel, ja que apenas dependente de sua voligSo. 

A aposentadoria e um direito patrimonial, inserindo-se nas disposigoes 

positivas do patrimonio da pessoa fisica, na medida em que a mesma vai 

preenchendo as predisposigoes legais para conquista da mesma. 
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O Regime Geral de Previdencia Social e um regime previdenciario obrigatorio, 

administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; classifica o ato de 

aposentagao como irrenunciavel em virtude de seu carater alimentar, ocorrendo a 

sua cessacao em virtude da morte do beneficiario, alem de classifica-lo com 

irreversivel, por ser ato juridico perfeito e acabado, nao podendo ser desfeito, salvo 

em caso de erro ou fraude. 

Nestes termos, o Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999, que regulamenta 

as Leis n.° 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, por isso denominado 

Regulamento da Previdencia Social, e taxativo no artigo 181-B, in verbis, sobre a 

impossibilidade de renuncia ou reversibilidade de alguns tipos de aposentadorias: 

Art. 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuigao e especial 

concedidas pela previdencia social, na forma deste Regulamento, sao irreversiveis e 

irrenunciaveis. 

Todavia a disposigao do Regulamento da Previdencia Social nao tern 

fundamento logico nem embasamento social equilibrado, nao se sustentando diante 

dos direitos fundamentals proclamados na Constituigao Federal de 1988, posto que 

ninguem pode ser obrigado a permanecer no gozo da aposentagao se isso esta em 

desacordo com seus interesses pessoais, entendimento este esposado na 

jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiga - STJ ao julgar Recurso Especial: 

Superior Tribunal de Justiga. Recurso Especial n° 310884/RS. 
Recorrente: Anselmo Gnadt. Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social. 
PREVIDENCIARIO. RECURSO ESPECIAL RENUNCIA A BENEFICIO 
PREVIDENCIARIO. POSSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL 
DISPONlVEL ABDICAQAO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 
PARA CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. 1. 
Tratando-se de direito patrimonial disponivel, e cabivel a renuncia aos 
beneficios previdenciarios. Precedentes. 2. Faz jus o Autor a renuncia da 
aposentadoria que atualmente percebe - aposentadoria por idade, na 
qualidade de ruricola - para o recebimento de outra mais vantajosa -
aposentadoria por idade, de natureza urbana. 3. Recurso especial 
conhecido e provideRelatora Ministra Laurita Vaz. 5 a Turma. Julgado em 
23.08.2005. DJ 26.09.2005. p. 433. 

Quanto aos Regimes Proprios de Previdencia, o direito a aposentagao tern 

natureza juridica inexoravelmente de ato administrativo exarado em favor dos 

beneficiarios, que quando servidores publicos civis efetivos, alem das regras gerais 

atinentes ao tempo de contribuigao e idade, se for o caso, deverao atender as 
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disposicoes especificas do caput do artigo 40 e seus paragrafos, da Constituigao 

Federal de 1988, in verbis: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da Uniao, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municipios, incluidas suas autarquias e fundacoes, 
e assegurado regime de previdencia de carater contributivo e solidario, 
mediante contribuicao do respectivo ente publico, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados criterios que preservem o equilibrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
§ 1° Os servidores abrangidos pelo regime de previdencia de que trata este 
artigo serao aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores 
fixados na forma dos §§ 3° e 17: 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuicao, exceto se decorrente de acidente em servigo, molestia 
profissional ou doenca grave, contagiosa ou incuravel, na forma da lei; 
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuigao; 
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo minimo de dez anos de 
efetivo exercicio no servigo publico e cinco anos no cargo efetivo em que se 
dara a aposentadoria, observadas as seguintes condigoes: 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuigao, se homem, e 
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuigao, se mulher; 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuigao. 

Dessa forma, o caput e incisos do artigo 40, da Constituigao Federal de 1988, 

definem os principais beneficios destinados aos regimes proprios de Previdencia 

Social. Todos os entes federativos podem criar seus Regimes Proprios, inclusive os 

municipios. Sendo que, grande parte dos municipios ainda nao tern seus Proprios 

Regimes Previdenciarios, acredita-se que por falta de condigoes tecnicas e de 

operacionalidade. A Uniao e os Estados Membros, inclusive o Distrito Federal, ja 

possuem os seus Regimes de Proprios de Previdencia. 



51 

5 DESAPOSENTAQAO 

Instituto doutrinario e reconhecido pela jurisprudencia nacional que traz no 

seu bojo um direito inerente aqueles trabalhadores que apos preencherem os 

requisitos para aposentagao e a busca-la continuam na atividade laborativa e 

contribuindo compulsoriamente para o sistema previdenciario a que esta vinculado, 

resolver abdicar da remuneragao da inatividade para computar o novo tempo no 

Periodo Basico de Calculo - PBC de uma aposentadoria mais vantajosa. Nao ha 

norma assegurando o exercicio de tal direito, mais, como enfatizado, a doutrina e 

jurisprudencia nacional sao responsaveis por definir as principals nuangas do tema. 

5.1 HISTORICO DO INSTITUTO 

O instituto da desaposentagao e uma invengao doutrinaria e mais 

recentemente jurisprudencial, no mundo juridico, mais precisamente a partir do ano 

de 1987. Instituto ainda em formatagao doutrinaria, despertou a atengao dos 

operadores do direito, ocasionando uma grande demanda de agoes na justiga 

federal, que, na maioria dos casos, tern decidido favoravelmente. 

5.1.1 Primeiras Idealizagoes 

As publicagoes que versam sobre a desaposentagao comegaram a surgir no 

cenario juridico a partir do ano de 1996, entretanto, MARTINEZ (2010, p. 22) que 

reivindica a autoria do instituto doutrinariamente no Brasil, afirma ter escrito sobre o 

tema em 1987: 

Cremos que fomos um dos primeiros a cogitar desse instituto tecnico e a 
alinhavar um artigo versando o assunto ("Renuncia e irreversibilidade dos 
beneficios previdenciarios", Sao Paulo: LTr, 1987, in Supl. Trab. n. 4/87). 
Logo ap6s a ocasiao, criamos o neologismo, hoje amplamente adotado, de 
chamar de "desaposentagao" ao ato de desconstituicao do beneficio 
mantido com vistas a nova aposentacao. 

MARTINEZ, ao comentar o Parecer n.° 27/86 da Camara de Julgamento do 

entao Ministerio da Previdencia e Assistencia Social - MPAS, que analisava a 
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possibilidade de cancelamento de aposentadoria por tempo de contribuigao com 

vistas a concessao de novo beneficio incluindo novo periodo contributivo. 

No ano seguinte, MARTINEZ (1988, p. 187-188) insistia na tese de que a 

irreversibilidade do direito era uma garantia do segurado e nao do Regime 

Previdenciario a que estava vinculado, podendo essa irreversibilidade ser demovida 

quando o seu interesse coincida com o interesse publico. 

Segundo MARTINEZ (2010, p. 22): 

Ainda com alguma exclusividade, em 1992 apontamos esse direito como 
postulado de uma nova previdencia social: "Em principio, a concessao dos 
beneficios e irreversivel. De acordo com a vontade do titular, subsiste a 
possibilidade de desaposentacao, consoante prazos e regras legais, 
facultando-se ao interessado nova concessao, mesmo presente a 
deliberada intencao de melhorar o valor" (Subsldios para um modelo de 
Previdencia Social. Sao Paulo: LTr, 1992. p. 45). 

Martinez e reconhecido pelos demais doutrinadores, a exemplo de IBRAHIM 

(2011, p. 35) como o responsavel pela criagao do instituto juridico da 

desaposentagao: 

Merece aqui destaque o texto de MARTINEZ sobre o tema, pois ele foi o 
primeiro especialista a buscar uma solucao para a questao, externando seu 
pensamento sobre a possibilidade da desaposentacao em artigo intitulado 
"Direito a Desaposentacao", publicado no Jornal do IX Congresso LTr de 
Direito Previdenciario, de 1996, alem de diversos escritos anteriores. 

Logo, a desaposentagao surgiu e vem obtendo grande desenvolvimento no 

mundo juridico; sendo, anualmente, publicadas cada vez mais textos sobre o tema, e 

as decisoes favoraveis, forgando o legislador nacional a reconhece-lo como direito 

do desaposentando. 

5.1.2 Projeto de Lei 

O legislative nacional, por meio de suas casas, aprovou Projeto de Lei sob o 

numero 7.154, de 27 de agosto de 2002, de autoria do Deputado Inaldo Leitao 

(PSDB/PB) que regulamentaria a questao da desaposentagao no Regime Geral de 

Previdencia Social - RGPS, entretanto, o referido projeto de lei nao passou pelo 

crivo do executivo, ou seja, o presidente da republica, em 2007, vetou integralmente 

a materia. 
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Administrativamente os orgaos da Previdencia indeferem regularmente 

requerimentos de aposentados com essa finalidade, com base no argumento de que 

a aposentadoria representa um ato juridico perfeito, sendo os interessados 

obrigados a recorrer a Justica quando tern interesse na medida, com a finalidade de 

se pleitear outro beneficio do mesmo regime ou de outro sistema previdenciario. 

O projeto de lei alterava o Piano de Beneficios da Previdencia Social, 

instituido pela Lei n.° 8.213/91, e buscava assegurar aqueles que mesmo apos a 

aposentadoria continuavam trabalhando e vertendo contribuigoes para o sistema 

pudessem usar tais contribuigoes numa nova aposentadoria, abdicando do direito ao 

recebimento das prestagoes anteriores mais nao do direito de computar do tempo de 

contribuigao anterior a primeira aposentagao. 

MARTINEZ (2010, p. 25), com sua boa tecnica, ponderou sobre o assunto: 

Como nao poderia deixar de ser, a questao acabou despertando o interesse 
dos politicos e parlamentares. Varios projetos de lei foram elaborados 
visando a regulamentagao da materia nos anos de 1997 e 2002 e 
tramitaram no Congresso Nacional. Como lembrado na introducao, o 
principal deles foi vetado pelo Sr. Presidente da Republica em dezembro de 
2007. 
Diante das dificuldades inerentes a desaposentagao, sua incompreensao, 
uma vez que os regimes previdenciarios sao pouco tecnicos, complexos, 
sem muita uniformidade, adotam regimes financeiros e tipo de pianos 
inadequados, o ideal e que a materia seja regulamentada por lei ordinaria. 

