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RESUMO 

O presente estudo pretende analisar a concessao da pensao por morte na condicao de obito 
presumido. Faz exposicoes da Previdencia Social, exibindo-se como sistema que tern o 
escopo de amenizar as desigualdades sociais, frisando sua conceituacao, elencando seus 
regimes e os principios mais representatives que regem o tema. Enfoca o beneficio pensao por 
morte, exibindo seus requisitos de concessao e cessacao. Primordialmente, analisa os 
requisitos para a concessao da pensao por morte presumida, e paulatinamente destacam-se os 
institutos da morte presumida e da ausencia, distinguindo-os no decorrer do trabalho. Ressalta 
a morte presumida no ambito civilista e previdenciario possuindo cada uma seus aspectos 
peculiares. Aponta as consequencias juridicas em caso de reaparecimento do de cujus, 
demostrando a necessidade do reembolso da quantia pecuniaria outrora recebida nas situacoes 
em que for comprovada a ma-fe, cabendo ao Juiz verificar em cada caso concreto. Ademais, 
menciona a competencia da Justica Federal para julgar a morte presumida para fins exclusivos 
previdenciarios. No desenvolver do trabalho utiliza como metodo de abordagem, o dedutivo, 
por meio de analise bibliografia conexa com o conteudo, observa o instituto da Previdencia 
Social no ordenamento patrio, afunilando para a avaliacao da concessao da pensao por morte 
na condicao de obito presumido. Como metodo procedimental utiliza o monografico, onde 
analisa a pratica da concessao dos beneficios, explorando todos os aspectos, como concessao, 
beneficiarios, extincao e consequencias juridicas. E como metodo de pesquisa explora a 
documentacao indireta, atraves de pesquisas bibliograficas, analises de legislacao, 
jurisprudencias, artigos e periodicos. Assim, demostra a importancia do beneficio pertinente 
para os dependentes do segurado, vez que com a ocorrencia do infortunio morte, encontram-
se desamparados. 

Palavras-chave: Previdencia Social. Pensao por morte. Morte Presumida. 



ABSTRACT 

This study intends to analyze the death benefits concession on the condition of presumed 
death. It exposes the Social Security as a system that has the scope to alleviate social 
inequalities, stressing its conceptualization, detailing their regimes and the most 
representative principles governing the subject. The study focuses on the death benefits, 
displaying their requirements for granting and cessation. Primarily examines the requirements 
for granting a pension for presumed death, and slowly stands out the institutes of presumed 
death and absence, distinguishing them during this work. It emphasizes the presumed death in 
the civil and social security range each having its unique aspects. It points out the legal 
consequences in case of reappearance of de cujus, showing the need for the refund of the 
amount previously received payment in situations that it is confirmed bad faith, it is valid to 
say that it is up to the judge verify each specific case. Also, it mentions the competence of the 
Federal Court to judge only the presumed death for social security purposes. In developing, 
the study uses as a method of approach, the deductive, by analysis of the bibliography related 
to the content, makes observations of the Institute of Social Security in our legal system, 
narrowing to the evaluation of the grant of death benefits on the condition of presumed death. 
As a procedural method it uses the monographic one, which analyzes the practice of granting 
benefits, exploring all aspects, such as concession, grant beneficiaries, extinction and legal 
consequences. And as a research method it explores the indirect documentation through 
bibliographic searches, analysis of legislation, case law, articles and periodicals. So, it 
demonstrates the importance of the appropriate benefit for the dependents of the insured, 
since the occurrence of the woe of death, are often helpless. 

Keywords: Social Security. Death benefits. Presumed dead. 
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1INTRODUCAO 

O Sistema Previdenciario Brasileiro exibe-se com o intuito de amortizar as 

desigualdades sociais, agindo dessa forma por meio de uma politica de distribuicao de renda, 

com carater contributivo. Nesse ambito, o Regime Geral da Previdencia Social compreende 

varias prestacoes, a rotularem-se de servicos ou beneficios. 