A Presidencia da Republica, a epoca, vetou o Projeto de Lei que 

regulamentava a desaposentacao usando as seguintes razoes (veto publicado no 

Diario Oficial da Uniao de 14 de Janeiro de 2008): 

Ao permitir a contagem do tempo de contribuigao correspondente a 
percepgao de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdencia Social para 
fins de obtengao de beneficio por outro regime, o Projeto de Lei tern 
implicagoes diretas sobre a aposentadoria dos servidores publicos da Uniao, 
dessa forma, sua proposigao configura vicio de iniciativa, visto que o inciso 
II, alinea 'c', § 1o, art. 61 , da Constituigao dispoe que sao de iniciativa do 
Presidente da Republica as leis que disponham sobre tal materia. 
Alem disso, o projeto, ao contemplar mudangas na legislagao vigente que 
podem resultar em aumento de despesa de carater continuado, deveria ter 
observado a exigencia de apresentagao da estimativa de impacto 
orgamentario-financeiro, da previsao orcamentaria e da demonstragao dos 
recursos para o seu custeio, conforme preveem os arts. 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Atualmente, tramitam na Camara dos Deputados outros projetos de leis com o 

mesmo desiderato do Projeto de Lei que fora vetado, com corregoes quanto a 
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alguns aspectos negativos. Um bom exemplo disto e o Projeto de Lei Complementar 

(PLP) n° 396/2008 da proposigao do Deputado Cleber Verde (PRB/MA). 

5.1.3 Doutrina 

A doutrina tern discutido os aspectos da desaposentagao buscando seus 

fundamentos e fins. Entretanto alguns salientam a carencia do postulado de 

fundamentos juridicos, apontam insubsistencia aos seus fundamentos, 

descredenciam a natureza tecnica, bem como, inexistencia de norma positivada a 

respeito. 

Assim, o papel da doutrina e construir atraves do embate cientifico, os 

fundamentos dos institutos juridicos, definindo-lhes o campo de aplicagao e 

abrangencia, sempre consentaneo com os principios constitucionais fundamentals. 

MARTINEZ (2010, p. 25/26) compendia doutrina nacional, selecionando 

varias e diversificadas opinioes: 

Hamilton Antonio Coelho estudou o tema e perfilhou aqueles que a 
defendem ("Desaposentagao: um novo instituto?, Sao Paulo: LTr, In: RPS n. 
228/1.130). Joao Batista Damasceno, por ele citado, concordou que deveria 
haver essa possibilidade ("Renuncia voluntaria a aposentadoria, 
desfazimento de ato administrativo vinculado e definitivo e direito de 
certidao de tal ocorrencia". Rio: RDA n. 211, de jan./mar. de 1998. p. 
179/280). 
Carlos Alberto Pereira de Castro e Joao Batista Lazzari manifestaram-se a 
favor desse instituto (manual de Direito Previdenciario, 4. ed., Sao Paulo: 
LTr, 2000. p. 488). 
"Desaposentagao e a Nova Aposentadoria" foi o assunto escolhido por 
Joseval Rodrigues da Cunha Filho (Sao Paulo:LTr, 2003.RPS n. 274;780). 
Tarsis Nametala Sarlo Jorge desenvolveu-o em seu livro Manual dos 
Beneficios Previdenciarios, Rio: Lumen Juris, 2006.p. 191. 
Roberto Luis Luchi cuidou da "Renuncia a aposentadoria", ln:Revista 
ADCOAS Previdenciaria de nov./2002.v.35. 
O Juiz Federal Marcelo Leonardo Tavares admitiu a desaposentagao em 
seu Direito Previdenciario(6.ed., Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2005.p. 246), 
levantando parte da doutrina em ac6rdao por ele proferido na 1 a Turma 
Recursal do JEF do Rio de Janeiro(ibidem,p.247). 
Fabio Zambitte Ibrahim reportou-se ao fato de que a desaposentagao "nao 
prejudica o equilibrio atuarial dos sistemas, pois as cotizag6es posteriores a 
aquisigao do beneficio sao atuarialmente imprevisiveis, nao sendo levadas 
em consideragao para a fixagao dos requisitos de elegibilidade do beneficio" 
(Curso de Direito Previdenciario, 7.ed.Rio de Janeiro: 
lmpetus,2007.p.564/565). 
Ivani Contini Bramante acolheu inteiramente essa criagao doutrinaria e 
jurisprudencial ("Desaposentagao e nova aposentadoria", Rio:RDA, ano 
XXV, n. 244, mar.01.p. 150/51). 
Daniel Machado da Rocha e Jose Paulo Baltazar Junior ficaram ao lado do 
instituto tecnico (Comentarios a Lei de Beneficios da Previdencia Social, 
2.ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado,2002.p.276/277). 
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Luciano Dorea Martinez, reportando-se ao acordao em que foi relator o Juiz 
Federal Joao Surreau Chagas, em decisao de 5.6.01, da 6 a Turma do TRF 
da 4 a Regiao, in proc. n. 2000.71.00.015111, quando esse magistrado nao 
acolheu a ideia de se visar a aposentadoria no mesmo RGPS, reproduz a 
ementa em que aceita para emissao de CTC e registra outros acordaos, 
especialmente o do Des. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, da 1 a Regiao, in 
proc. n. 2002.38020020870/MG, 1 a Turma, in DJU de 3.11.04. 
Andre Santos Novaes voltou ao tema no artigo "Possibilidade de 
Desaposentagao" no livro Temas Atuais de Previdencia Social em 
homenagem a Celso Barroso Leite (Sao Paulo:LTr, 1998.p. 24/28). 
Elsa Fernanda Reimbrecht Garcia foi uma dos poucos a se preocupar com 
os aspectos atuarias ("Da desconstituicao do ato de aposentadoria e a 
viabilidade atuarial da desaposentagao", Sao Paulo: LTr,2007.ln: RPS n. 
321/746). 
Gisele Lemos Kravchychynt estudou amplamente a propostas em 
andamento ("Desaposentagao- Fundamentos juridicos, posigao dos 
tribunals e analise das propostas legislativas", Sao Paulo:LTr,2007.In:RPS 
n.321/756). 

Em seguida MARTINEZ (2010, p. 26) apresenta alguns doutrinadores que de 

um modo ou de outro se opoem ao instituto da desaposentagao: 

Lorena de Meio Resende Colnago ficou contra, mas forneceu um conceito 
doutrinario, ressaltando que, como a aposentagao e de interesse publico, a 
desaposentagao tambem tern de se-lo ("Desaposentagao", Sao Paulo:LTr, 
In: RPS n. 301/784). 
Wilson Teles Macedo nao deixou duvidas quanto a sua indisposigao 
("Servigo Publico- Aposentadoria- Renuncia", Rio: RDA, n. 210, out/dez. 
1997, p. 316). Ele ratificou as conclusoes em artigo com igual titulo, 
publicado na RPS n. 228/1.130. 
Tambem se opondo, Daniel Pulino alegou inexistir previsao legal, ser a 
concessao um ato administrativo, lembrando que o tempo considerado por 
um regime nao pode ser considerado por outro. Mas a desaposentagao nao 
pretende isso. Sua mengao ao contrato de seguro e inadequada, por nao se 
prestar a especie. A unica hipotese que se admite e a ilegalidade da 
aposentagao, mas ai nao ha desaposentagao e sim cancelamento ("Da 
irreversibilidade das aposentadorias voluntarias do Regime Geral de 
Previdencia Social", Sao Paulo:LTr, 1998. In: Jornal do 11° CBPS, p. 58). 

Como delineado acima, nao e consensual, parte apresentando argumentos 

fortes e contundentes contra o tema, enquanto, a majoritaria esforcasse em 

fundamenta-lo, esbogando seus principios e definindo seu arcabougo logico e fatico. 

5.1.4 Tribunal de Contas 

Todas as aposentadorias requeridas no ambito do Regime Proprio de 

Previdencia da Uniao aplicavel aos seus servidores publicos efetivos da Uniao 

disciplinado pela Lei n.° 8.112/92 estao sujeitas a aprovagao pelo Tribunal de Contas 

da Uniao. 
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No exercicio de suas atribuigoes fiscalizadoras capituladas no artigo 71 da 

Constituigao Federal de 1988, in verbis, o Tribunal de Contas da Uniao - TCU tern 

entendido que o direito a desaposentagao e inato ao servidor que continua no 

exercicio de uma atividade apos a concessao de uma aposentadoria. 

Art. 71 . O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, sera exercido 
com o auxilio do Tribunal de Contas da Uniao, ao qual compete: 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissao de 
pessoal, a qualquer titulo, na administragao direta e indireta, incluidas as 
fundacoes instituidas e mantidas pelo Poder Publico, excetuadas as 
nomeacSes para cargo de provimento em comissao, bem como a das 
concessoes de aposentadorias, reformas e pensoes, ressalvadas as 
melhorias posteriores que nao alterem o fundamento legal do ato 
concess6rio. 

MARTINEZ (2010, p. 27) cita a importancia do entendimento do Tribunal de 

Contas sobre o assunto: 

Manifestando-se sobre o tema, veja-se a decisao do TCU no Proc. 
002.392/81-0, em que foi relator Jose Antonio B. de Macedo, cuja ementa 
diz: " 1 . Aposentadoria. A concessao da aposentadoria em favor de Helena 
Maria Castro de Souza, a partir de 6.6.80, ja foi considerada legal em 
sessao de 16.1.81 (fls. 15 v.). Trata-se, agora, da renuncia a aposentadoria 
em causa. Tendo em vista estar a servidora trabalhando em empresa 
privada, e deseja computar o tempo de servigo publico para futura 
aposentadoria previdenciaria. 2. O Direitor-Geral do Departamento de 
Pessoal do Ministerio das Comunicagoes, atraves da Portaria n. 1.861/87 
(fls. 19), homologou a mencionada renuncia, com efeitos a contar de 
1°1.88". 

No Tribunal de Contas da Uniao, com muitos julgamentos favoraveis aos 

segurados, vem prevalecendo o entendimento de que a renuncia constitui um ato 

unilateral, em que o direito adquirido e o ato juridico perfeito representam garantias 

do detentor do beneficio e nao do Poder Publico. 

5.1.5 Jurisprudencia 

A jurisprudencia nacional nao compactua um entendimento unico e pronto 

sobre a desaposentagao e esta longe de alcangar um consenso. Tambem, nao se 

pode afirmar que ha jurisprudencia majoritaria ou preponderante. Os juizes, os 

tribunais regionais e os tribunals superiores nao pacificaram o tema, de modo que, 
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diuturnamente, na justica brasileira, o assunto e suscitado e discutido, produzindo-se 

decisoes que chegam a ser diametralmente opostas, antagonicas. 

Sao varias as decisoes que envolvem a desaposentagao e decidem 

favoravelmente aos segurados, sendo que algumas foram proferidas ha alguns anos 

e outras recentemente, mais todas busca a assegurar o direito ao exercicio da 

desaposentagao com o aproveitamento posterior em uma nova aposentadoria do 

tempo de contribuigao preterito e que ja compos os requisitos necessarios a 

aposentagao anterior, preenchendo-os. 

LADENTHIN e MASOTTI (2010, p. 104-106) apresentam as seguintes 

decisoes favoraveis a concessao da desaposentagao: 

Ementa: Previdenciario. Processual Civil. Natureza da acao. 
Declaratoria e Condenatoria. Hipotese de observancia do Principio da 
fungibilidade. Renuncia a Aposentadoria Previdenciaria. Opcao para 
fins de contagem de tempo de servigo no servigo publico (art. 202, § 2°, 
da CF/88). Situagao mais benefica. Direito do segurado. (TRF 5 a R. AC 
n. 133529-CE. 98.05.09283-6, Relator Juiz Araken Mariz). 
A decisao ora transcrita teve o julgamento publicado no Diario da Justica em 
26/06/1998, ou seja, ha mais de 12 anos a questao da renuncia a beneficio 
previdenciario com intencao de obter outro mais vantajoso ja estava em 
discussao. 
Referida decisao, proferida pelo egregio Tribunal Regional Federal da 5 a 

Regiao, tornou-se um importante precedente, tratando especificamente de 
renuncia a beneficio do RGPS para RPPS, cujo objetivo era levar para a 
aposentadoria no servigo publico o tempo trabalhado no regime geral. 
Naquela epoca o instituto da desaposentacao estava desabrochando. 

O Superior Tribunal de Justiga - STJ segue a tendencia da pacificagao da 

desaposentagao, decidindo reiteradamente em seus julgados pela disponibilidade do 

direito a desaposentacao, convalidando mais uma vez tal entendimento por meio do 

AGRG-RESP 1.181.333 - (2010/0028122-0) - 5 a T. - REL. MIN. Felix Fischer - DJE 

24.05.2010-p. 821): 

E PACI'FICO, NO AMBITO DESTE E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIQA, 
O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL E POSSiVEL A RENUNCIA DA 
APOSENTADORIA PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DE 
CONTRIBUIQAO E CONCESSAO DE NOVO BENEFICIO, SEJA NO 
MESMO REGIME, SEJA EM REGIME DIVERSO. TAL MEDIDA, ALEM DO 
MAIS, NAO IMPORTA EM DEVOLUQAO, PELO SEGURADO, DOS 
VALORES ANTERIORMENTE PERCEBIDOS. 

As cortes judiciarias tern proferido decisoes favoraveis a desaposentagao 

usando com fundamento para tais, principalmente, os principios constitucionais da 
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fungibilidade, do direito adquirido, e, sempre, considerando como direito disponivel a 

renuncia a percepcao de proventos de beneficios, especialmente, aposentadorias, 

assegurando a manutencao do direito ao tempo de contribuigao vertido para o 

Regime de Previdencia ao qual estava vinculado o segurado e sua portabilidade 

para outro regime, a fim de obter-se beneficio mais vantajoso. 

No ordenamento juridico previdenciario existe apenas uma disposigao 

obstativa a desaposentagao. O artigo 181-B do Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 

1999, in verbis, afirma que as aposentadorias por idade, por tempo de contribuigao e 

especial sao irreversiveis e irrenunciaveis: "As aposentadorias por idade, tempo de 

contribuigao e especial concedidas pela previdencia social, na forma deste 

Regulamento, sao irreversiveis e irrenunciaveis". 

O Regulamento da Previdencia Social nao poderia dispor desta maneira 

acerca da irrenunciabilidade, uma vez que, na sua fungao de regulamentar as leis, 

no caso as Leis n.° 8.212 e 8.213 ambas de 24 de julho de 1991, nao poderia 

extrapolar os limites impostos por tais leis, so podendo regulamentar o que esta 

contido no texto das leis. 

Neste caso, o Regulamento da Previdencia Social foi alem, exorbitando do 

poder regulamentar, pois nao ha nenhuma mengao a irrenunciabilidade nas leis 

previdenciarias. Logo, o Regulamento padece de legalidade, contrariando interesses 

amparados no principio da dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, 

bem-estar e justiga sociais. 

Neste sentido, LADENTHIN e MASOTTI (2010, p. 108) escrevem: 

A recusa pelo ente publico, dos pedidos de desaposentacao na via 
administrativa encontra amparo apenas no regulamento, o que nao se pode 
permitir, pois a Administracao Publica esta adstrita ao Principio da 
Legalidade. Se n§o ha lei expressa vedando a renuncia, nao pode a 
autarquia faze-lo com fundamento no regulamento que, neste sentido e 
ilegal. 

A Lei n.° 8.213/91 traz uma disposigao vedando a possibilidade do 

aposentado de se beneficiar de uma nova prestagao previdenciaria, mesmo que 

continue trabalhando e contribuindo para o Regime Geral de Previdencia Social -

RGPS. 

O paragrafo segundo do art. 18 da Lei n.° 8.213/91, determina que: 



59 

§2° O aposentado pelo Regime Geral de Previdencia Social-RGPS que 
permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, nao fara 
jus a prestagao alguma da Previdencia Social em decorrencia do exercicio 
dessa atividade, exceto ao salario-familia e a reabilitagao profissional, 
quando empregado. 

Desse modo, a Turma Nacional de Uniformizagao dos Juizados Especiais 

Federals no julgamento do Processo n. 2007.72.95.00.1394-5, publicado no Diario 

da Justiga em 10 de junho de 2009, negou pedido de desaposentagao, acatando a 

tese da improcedencia do pedido. 

Perfilhando o entendimento desta decisao, o ato de desaposentagao estaria 

totalmente vedado pelo ordenamento juridico previdenciario. Todavia, o art. 18, § 2° 

da Lei n.° 8.213/91 se refere ao aposentado que voltar a exercer atividade regida 

pelo Regime Geral de Previdencia Social, nao se aplicando aquele que aposentado, 

o deixa de ser por meio da desaposentagao, e busca, agora, nao mais na situagao 

de aposentado, uma nova aposentagao mais vantajosa. 

A Justiga Federal tern recebido uma quantidade consideravel de processos 

onde se busca a desaposentagao e, em suas decisoes, nao ha, segundo a doutrina 

de LADENTHIN e MASOTTI (2010, p. 110), consenso: 

As decisoes de primeira instancia tern sido, na sua grande maioria, 
improcedentes. Os juizes tern entendido incabivel a desaposentagao, 
sustentando que a renuncia feriria a isonomia daqueles que optaram por 
continuar em atividade; ou condicionando a desaposentagao a devolugao 
dos valores recebidos pelo segurado enquanto aposentado. Quanto aos 
Tribunals Regionais Federals, os julgados sao divergentes em cada regiao. 

A Justiga Federal demonstra por meio de seus julgados a controversia que 

ainda paira sobre a desaposentagao nos termos do acordao proferido no processo 

n.° 2008.61.83.011399-0, publicado no Diario da Justiga Federal da 3 a Regiao - CJ1 

em 31 de margo de 2011, p. 1.304, estabelece que: 

PREVIDENCIARIO. DESAPOSENTAQAO. RENUNCIA A 
APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA SUA SUBSTITUIQAO POR 
OUTRA MAIS VANTAJOSA. COMPUTO DE LABOR POSTERIOR A 
APOSENTAQAO. INADMISSIBILIDADE. I - Pedido de desaposentagao, 
consistente na substituig§o da aposentadoria proporcional por outra mais 
vantajosa, com o computo de periodo laboral posterior ao afastamento, sem 
restituigao dos proventos percebidos. II - Aposentadoria e beneficio 
previdenciario previsto no artigo 18, inciso I, letra "c", na redacao original da 
Lei n° 8.213/91, cujos requisitos de concessao vem insertos no art. 52 do 
mesmo diploma. Possibilidade de aposentacao com proventos 
proporcionais, nos termos do art. 53 da Lei n° 8.213/91. Ill - Com as 
alteragoes da Emenda Constitucional n° 20, de 15.12.1998, beneficio passa 
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a ser disciplinado como aposentadoria por tempo de contribuicao (art. 201, 
§7°, inciso I, da Constituigao Federal). Regras de transicSo mantem a 
possibilidade de aposentadoria proporcional, observados o requisite etario e 
o periodo adicional de contribuigao (denominado pedagio). IV - Cabe ao 
segurado a escolha entre as aposentadorias proporcionais e outra mais 
vantajosa, com reflexos na renda mensal inicial do beneficio. V -
Aposentadoria por tempo de servigo e irreverslvel e irrenunciavel, conforme 
artigo 181-B do Regulamento da Previdencia Social, incluido pelo Decreto 
n° 3.265/99. Afastada possibilidade de substituigao do beneficio, sem 
amparo normativo. VI - Regulamento da Previdencia nao veda a renuncia a 
aposentadoria de forma absoluta. Dispositivo interpretado a luz do principio 
da dignidade humana. Garantia do minimo existencial ao segurado. 
Aposentadoria e direito disponivel, dado seu carater patrimonial, e pode ser 
renunciada pelo titular. Ato (ou seus efeitos) e retirado do mundo juridico, 
sem onerar a Administragao. VII - Desaposentagao nao constitui renuncia a 
beneficio previdenciario. Segurado nao pretende recusar a aposentadoria, 
com a desoneragao do ente autarquico, mas sim, substituir o seu beneficio 
por outro mais vantajoso. VIII - Restituigao dos proventos a Autarquia e 
insuficiente para deferimento da desaposentagao e nao integra o pedido 
inicial. IX - Substituigao das aposentadorias denota prejuizo aos segurados 
que, fieis a dicgao legal, optaram por continuar a laborar, para auferir o 
beneficio mais vantajoso. X - Nao prosperam os argumentos da necessaria 
protegao do hipossuficiente e incidencia do principio in dubio pro misero. 
Aposentadoria proporcional nao e lesiva ao beneficiario. Renda mensal 
reduzida justifica-se pela antecipagao do beneficio: dispensa de ate 5 
(cinco) anos de labor e recebimento da aposentadoria por mais tempo. XI -
Inobservancia do disposto no art. 53 da Lei n° 8.213/91 e art. 9°, § 1°, II, da 
Emenda Constitucional n° 20/98. Caiculo legal nao preve futuras revisSes do 
coeficiente, atreladas a atividade posterior a aposentadoria. XII -
Contribuigdes previdenciarias pelo aposentado decorrem da natureza do 
regime, caracterizado pela repartigao simples. Labor posterior a 
aposentadoria e considerado, apenas, para concessao de saiario-familia e 
reabilitagao profissional, nos termos do art. 18, §2°, da Lei n° 8.213/91 
(redagao dada pela Lei n° 9.528/97). Aposentado nao faz jus ao abono de 
permanencia, extinto pelas Leis n°s 8.213/91 e 8.870/94. Desconhecimento 
da lei e inescusavel. XIII - Ausencia de similitude com a reversao de 
servidores publicos aposentados. Afastada aplicagao anal6gica da Lei n° 
8.112/90. XIV - Reexame necessario e apelo do INSS providos. XV -
Sentenga reformada. XVI - Prejudicado o recurso da parte autora. 