Dentre estes beneficios, tem-se a Pensao por Morte, a qual e concedida aos 

dependentes do segurado que veio a falecer. A mesma e conferida diante da morte real, aquela 

que e certificada, constatada oficialmente atraves da certidao de obito ou ante a morte 

presumida, a qual se atua de duas maneiras: por decisao judicial, ou seja, com decretacao de 

ausencia, ou ainda sem decretacao de ausencia, quando for extremamente plausivel, 

provando-se o desaparecimento do segurado, apos catastrofe, acidente ou desastre. 

Da-se aqui, destaque ao beneficio da Pensao por Morte na condicao de obito 

presumido. Beneficio este, alvo de polemicas, haja vista ser concedido mediante a ausencia do 

segurado, isto e, quando o segurado literalmente desaparece, sem deixar noticias, ou quando 

nao localizam seu corpo, ficando seus dependentes desamparados economicamente. Situac-ao 

complicada configura-se quando o de cujus reaparece, cessando dessa forma, imediatamente o 

beneficio, nao sendo devolvida a importancia pecuniaria ja recebida, salvo se comprovada a 

ma-fe. 

Neste sentir, a presente pesquisa tern o escopo de forma perfunctoria discutir o 

instituto da pensao por morte de obito presumido e sua importancia para os familiares 

dependentes, identificando os seus requisitos, as situacoes cabiveis, a comprovacao da morte 

presumida e as consequencias juridicas do aparecimento do de cujus, procedendo, para este 

fim, um estudo legal, doutrinario e jurisprudential. 

Muitas pesquisas foram desenvolvidas no Brasil referente a Pensao por Morte, mas 

pouco se abordou sobre a questao da Pensao por Morte de obito presumido, frisando sua 

concessao, seus requisitos e suas consequencias juridicas. 

Diante da importancia e estima da tematica supracitada, bem como da escassez de 

trabalhos neste sentido, o estudo em questao tem o intuito de servir como estimulo e 

referential para outros trabalhos. 

A relevancia do tema pode ser aferida sob dois pontos de vistas diferentes, quais 

sejam: o social, que busca saber de que forma o conhecimento produzido influenciara na 

comunidade, traduzido nas melhorias efetivas que possam ser oferecidas a sociedade, e o 
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cientffico. retratado na efetiva contribuicao ao enriquecimento do conhecimento atraves desta 

investiga9ao, acerca da interpreta9ao escorreita que deve ser dada as normas previdenciarias, 

mais precisamente quanto aquelas referentes a concessao da pensao por morte nos casos de 

morte presumida. 

No desenvolver deste trabalho, o metodo de abordagem utilizado foi o metodo 

dedutivo consistente na analise da bibliografia pertinente, observando toda a aplica9ao do 

instituto da Previdencia Social no ordenamento juridico brasileiro, atraves de seus beneficios 

concedidos, procurando esclarecer a eficacia da concessao da pensao por morte na condi9ao 

de obito presumido. Assim sendo, avaliou-se o instituto na otica de um aspecto geral, 

afunilando-se para um ponto particular, mais especifico. 

Da mesma forma, por intermedio do metodo do procedimento monografico, 

examinou-se a atual conjuntura que conduz a pratica da concessao de seus beneficios, 

analisando todos seus angulos, de forma a explanar concessao, beneficiarios, extin9ao e 

consequencias juridicas ao seu respeito. 

O metodo de pesquisa explanado foi da documenta9ao indireta, atraves do qual foi 

feito levantamento de dados, mediante pesquisas bibliograficas, analises documentais de leis, 

jurisprudencias e estudos de artigos e periodicos. 

No desenvolver do primeiro capitulo, serao verificadas as no9oes gerais da 

Previdencia Social, a fim de introduzir e familiarizar o tema em testilha, discutindo seu 

conceito, beneficios, regimes e os principios que a norteiam. 

No segundo capitulo. afunilando-se o tema, far-se-a uma abordagem sobre o beneficio 

em questao, qual seja, a Pensao por Morte, frisando todos seus aspectos, desde sua concessao 

ate sua cessa9ao. 