Portanto, a desaposentagao e um instituto que tern muitos pontos favoraveis, 

argumentos, doutrinas e jurisprudencias, entretanto, talvez pelo fato de sua recente 

existencia no mundo juridico, sofre, quase que na mesma proporcao dos 

argumentos a seu favor, a oposicao de muitos criticos, expressado por meio, 

principalmente, da doutrina e da jurisprudencia nacional. 

5.2 CONCEITO DOUTRINARIO 

A doutrina tenta, a priori, chegar a uma definigao consistente e que seja 

suficiente para abarcar toda a sua amplitude. Neste mister, existem varios concertos 

de desaposentacao. Para CAMPOS (2009, p. 210), "e o fenomeno pelo qual o 
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aposentado deixa esta sua condigao, retornando, ou nao, a atividade, de forma a 

nao mais receber proventos decorrentes daquela aposentadoria". 

Na visao de LADENTHIN e MASOTTI (2010, p. 60) a desaposentagao 

consiste em: "outro trabalho, entendendo que se trata de renuncia ao beneficio 

concedido para o tempo de contribuigao vinculado a este ato de concessao possa 

ser liberado, permitindo seu computo em novo beneficio, mais vantajoso". 

Com maior profundidade IBRAHIM (2011, p. 35) define desaposentagao 

como: 

A desaposentacao seria a reversao do ato que transmudou o segurado em 
inativo, encerrando, por consequencia, a aposentadoria. Aqui tal conceito e 
utilizado em sentido estrito, como normalmente e tratado pela doutrina e 
jurisprudencia, significando tao somente o retrocesso do ato concessivo do 
beneficio almejando prestagao maior. 

IBRAHIM (2011, p. 35), ainda define o instituto da desaposentagao: 

A desaposentacao, portanto, como conhecida no meio previdenciario, 
traduz-se na possibilidade do segurado renunciar a aposentadoria com o 
propbsito de obter benefico mais vantajoso, no Regime Geral de 
Previdencia Social ou em Regime Proprio de Previdencia Social, mediante a 
utilizacao de seu tempo de contribuicao. Ela e utilizada colimando a 
melhoria do status financeiro do aposentado. 

O conceito de desaposentagao e apresentado por MARTINEZ (2010, p. 38) 

de forma clara e objetiva, sendo ele o responsavel pela criagao do tema no ano de 

1987, nao poderia deixar de formular um conceito que retratasse as nuangas do 

instituto, e demonstrasse as expectativas com relagao ao mesmo. 

Basicamente, entao, desaposentagao e uma renuncia a aposentagao, sem 
prejuizo do tempo de servigo ou do tempo de contribuigao, per se 
irrenunciaveis, seguida ou nao de volta ao trabalho, restituindo-se o que for 
atuarialmente necessario para a manutencao do equilibrio financeiro dos 
regimes envolvidos com o aproveitamento do periodo anterior no mesmo ou 
em outro de Previdencia Social, sempre que a situagao do segurado 
melhorar e isso nao causar prejuizo a terceiros. 

Guimaraes (2006, apud MARTINEZ 2010, p. 39-41) aprimora o conceito 

delineado para o instituto da desaposentacao: 

Em sua monografia, Paulo de Tarso Guimar§es tern a desaposentagao com 
"o direito ao retorno a atividade remunerada" ("Desaposentacao - Conceito, 
aspectos e possibilidades", Sao Paulo: EPDS, 2006, p. 12). E ideia 
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simplificada decorrente de uma primeira avaliacao. De regra, pode dar-se de 
alguem simplesmente nao querer voltar ao trabalho ou ja estar trabalhando, 
eventualmente, no servigo publico, e desejar computar o tempo do RGPS no 
RPPS. 

No dizer de Martinez, a exposigao de Paulo de Tarso Guimaraes e simples e 

delimitada, nao aplicavel a um tema como a desaposentagao que contempla varias 

variantes, nao apenas a possibilidade do aposentado retornar a atividade 

remunerada. Para simplesmente voltar a exercer uma atividade remunerada nao 

seria necessario ocorrer a desaposentagao, bastando uma simples renuncia a 

aposentadoria anterior. Todavia, o retorno a atividade remunerada nao e vedado nos 

regimes previdenciarios existentes, salvo para a aposentadoria por invalidez e 

aposentadoria especial, nao podendo o retorno, neste ultimo caso, ocorrer na 

mesma atividade que gerou o direito a aposentagao. 

Ainda segundo MARTINEZ (2010, p. 39-41): 

Embora focasse mais o servidor, Rodrigo Felix Sarruf Cardoso discorreu 
amplamente sobre o instituto tecnico, dizendo que a "renuncia a 
aposentadoria consiste na desistencia do beneficiario em perceber seus 
vencimentos de inatividade, sendo, portanto, apenas uma abdicacao dos 
frutos advindos da aposentagao", no que estava correto. 
Ele conclui: "como tal, e ato privativo de vontade do servidor-renunciante 
dependendo tao somente da manifestagao unilateral do beneficiario, nao 
podendo a Administragao Publica obstar essa pretensao. Nessa especie, o 
ato administrativo permanece integro em relagao ao ente publico que o 
exarou" ("A desaposentagao do servidor publico: aspectos controvertidos", 
colhido na internet em 30.09.07). 
Sem embargo de nao aprovar a ideia, Lorena de Mello Rezende Colnago a 
define como "tentativa do beneficiario desfazer o ato administrativo de 
aposentacao, com fundamento exclusivo na sua manifestacao volitiva, a fim 
de liberar o tempo de contribuicao utilizado na concessao da aposentadoria 
para que o mesmo possa reutiliza-lo no requerimento de concessao de nova 
aposentadoria em um regime mais benefico" ("Desaposentagao", Sao Paulo: 
LTr, In: RPS n. 301/784). 
Como restringe a adogao do instituto tecnico ela assevera ser uma tentativa, 
lembrando as dificuldades operacionais de se obter a desaposentagao. 

Pois bem, Martinez expoe a conceituagao do instituto juridico formulado por 

outros dois doutrinadores, destacando a abordagem de cada um, criticando a 

limitagao imposta a desaposentagao, por um, e louva a denotagao abrangente e 

incisiva aportado pelo outro. De modo que, a desaposentagao e um tema de um 

conceito doutrinario ainda nao acabado, pronto, mas em grande aprimoramento, nao 

se limitando a doutrina apenas a reforgar suas vantagens, mais a criticar suas 

obscuridades e reivindicar fundamentagao para todas as suas peculiaridades. 
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5.2.1 Distincdes entre Institutos Tecnicos Administrat ivos 

Torna-se necessario e de muita importancia se fazer algumas diferenciacoes 

que se avultam sobre o tema, ou seja, distinguir alguns institutos tecnicos que 

podem ser confundidos com o instituto juridico, que nao deixa de ser tambem um 

instituto tecnico, da desaposentagao. 

Um pedido de revisao de calculo da renda mensal inicial, substituigao da 

aposentadoria proporcional pela integral, quando da comprovagao de novo tempo de 

contribuigao pelo segurado, reativagao da aposentadoria sao exemplos de 

abdicagoes que nao tern o fito da desaposentagao, dai ser necessaria a distingao 

entre tais tecnicas e a desaposentagao. 

MARTINEZ (2010, p. 71) enfatiza que "a existencia de institutos tecnicos 

administrativos assemelhados ao da renuncia e da nova aposentagao seguida a 

abdicacao e que lembram a desaposentagao induzem pequenas confusoes 

semanticas". Expondo a necessidade de se promover as distingoes e apresenta 

varios exemplos de institutos que poderiam causar pequenas confusoes, tais como: 

a cessagao natural da aposentadoria, conversao de beneficio, opgao do titular, 

suspensao e cancelamento, reversao do aposentado e outros. 

E de bom alvitre se fazer a distingao entre renuncia e desaposentagao, 

segundo LADENTHIN e MASOTTI (2010, p. 68/69): 

Na renuncia, o segurado opta em nao receber mais os proventos de 
aposentadoria, bem como de nao de utilizar do tempo de servigo computado 
para a concessao desta. 
Ja na desaposentacao, o segurado abdica apenas dos proventos de 
aposentadoria, mas nao do direito de utilizar os periodos de trabalhos 
anteriores a aposentagao para soma-los aos periodos posteriores. Neste 
caso a renuncia seria parcial, pois a pretensao e renunciar a aposentadoria 
atual, mas somar todo o tempo de contribuigao, a fim de obter nova 
contagem e novo calculo de aposentadoria. 

Seguindo nesta linha, a desaposentagao nao deve ser confundida com a 

figura da conversao de beneficio, ou seja, o auxilio-doenga, diante da possibilidade 

de nao recuperagao do segurado, podera ser convertido em aposentadoria por 

invalidez. Deste modo, com afirma MARTINEZ (2010, p. 73) "o termino das 

mensalidades de um beneficio seguido de outro, ipso facto nao quer dizer renuncia 

do primeiro, mais apenas mudanga tecnica". 
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MARTINEZ (2010, p. 76/77), tambem diferencia os institutos tecnicos da 

reintegracao e da revisao e incorporagao com a desaposentagao. 

Se o servidor se aposentou e mais tarde essa jubilagao foi justificadamente 
cessada (por exemplo, porque nao tinha o tempo de servigo), nao ha 
desaposentagao; se ele consegue desfazer essa cassagao, tem-se a 
reversao. 
A desaposentagao pouco tern a ver com a revisao de calculo da renda inicial 
ou mantida (para a qual subsiste prazo de dez anos) ou com a tentativa de 
inclusao das contribuigoes vertidas ap6s a aposentagao de quern continuou 
trabalhando e contribuindo. Nem mesmo se constitui na intengao de superar 
os dez anos da decadencia do direito de revisao. 
A desaposentagao pressupoe regularidade, legalidade e legitimidade do 
calculo da renda inicial, descabendo, portanto, na hipotese a sua revisao. 

Isto posto, nao cabe confundir nem cogitar a nao distingao da aposentagao 

com os institutos tecnicos administrativos citados, uma vez que, aquela e um 

instituto juridico autonomo, com caracteristicas proprias, buscando sempre o 

computo do tempo de contribuigao preterito, juntamente com um novo tempo 

contributivo, renunciando-se apenas as parcelas de uma prestagao previdenciaria 

pre-concedida, no afa de uma melhor aposentagao. 

5.3 NATUREZA TECNICA 

A desaposentagao e instituto juridico que se relaciona diretamente com o 

direito a aposentagao, uma vez que este implica o direito do 

trabalhador/contribuinte/segurado reivindicar a seu favor a remuneragao da 

inatividade, enquanto aquela, ou seja, a desaposentagao, signifies o direito de abrir 

mao dessas verbas objetivando melhor vantagem pecuniaria. 

A natureza tecnica da desaposentagao implementa-se por meio da sua 

operacionalizagao, significando a possibilidade juridica da renuncia a uma 

aposentadoria para computo do tempo de contribuigao preterito juntamente com o 

novo periodo contributivo com o desiderato de obtengao de aposentadoria mais 

vantajosa economicamente. 

5.3.1 Direito Subjetivo 

A filiagao a um regime previdenciario ocorre de forma compulsoria por meio 

do exercicio de uma atividade remunerada. Logo, a pessoa que exerce uma 
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atividade remunerada e considerada como contribuinte, nesta condigao, e por 

consequencia, detentora do direito de auferir, quando preenchidos os requisitos, de 

suas contribuigoes dantes compulsoriamente vertidas. 

O ato de gozar de suas contribuigoes vertidas constitui-se no exercicio, 

segundo MARTINEZ (2010 p. 48) do "direito subjetivo do segurado de ter de volta a 

reserva tecnica das contribuigoes pessoais". 

Por seu turno, a desaposentagao, doutrinariamente definida como sendo o 

ato de se aposentar novamente no mesmo regime previdenciario ou nao, 

computando-se o tempo de contribuigao ja utilizado na aposentagao anterior, 

exigindo-se como pressuposto o ato unilateral de renuncia da prestagao anterior, 

constitui-se em direito subjetivo do segurado. 

5.3.2 Imprescrit ibi l idade do Direito 

A legislagao previdenciaria impoe condigoes ou requisitos minimos para que o 

segurado possa passar a contar com o direito de exercitar o requerimento a uma 

prestagao previdenciaria. A titulo exemplificativo, o segurado para fazer jus a 

aposentadoria por tempo de contribuigao integral devera preencher os requisitos de 

tempo de contribuigao e carencia, minimos, ou seja, devera contribuir, no minimo, se 

homem, trinta e cinco anos, e ter carencia minima quinze anos. Para a mulher, 

exige-se alem da mesma carencia, tempo de contribuigao de trinta anos. 

Logo, se o segurado preencher esses requisitos, ditos minimos, passa a ter o 

direito de exercer, a qualquer momento, sua aposentadoria por tempo de 

contribuigao integral. No entanto, se pretender continuar trabalhando ou por 

qualquer outro motivo nao quiser exerce-lo naquele momento, jamais podera ser 

constrangido a faze-lo, pois trata de direito subjetivo e imprescritivel, podendo 

requerer a aposentadoria quando entender conveniente. 

MARTINEZ (2010, p. 51) correlaciona a imprescritibilidade do direito a 

aposentadoria com a imprescritibilidade do direito a desaposentagao: 

O direito ao beneficio e imprescritivel, querendo-se dizer que a qualquer 
momento o seu titular pode solicita-lo. Pressupoe, tambem, a faculdade de 
nao faze-lo, vale dizer, deixar de se aposentar quando da reuniao dos 
pressupostos. 
Da mesma forma, nao ha termo para o pedido de desaposentacao; a 
qualquer momento, o titular desse direito instruira o pedido. 
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Contudo, se o direito a aposentadoria e imprescritivel, a desaposentagao 

tambem e um direito imprescritivel. O segurado, ja aposentado, que pretender se 

desaposentar em face de uma nova aposentadoria mais vantajosa, computando 

todos os tempos de contribuigao, conquistados antes ou depois da primitiva 

aposentagao, podera assim, proceder a qualquer tempo, pois o referido direito e 

imprescritivel. 

5.4 CARACTERiSTICAS BASICAS 

O trabalhador, contribuinte de um Regime Previdenciario, apos preencher os 

requisitos para obtengao de uma aposentadoria, em se tratando especialmente de 

aposentadorias como a por Tempo de Contribuigao, Idade e Especial, posto que a 

Aposentadoria por Invalidez e concedida em virtude de um fato alheio a vontade do 

segurado, passam a integrar o patrimonio do segurado como um direito exercitavel a 

qualquer momento. 

A aposentadoria, apos sua concessao, passa a ser um direito patrimonial 

disponivel, ou seja, o seu titular pode dispor desse direito da maneira que Ihe for 

mais favoravel, considerando a natureza da verba previdenciaria, exigindo para tanto 

o atendimento dos ritos de um procedimento. 

MARTINEZ (2010, p. 45) afirma que: 

Em face das enormes consequencias que advem da desistencia de uma 
prestacao previdenciaria, geralmente responsavel pela manutenccio da 
pessoa humana, o procedimento exige certa estrutura tecnica e o processo 
apresenta caracteristicas ressaltaveis, muitas das quais bastante evidentes. 

Outra caracteristica importante, alem do desfazimento ou alteragao do ato de 

aposentagao, ou seja, alteragao de um ato juridico do presente constituido no 

passado, e a perspectiva de mudanga no future O segurado abdica do direito de 

continuar recebendo os proventos da aposentadoria com o objetivo de conseguir 

uma melhor aposentadoria, computando para tanto um novo periodo contributivo, 

vertido posteriormente a concessao da aposentadoria primitiva com salarios-de-

contribuigoes maiores, o que gerara um salario de benefico melhor. 
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5.4.1 Desconstituicao de Ato 

O ato de desaposentagao exige a desconstituicao do ato anterior de 

concessao da aposentagao primitiva, ou seja, o segurado requer junto ao Regime 

Previdenciario ao qual esta ligado, o desfazimento do ato que concedeu sua 

aposentadoria para novo aproveitamento do tempo de contribuigao. 

Como existem direitos renunciaveis, a aposentadoria tambem e um deles, e 

quando o objetivo principal do segurado for buscar melhores condigoes de vida, por 

meio de uma aposentadoria mais vantajosa, ele tern o direito de desistir do seu 

direito adquirido. 

IBRAHIM (2011, p. 49) assevera: 

Sem embargo da necessaria garantia ao ato juridico perfeito ao direito 
adquirido, nao podem tais prerrogativas constitucionais compor 
impedimentos ao livre exercicio do direito. A normatizagao constitucional 
visa, com tais preceitos, assegurar que direitos nao sejam violados, e nao 
limitar a fruicao dos mesmos. O entendimento em contrario viola 
frontalmente o que se busca na Lei Maior. 
Seguranga juridica, de modo algum, significa a imutabilidade das relagoes 
sobre as quais ha a incidencia da norma juridica, mas, sim a garantia da 
preservagao do direito, o qual pode se objeto d renuncia por parte de seu 
titular em prol de situagao mais benefica. 

MARTINEZ (2010, P. 63), com maestria, pontua a renuncia como: 

Com a renuncia opera-se o desfazimento de um ato regular antes praticado, 
que somente pode ser produzido por quern for capaz para isso na 
Administragao Publica. 
Nao se trata de anulagao nem d nulidade, porque a concessao observava 
as regras legais e caracterizava o ato juridico perfeito. Esta-se diante da 
constituigao de um novo status juridico: de desaposentado. Ao qual, se 
assim regulado, podera corresponder a um titulo formal. 

O desfazimento da concessao, como enfatizado, implica na renuncia ao 

recebimento dos proventos de aposentadoria; todavia, em se tratando de 

desaposentagao, a desconstituigao do ato de aposentagao e apenas um dos itens a 

ser preenchimento no iter procedimental. A busca por uma melhor aposentadoria 

atende normas do direito previdenciario procedi mental, implicando em expedientes 

internos formais e com reflexos no mundo exterior ao regime de origem. 
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5.4.2 Reedigao do Pedido 

O segurado que pretender a desaposentagao, exercendo o direito de 

renuncia, estara fazendo uma opgao retratavel, pois, se por qualquer motivo, 

verificando que nao ha vantagem na nova aposentagao podera requerer uma 

aposentadoria nos moldes da anterior. 

Nestes termos LADENTHIN e MASOTTI (2010, p. 90/91) alertam: 

E imprescindlvel calcular o valor da "nova" aposentadoria para verificar se o 
segurado tera efetivamente vantagem financeira ao requerer a 
desaposentagao. 
Se houve a continuidade do mesmo contrato de trabalho ou outro contrato, 
cujo a remuneragao tenha sido igual ou superior ao que vinha recebendo 
quando se aposentou, e muito provavel que a desaposentagao sera 
vantajosa. 
Entretanto, se o segurado voltou a trabalhar ganhando menos, ou deixou 
de contribuir por muito tempo, ou ainda tern uma idade baixa, cujo fator 
previdenciario ainda seja determinante, e possivel que a desaposentagao 
seja prejudicial. 

Deste modo, a reedigao de pedido trata, basicamente, da possibilidade do 

segurado de voltar a perceber os rendimentos de aposentadoria concedida com 

base nos preenchimentos dos requisitos da anterior, renunciada em virtude da 

desaposentagao que se mostrou nao vantajosa. Como, apos os preenchimentos dos 

requisitos para obtengao de aposentagao, esse direito passa a ser adquirido, entao, 

a reedigao de pedido e perfeitamente possivel. 

Neste sentido corrobora MARTINEZ (2010, p. 64): "O desaposentante tern 

direito de retornar a situagao de aposentado, renunciando, por sua vez, a 

desaposentagao, que apenas significara o restabelecimento dos pagamentos 

mensais", evidenciando o que perfilha a doutrina acerca do assunto, entendendo 

nao existir nenhum obice ao retorno da fruigao da aposentadoria anterior. 

A doutrina sustenta a possibilidade do segurado que, nao obtendo sucesso na 

desaposentacao, possa retornar aos termos da aposentadoria anterior, solicitando a 

concessao de uma aposentadoria nos moldes da que dantes gozava. 

5.5 PRESSUPOSTOS LOGiCOS 

A desaposentagao, apesar de ser um instituto juridico que carece de 

reconhecimento, de forma unanime, pela doutrina, ser acolhido internamente pela 
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Administragao Publica e homologado pela Justiga, apresenta seus pressupostos 

bem definidos. 

A vontade do segurado e indispensavel, sem o consentimento do mesmo ou 

iniciativa, nao se cogita em desaposentagao, bem como, a existencia de um direito 

previdenciario eficaz, ou seja, uma aposentadoria a qual preencheu todos os 

requisitos legais, um ato juridico perfeito. 

5.5.1 Desistencia Formal e Declaragao de Desaposentagao 

O segurado manifestara sua vontade sem nenhum vicio e, em seguida, o 

orgao responsavel pela administracao do Regime Previdenciario a que estiver filiado 

o segurado, emitira um documento declarando a desaposentagao do mesmo, a fim 

de que o ato produza os efeitos praticos e juridicos. 

MARTINEZ (2010, p. 45) afirma que: 

Uma caracteristica comum a muitos institutos juridicos previdenciarios e a 
titularidade. Somente quern detem o direito a aposentadoria pode dela 
desistir. 
O gesto e espontaneo e ninguem sera forcado a ele. 
Ainda que seja qualquer, tera de haver motivaccio. 

A aposentagao constitui-se no direito do trabalhador que apbs preencher os 

requisitos, exerceu-o, buscando a contraprestagao a exagao previdenciaria sofrida 

pelo mesmo enquanto em atividade. Deste modo, como a aposentadoria esta 

inserida na orbita patrimonial do segurado, constituindo-se direito seu e unicamente 

o segurado pode manifestar vontade de renuncia-la. 

Como a desaposentagao tern como pressuposto logico a renuncia do direito 

de receber as mensalidades de um beneficio regularmente deferido, sera necessaria 

a desistencia formal por parte do segurado do beneficio em usufruto. 

Andre Santos Novaes (1997, apud MARTINEZ, 2010, p. 59), enfatiza: 

Para Andre Santos Novaes, a disponibilidade nao se refere ao direito a 
aposentadoria em si mesma irrenunciavel, mas ao pagamento das 
mensalidades, que ele chama de proventos. O direito ao beneficio e de 
ordem publica, cuja disposic3o esta nas m§os apenas do legislador. Ainda 
que importante a express3o monetaria das mensalidades, o que revela e o 
direito ao beneficio. Ele e irreversivel, o que cessarSo sao os pagamentos 
("A desaposentac§o e possivel?", Sao Paulo: Tribuna do Direito n. 346, fev. 
1997). 
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O segurado renuncia de modo formal, numa atitude totalmente volitiva, sem 

vicios, as prestagoes do beneficio anterior, buscando autorizagao administrativa para 

refazer, usando novas contribuigdes, os calculos para uma nova aposentagao. Usara 

novos salarios-de-contribuigoes no afa de melhor salario de beneficio. 

5.5.2 Restabelecimento do Equil ibrio 

O restabelecimento do equilibrio refere-se a possibilidade do segurado ter que 

devolver ou nao os valores recebidos na aposentadoria anterior. 

LADENTHIN e MASOTTI (2010, p. 96) fazem duas perguntas contundentes 

sobre o instituto: "Deve ou nao haver devolugao dos valores havidos pelos 

segurados para permitir a desaposentagao? Ha infringencia ao equilibrio financeiro e 

atuarial do sistema previdenciario com a desaposentagao?". 

Andre Cazu (2007, apud LADENTHIN e MASOTTI, 2010, p. 96) assim define: 

Diferencia os dois institutos entendendo que equilibrio financeiro sao as 
reservas matematicas efetivamente constituidas, para que sejam suficientes 
a garantir os onus juridicos das obrigacOes assumidas presentes e futuras; 
enquanto que equilibrio atuarial seriam as ideias matematicas, tais como 
taxas de contribuicao, expectativa media de vida, etc. ("Revista da 
Previdencia Social - RPS, a. XXXI, n. 324, nov./2007"). 

Deste modo, a grande perquirigao que se faz no ato da desaposentagao e se 

o segurado que por alguns anos usufruiu das prestagoes previdenciarias de uma 

aposentadoria legitimamente concedida, e, neste periodo continuou trabalhando e 

contribuindo, tera que devolver as prestagoes recebidas se pretender usar o tempo 

de contribuigao primitive uma vez que esse referido periodo fora usado na 

determinagao da renda inicial da aposentadoria originaria. 

MARTINEZ (2010, p. 59) assevera a necessidade de devolugao: 

Olvidando-se o regime financeiro de reparticao simples, que permeia o 
RGPS e o RPPS, de regra, para que a desaposentagao seja sustentavel do 
ponto de vista tecnico do seguro social e atenda aos seus objetivos, e 
imprescindivel o restabelecimento do status quo ante. De modo geral, nao 
subsiste esse efeito gratuitamente; a relacao juridica ai presente nao 
prescinde de fundamentos econdmicos, financeiros, e atuarios de um piano 
de beneficios. 
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Por sua vez, IBRAHIM (2011, p. 66) adota posicao contraria, considerando o 

modelo adotado para os Regimes Previdenciarios brasileiros: 

Em razSo de tais premissas, alem do evidente carater alimentar do beneficio 
previdenciario, nSo se deve falar em restituicSo dos valores recebidos no 
caso de desaposentacao, sendo tal desconto somente admisslvel em 
regimes de capitalizacao individual pura, o que inexiste no sistema 
previdenciario publico brasileiro, seja no RGPS ou em regimes pr6prios de 
previdencia. 

LADENTHIN e MASOTTI (2010, p. 97) concluem: 

Entendemos que nao ha que se falar em desequilfbrio financeiro e atuarial 
com a desaposentacao visando um melhor beneficio. Muito pelo contrario! 
Os segurados realizaram suas contribuigoes e obtiveram a concessao da 
tao sonhada aposentadoria. Com a continuagao da atividade laboral e, 
consequentemente, com pagamento compulsbrio das contribuigdes, eles 
verteram ao sistema valores que nao estavam previstas. 

Ainda, nao existe posicao doutrinaria definida ou majoritaria sobre a 

desaposentacao. Os doutrinadores contrarios a devolugao dos valores quanto os 

favoraveis justificam com argumentos fortissimos suas posicoes, ocasionando o 

surgimento de jurisprudencia no mesmo sentido. As decisoes do judiciario sao em 

geral pela procedencia do pedido de desaposentacao, todavia, oscilam quanto ao a 

devolugao ou nao. 

5.5.3 Motivagao Especifica 

A desaposentacao tern como sua maior e quase exclusiva motivagao o fato 

do segurado poder buscar auferir rendimentos da inatividade mais vantajosos 

pecuniariamente. O segurado como motivagao especifica o preenchimento das 

condigoes que asseguram o direito a uma nova aposentadoria mais vantajosa, no 

mesmo ou em outro regime previdenciario. 

MARTINEZ (2010, p. 60) enfatiza: 

O escopo da desaposentacao e amplo: a) a priori - sociologicamente deixar 
de ser aposentado, sem importar o que isso signifique pessoalmente; b) 
voltar a trabalhar, contribuir e novamente se aposentar no mesmo regime; c) 
renunciar, obter a CTC e se jubilar logo ou depois em outro regime. Em 
suma, em todos esses casos, melhorar a situagao. 
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LADENTHIN e MASOTTI (2010, p. 72) corroboram: 

A busca pela desaposentacao e a busca por um melhor beneficio 
previdenciario. Ela acontece principalmente quando o valor do beneficio 
recebido pelo aposentado ja nao e mais suficiente para que este mantenha 
seu padrao de vida habitual. Nao necessariamente o mesmo padrao de vida 
que tinha antes da aposentadoria, mas aquele conquistado inicialmente, no 
momento da concessao de seu beneficio, condizente com o valor dos 
salarios-de-contribuicao vertidos ao sistema; e, posteriormente, com a 
continuidade no mercado de trabalho. 

O motivo especifico para a busca da desaposentacao e a melhora das 

condigoes de vida do segurado por meio da melhora do salario de beneficio a que 

faz jus. Nao e objetivo da desaposentacao querer se auto-prejudicar ou prejudicar 

terceiros; esses nao passam de interesses miopes e desprovidos de fundamentagao 

socio-juridica. A desaposentacao sempre pretende algo melhor, ou seja, tenta 

alcangar melhoria para os proventos da inatividade atraves da adigao de novo 

periodo contributivo. 

5.5.4 Ausencia de Prejuizo 

Uma das grandes tormentas da desaposentagao e a possibilidade do ato de 

desfazimento da aposentagao causar prejuizos ao regime previdenciario ao qual o 

segurado esta vinculado usufruindo das parcelas do beneficio. £ consenso no meio 

doutrinario que o ato de desaposentacao nao podera acarretar prejuizos ao regime, 

todavia, discordam da maneira de proceder para se evitar o onus ao regime que area 

com a desaposentacao. 

MARTINEZ (2010, p. 61) se posiciona a favor da devolugao de todos os 

valores recebidos pelo desaposentado a titulo de salario de beneficio da 

aposentadoria abdicada: 

O desfazimento do ato administrativo da aposentacao nao pode causar 
prejuizos para o piano de beneficios do RGPS ou do RPPS, na 
regulamentagao do assunto, convindo ouvir as ponderagoes de um atuario. 
Ele implica em custos internos que, de lege ferenda, poderiam ser cobrados. 
Por isso a ideia de que a renuncia tern de estabelecer o status quo ante e 
posicionar o segurado como se ele n3o tivesse se aposentado. 

Por sua vez, IBRAHIM (2011, p. 60) nao admite prejuizos para o regime de 

origem do desaposentado, entretanto, repudia a ideia de devolugao de valores no 
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intulto de nao causar prejuizos, ou seja, para ele a desaposentagao nao causa 

prejuizos. 

Partindo-se de uma analise perfunct6ria da questSo, e comum adotar-se a 
posicao da plena restituicao dos valores ja recebidos, em obediencia ao 
equilibrio financeiro e atuarial do sistema protetivo, o que, na pratica, acaba 
por inviabilizar o instituto. 
Todavia, sendo o regime financeiro adotado o de reparticao simples, como 
nos regimes previdenciarios publicos em nosso pais, nao se justifica tal 
desconto, pois o beneficio nao tern sequer relacao direta com a cotizacao 
individual, ja que o custeio e realizado dentro do sistema de pacto 
intergeracional, com a populacSo atualmente ativa sustentando os 
beneficios dos hoje inativos. 

Assim como a doutrina, a jurisprudencia tambem oscila em suas decisoes ora 

opinando pela restituicao total dos valores, ou parcial, e, no outro extremo, 

asseveram-se as posigoes contrarias as restituigoes valores, argumentando que a 

desaposentacao nao causa prejuizos ao sistema previdenciario do desaposentando, 

uma vez que, como IBHAHIM (2011. p. 60), afirmam nao ser possivel restituicao 

num sistema previdenciario de repartigao simples. 

5.6 OBJETIVOS 

O objetivo da desaposentagao n3o e outro se nao a busca por um beneficio 

mais vantajoso. O segurado, ja aposentado, continua a exercer atividade remunera 

que o liga a um dos regimes previdenciarios existentes atualmente no Brasil. 

Contribuindo mensalmente, vislumbra a possibilidade de usar esse novo periodo 

contributivo, podendo ser atraves de melhores salarios-de-contribuigao, na 

formulagao de um novo pedido de aposentadoria com melhores remuneragoes para 

a inatividade. 

5.6.1 Direito a um Beneficio mais Vantajoso 

O segurado que mesmo aposentado continua a exercer atividade remunera, 

contribuindo para o regime previdenciario vinculante, tern direito subjetivo a uma 

nova aposentagao em novas bases de calculo do salario de beneficio. 

O Regime Geral de Previdencia Social, como visto alhures, veda a 

possibilidade de o aposentado que voltar a contribuir se aposentar pelo simples 
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preenchimento dos requisitos para outra aposentagao em atendimento as normas 

que impossibilitam a cumulagao de beneficios no mesmo regime previdenciario. 

Todavia, em se tratando de desaposentagao, o segurado abdica das 

prestagoes da aposentadoria a fim de usar o periodo contributivo preterito, 

computando-o com o novo periodo no afa de obter melhor salario de benefico em 

outra aposentagao, dita mais vantajosa. 

O Piano de Beneficios da Previdencia Social - PBPS, instituido por meio da 

Lei n.° 8.212/91, previa em sua redagao original, artigo 122, revogado pela Lei n.° 

9.032, de 1995, que: 

Se mais vantajoso, fica assegurado o direito a aposentadoria, nas 
condigdes legalmente previstas na data do cumprimento de todos os 
requisitos necessarios a obtengslo do beneficio, ao segurado que, tendo 
completado 35 anos de servigo, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou 
por permanecer em atividade. 

Mesmo a norma tendo sido revogado, para os doutrinadores defensores da 

desaposentacao remanesce o direito. Neste interim afirma MARTINEZ (2010, p. 93): 

Em um universo em que as pessoas buscam as prestacdes da seguridade 
social para deterem os meios habituais de subsistencia e se regozijarem 
quando alcancam a desejada aposentadoria, em certo sentido importa 
saber o motivo pelo qual elas pretendem desfazer o ato de deferimento do 
beneficio. Evidentemente, a maioria dos que pensam assim tern por escopo 
uma nova aposentacao, desfrutar de melhores instrumentos de 
subsistencia. 

Esta centelha tambem e defendida por LADENTHIN e MASOTTI (2010, p. 

67): 

Neste sentido, o segurado aposentado com uma renda muito inferior ao 
efetivamente contribuido e obrigado a voltar ao mercado de trabalho e, 
consequentemente, a contribuir para o sistema. A renuncia e a busca por 
nova aposentadoria mais vantajosa e a unica saida viavel ao segurado, pois 
esta prestagao previdenciaria esta Ihe sendo um estorvo e nao efetivamente 
um beneficio, agravado pela continuidade das contribuigoes 
compulsoriamente, sem que tenha direito aos beneficios como qualquer 
outro segurado que contribui. 

IBRAHIM (2011, p. 70/71) e contundente: 

Ademais, nao se pode alegar ausencia de previsao legal para o exercicio 
das prerrogativas inerentes a liberdade da pessoa humana, pois cabe a 
esta, desde que perfeitamente capaz, julgar a condig§o mais adequada para 
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sua vida, de ativo ou inativo, aposentado ou nao aposentado. O principio da 
dignidade da pessoa humana repulsa tamanha falta de bom senso, sendo 
por si so fundamento para a reversibilidade plena do beneficio. 

A exposigao da doutrina alhures e firme e incisiva, indicando que o segurado 

sempre tera direito a uma aposentadoria mais vantajosa, pois os principios 

constitucionais alvitram maior forga normativa que as normas infraconstitucionais 

que tratam da previdencia social brasileira. 

Os principios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do bem-estar 

asseguram, acima de qualquer preceito normativo, o usufruto dos direitos por parte 

da pessoa que os ostenta, mesmo que haja lei infraconstitucional dispondo 

contrariamente, como e o caso em comento. 

5.7 ATUALIDADE E TENDENCIAS 

A desaposentagao e relativamente recente considerando-se o grande lapso 

que em geral os institutos juridicos levam para amadurecerem. Sao muitos os 

obstaculos e duvidas que atualmente pairam ou circundam a desaposentacao. A 

doutrina desenha as nuangas da desaposentagao com base em principios de ordem 

publica, tais como o principio da dignidade e do bem-estar. 

O Poder Legislative brasileiro busca normatizar o instituto, todavia, em 

tentativas preteritas esbarrou no veto do executivo, que sem reservas, impediu que 

viesse ao mundo juridico um disciplinamento sobre o assunto sob o pretexto que era 

algo inviavel para a vida previdenciaria brasileira e seria mais um fator de deficits 

nos orgamentos pertinentes e alegou, tambem, e principalmente, vicio de iniciativa. 

O judiciario se depara com processos que buscam a solucao de um litigio 

instaurado com os regimes previdenciarios, que a priori, negam todo e qualquer 

pedido de desaposentagao. Diante da morosidade do Poder Legislativo e da 

resistencia do executivo, tern sido o judiciario o unico poder a enfrentar a 

desaposentacao com maior peculiaridade, mesmo que nao seguindo uma linha de 

decisao uniforme. 

MARTINEZ (2010, p. 27) enfatiza que "o direito a felicidade e maior que o 

Direito. Destarte, e possivel desaposentar de beneficio por incapacidade, tema, 

alias, as vezes confundido com a cessacHo natural, apos uma alta medica, 

transformagao em outro beneficio ou opgSo" 
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Neste mesmo sentido, IBRAHIM (2011, p. 103) escreve: 

O debate afeto a desaposentacao tern evoluldo nos ultimos anos a ponto de 
propiciar novas reflexOes e alguns aprofundamentos sobre o tema. 
Pessoalmente, ao elaborar curta monografia sobre o instituto, nao imaginei 
que o assunto fosse ganhar tamanha notoriedade, ate pela ausencia de 
ineditismo, ja que a desaposentacao, eventualmente, era mencionada em 
alguns eventos academicos. 
No entanto, por falta de bibliografia mais direcionada, a materia, ate entao 
relegada a alguns clrculos academicos, ganhou espago entre os 
profissionais da area e tornou-se assunto da hora, ocupando inumeros 
paineis em congressos e seminarios de todo o pals. 

Contudo, segundo IBRAHIM (2011, p. 103), a desaposentagao e objeto de 

publicagoes, favoraveis e contrarias, mais que o expoem, com tecnica e propriedade 

juridica. Dessa forma, a desaposentagao ganha, cada vez mais, os contornos de um 

instituto de relevancia social e juridica que precisa ser discutido sob os moldes dos 

fundamentos constitucionais. O regramento infraconstitucional que sofre o instituto 

da desaposentagao nao e credenciado a sobejar o objetivo primordial da convivencia 

humana em sociedade, o bem-estar. E, se o bem-estar de um aposentado passa 

pela necessidade de buscar melhores condigoes de vida, certo e que Ihes sao 

asseguradas garantias constitucionais que o favorecem na busca pela 

desaposentacao. 

Portanto, a desaposentacao tende a continuar sendo alardeada e objeto de 

discussao dos circulos academicos, principalmente, naqueles voltados ao estudo do 

direito previdenciario. Como um direito fundamental e em atendimento aos principios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e bem-estar social, sem contrariar a 

legalidade a que esta adstrita a Administragao Publica, o instituto da 

desaposentagao fara parte da pauta dos Poderes Constitucionais (Legislativo, 

Executivo e Judiciario) ainda com maior persistencia. 
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6 CONCLUSAO 

A partir do conhecimento normativo da Previdencia Social, possibilitou o 

estudo do protetivo ou securitario brasileiro, definindo-o e conhecendo a 

abrangencia e, por consequencia, as limitacoes do mesmo. 

Os principios da Previdencia Social, que ostentam posicao constitucional, sao 

as diretrizes fundamentals de todo o sistema, portanto, mister se fez conhece-los, 

uma vez que a desaposentacao esposa-se em alguns desses principios para 

expandir suas raizes e coaduna-se com todos, sem contrariar um que seja. 

O instituto da desaposentacao pode ocorrer entre regimes previdenciarios 

diferentes ou na orbita de um mesmo regime previdenciario; para o descortinamento 

do tema e desenvolvimento de suas nuancas, tornou-se vital conhecer os regimes 

previdenciarios obrigatorios existentes atualmente no sistema de previdencia 

brasileiro, enfocando principalmente o Regime Geral de Previdencia Social e os 

Regimes Proprios de Previdencia Social destinados, respectivamente, aos 

trabalhadores em geral e aos servidores publicos efetivos dos entes federados. 

O Regime Geral de Previdencia Social - RGPS e o maior regime 

previdenciario, o mais normatizado e o que, devido ser administrado pela Uniao, se 

opoe vorazmente ao instituto da desaposentacao. Conhecendo os segurados do 

RGPS permitiu delinear quais os possiveis destinatarios da desaposentacao, 

identificando-os com as prestagoes oferecidas pelo mesmo regime. Ou seja, um 

aposentado por tempo de contribuigao, bem como, aposentados por idade e 

detentores de aposentadorias especiais administradas pelo Regime Geral, podem 

continuar contribuindo ap6s a aposentacao e depois, se mais vantajoso, buscar a 

desaposentacao neste mesmo regime se continuaram a exercem atividade que os 

filiam compulsoriamente a este regime. 

O segurado aposentado no Regime Geral pode desaposentar-se, com 

aproveitamento do tempo de contribuigao, logo emissao da Certidao de Tempo de 

Contribuigao - CTC por parte da autarquia previdencia, para averbagSo do 

respectivo tempo no regime previdenciario a que esta vinculado o segurado naquele 

momento, que, via de regra, e um regime proprio de um dos entes federados, 

obtendo uma aposentadoria mais vantajosa. 
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O Regime Geral de Previdencia Social - RGPS e regulamente por meio das 

leis infraconstitucionais de numeros 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, 

sendo as mesmas regulamentadas atraves do Decreto n.° 3.048/99, com inumeras 

alteracoes posteriores. Foi por intermedio desses instrumentos normativos do RGPS 

que se demonstrou a aversao deste regime ao tema da desaposentacao, inclusive 

com disposicoes regulamentares exorbitando da fungao regulamentar proposta na 

Constituigao Federal de 1988. 

E consenso doutrinario e postulado do Instituto Nacional do Seguro Social -

INSS que todo pedido de desaposentagao protocolado junto as suas agendas tern 

que ser indeferido de qualquer jeito, revelando a posicao adotada por este regime 

acerca do assunto e assevera-se que, em sede de ag3o judicial, usara como 

principals motivos a justificar o ato indeferitorio: Ato juridico perfeito (art. 5°, XXXVI); 

beneficio irreversivel e irrenunciavel; ausencia de previsao legal; art. 96, III, da Lei 

8.213/91; principio da solidariedade; segurado optou pela renda menor, mais 

recebera por mais tempo. 

Neste sentindo o regulamento da previdencia social, com evidente conteudo 

praeter legem, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 no art. 181-B, preve que as 

aposentadorias por idade, tempo de contribuigao e especial sao irreversiveis e 

irrenunciaveis na forma desse regulamento. Essa citagao demonstra que o Regime 

Geral de Previdencia Social tenta a qualquer custo desestimular a busca da 

desaposentacao pelos segurados aposentados sob a egide de suas regras. 

Nos regimes pr6prios de previdencia dos servidores publicos efetivos tambem 

nao ha consenso, imergindo o tema em varios obstaculos, dentre eles a falta de 

previsao legal e o ato juridico perfeito. 

S3o varios os motivos que a Administragao Publica aponta para nao conceder 

administrativamente a desaposentacao. Um motivo e porque nao tern previsao legal, 

tanto no RGPS, quanto no RPPS, logo, nao ha como conceder pedido neste sentido 

em observancia ao principio da legalidade (CF, art. 37). Outro motivo se fundamenta 

no ato juridico perfeito, pois uma vez concedida a aposentadoria, ela se tornaria 

irreversivel por garantia da seguranga juridica (CF, art. 5°, XXXVI). 

Na construgao normal dos postulados da desaposentagao tornou-se 

necessario refutar tais argumentos com ponderagoes juridicas pertinentes. Neste 

Comenos, e de bom alvitre lembrar que as prerrogativas constitucionais nao podem 

ser utilizadas contra as pessoas que sao objeto da salvaguarda constitucional e que 
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a vedacao no sentido da impossibilidade da desaposentacao e que deveria constar 

da lei. A sua autorizagao e presumida, desde que nao sejam violados outros 

preceitos legais ou constitucionais. 

O direito a Previdencia Social e o direito a aposentacao, depois de 

preenchidos os requisitos legais, sao direitos fundamentais. A aposentagao e um 

direito com previsao constitucional e, como enfocado, na desaposentacao, ocorre a 

abdicacao dessa aposentadoria com vistas a uma nova, mais vantajosa. 

Isto posto, fora necessario estudar a natureza juridica do ato concessivo da 

aposentadoria, para fixar-se as bases da desaposentacao, que pressupoe renuncia 

previa da aposentadoria em gozo. A desaposentagao nao e o oposto da 

aposentacao, como de inicio pode parecer; ao contrario, a desaposentagao e um 

procedimento desencadeado por meio de varios atos e um desses atos e a renuncia 

aos proventos da aposentadoria anterior para aproveitamento do tempo de servigo 

preterito na concessao da nova aposentagao. 

A importancia da aposentadoria para a vida de um segurado e inquestionavel, 

principalmente em se tratando de aposentados pelo Regime Geral de Previdencia 

Social - RGPS, que, em geral, sao trabalhadores que estavam envolvidos em 

atividades economicas que asseguravam aos mesmos, condigoes de sustento por 

meio de tal rendimento. Como os proventos de aposentadoria sao substitutivos dos 

rendimentos da atividade, abdicar de tais rendimentos implica abdicar da verba 

alimentar, que muitas vezes e a unica e exclusiva fonte de manutengao. 

A desaposentagao, para muitos, seria um sacrificio muito grande, pois teriam 

que prescindir, mesmo que provisoriamente, da sua fonte de renda para buscar algo 

melhor. E justa e legitima a busca pela desaposentacao considerando-se que a 

melhora no rendimento mensal assegura melhores condigoes de vida, de 

sociabilidade e bem-estar. 

O segurado aposentado que continuar ou voltar a exercer atividade que o filie 

ao Regime Geral de Previdencia Social - RGPS, na condic3o de segurado 

obrigatoria sera compelido a contribuir. Essa disposigao esta e e norma basilar da 

legislagao que disciplina o RGPS brasileiro; e uma norma justa, consentanea com a 

politica adotada para financiamento do sistema, sendo de bom grado que quern 

trabalhe, contribua para manter o equilibrio do sistema e atenda ao principio da 

solidariedade, principal principio previdenciario, aplicavel n§o so ao Regime Geral, 

mais a todos os outros regimes previdenciarios existentes. 
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O que nao e justo e o que se dispoe na sequencia sobre as contribuigoes 

daqueles que mesmo aposentados continuam contribuindo. Nao poderao se 

beneficiarem dessas novas contribuigoes para obtengao de uma nova aposentadoria 

ou ate mesmo melhoria da existente, uma vez que sao irrenunciaveis e irreversiveis. 

E norma de clarividente e flagrante vicio de ilegalidade e disposigao contraria 

aos preceitos dos principios constitucionais da dignidade da pessoa humana, bem-

estar social, dentre outros. £ uma norma que tentar vedar a possibilidade do 

segurado de melhorar as suas condigoes de sustentabilidade e vida. 

A desaposentagao prega contra essa disposigao, afirmando a possibilidade 

do segurado usufruir desse periodo de contribuicao numa nova aposentadoria no 

mesmo ou em outro regime previdenciario e com computo, inclusive, do periodo de 

contribuigao antigo ou preterito, usado como periodo de contribuicao na concessao 

da aposentadoria anterior. 

A desaposentacao e um instituto legitimo que assegura direitos nao 

reconhecidos ainda; ao contrario, as vezes, vedados, mais que sao direitos inatos e 

o direito ao gozo dos mesmos suplanta a legislagao que se Ihe opoe. Mesmo que 

leis e\ou regulamentos vedem o exercicio e a fruigao do direito de usar contribuigoes 

vertidas apos a aposentagao e nao digam nada a respeito da desaposentagao, sao 

direitos legitimos, indissociaveis da vontade do segurado e da esfera patrimonial do 

mesmo, cabendo ao mesmo (segurado) dispor sobre seu uso e gozo. 

O poder legislative caminha lentamente para a regulamentagao do tema e 

diante dessa inercia atual cabera ao Poder Judiciario, o mais requisitado dos 

poderes a se manifestar sobre o tema, fixar as diretrizes necessarias e basilares 

para desaposentagao, tais como o tempo minimo de contribuigao e periodicidade 

minima para sua requisigao. Apesar de a fungao do judiciario nao ser legislar, mas, 

na ausencia de norma expressa, alguma seguranga juridica deve ser criada, ao 

tempo em que tern que atender as solicitagoes daqueles que buscam a 

desaposentacao. 

Outra grande questao suscitada na desaposentagao e a referente a 

devolugao ou nao dos valores recebidos quando do gozo da aposentacao anterior. 

Nao ha consenso doutrinario ou jurisprudential acerca desse topico. Tanto a 

doutrina como a jurisprudencia se dividem e argumentam fortemente defendendo 

suas posigoes. Todavia, o argumento que parece mais convincente e arrazoado de 

fundamentagao e que dispensa o segurado da obrigagao de devolver os valores 
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recebidos, lapidando-se a tese da natureza alimentar da verba recebida e, nao 

menos importante, o fato de o nosso sistema previdenciario ser um sistema de 

reparticao simples, onde os ativos financiam os beneficios dos inativos atuais. 

Uma aposentadoria justa permite ao segurado sobreviver em melhores 

condigoes, nao so ele, mas tambem sua familia. Deste modo, a busca por melhores 

condigoes de vida, baseada em disposigoes constitucionais expressas que 

asseguram a luta por dignidade e bem-estar como uma meta do Estado brasileiro, 

sao pressupostos que sobrepoem disposigoes contrarias a direitos e garantias 

fundamentals. 

A possibilidade de renunciar a aposentadoria que atualmente recebe para 

preencher os requisitos de concessao de um beneficio melhor, e com certeza mais 

justo, considerando as contribuigoes que verteu aos cofres previdenciarios apos a 

aposentadoria, acarretara para o segurado a sensagao de dever cumprido, 

mantendo, inclusive, sua autoestima em patamar alto. 

A desaposentacao e uma reivindicagao salutar, direito que agrega melhoria 

de vida, sem causar prejuizos a nenhum sistema ou regime previdenciario, que 

pressupoe onus para os segurados que o pleiteiam, pois os mesmos tern requisitos 

a preencher para busca-la, tais como novo periodo contributivo, e isso implica 

retorno a atividade. Nao e uma invencao ilbgica ou desprovida de lastro tecnico ou 

juridico, ao contrario, e totalmente cabivel, tanto e que a tendencia do instituto e 

sofrer uma regulamentagao, aprouve que, a pretendida regulamentagao nao 

continue a cercear direitos legitimos, pois se assim o fizer, sera passivel de arguigao 

de inconstitucionalidade. 
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