Por fim, sera explanada no terceiro capitulo, a Pensao por Morte em condi9ao de obito 

presumido, fazendo-se um enfoque da morte presumida, distinguindo-a da ausencia; dos 

criterios necessarios para sua concessao; o questionamento da competencia para julgar a 

morte presumida para fins previdenciarios e o reaparecimento do de cujus, tendo em vista 

suas consequencias juridicas. 
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2 ASPECTOS G E R A I S DA PREVIDENCIA SOCIAL 

Inicialmente, antes de encetar o estudo a que se propoe este trabalho, impoem-se o 

exame de algumas questoes preliminares, que consubstanciam questoes propedeuticas 

indispensaveis ao desenvolvimento do tema, tais como a previdencia social, conceituando-a, 

abordando suas caracteristicas, regimes e principios norteadores. 

2.1 CONCEITO, REGIMES E BENEFICIOS 

A Previdencia Social e uma porcao delimitada da Seguridade Social a qual 

corresponde a um seguro social aprovisionado pelo Estado, aspirando a protecao de todo 

individuo que exercite uma atividade laborativa remunerada, para amparo dos riscos 

provenientes da perda ou reducao, permanente ou temporaria, das condicoes que 

proporcionam o alcance de seu sustento. 

Isto e, a Previdencia Social, tern por designio garantir aos seus beneficiarios meios 

imprescindiveis de manutencao, haja vista a situacao em que se apresentam, seja de 

incapacidade, de idade avancada. de tempo de servico, de desemprego involuntario, de 

reclusao, ou mesmo de morte daqueles de quern dependiam economicamente, extinguindo 

assim, o estado de necessidade que possam se encontrar. 

Aprecia-se a Previdencia Social como uma poupanca conferida ao cidadao para 

garantir que no vindouro, em caso de perda da sua capacidade laboral, por meio das 

contingencias supracitadas, possua uma renda que Ihe proporcione condicoes de vivencia. 

Ha, portanto, uma relacao de reciprocidade, isto e, existindo a contribuicao por parte 

do segurado, havera a concessao de beneficios, e, ou servicos. Percebe-se, assim, que a 

Previdencia Social, tern um carater insito de contributividade anterior a concessao do 

beneficio. 

Etimologicamente discorrendo, a palavra previdencia advem do latim pre videre, 

significando ver com antecipacao as contingencias sociais e procurar compo-las . 

1 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social: custeio da seguridade social beneficios, acidente do 
trabalho, assistencia social, saude. Sao Paulo : Atlas, 2002, p. 31. 
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E uma relagao previdenciaria sinalagmatica, se exibindo como um contrato bilateral, 

preenchido de direitos e obrigacoes. Neste sistema, so sera beneficiado aquele que tiver 

contribuido. 

Assim, tem-se um mutualismo, constituido da ideia de uma aderencia de esforcos com 

o escopo de proporcionar um futuro acautelado aos contribuintes, manifestando-se a 

previdencia como um sistema fundamentalmente social. 

Pode-se definir, Previdencia Social, a partir da conceituacao apresentada pelo 

doutrinador Wladimir Novaes Martinez2 que aduz: 

[...] como a tecnica de protecao 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 avancada, tempo de servico ou morte -
mediante contribuicao compulsoria distinta, proveniente da sociedade e de 
cada um dos participantes. 

Neste sentido e nitido que na Previdencia Social impera a reciprocidade, so recebe 

beneficio previdenciario, aquele que e contribuinte, estabelecendo assim, um sistema de 

protecao social para propor meios de subsistencia ao segurado e sua familia. 

O direito a Previdencia Social esta assegurado no artigo 201 da Constituicao Federal3, 

in verbis: 

Art . 201. A previdencia social sera organizada sob a forma de regime geral, 
de carater contributivo e de filiacao obrigatoria, observados criterios que 
preservem o equih'brio financeiro e atuarial, e atendera, nos termos da lei, a: 
I - cobertura dos eventos de doenca, invalidez, morte e idade avancada; 
II - protecao a maternidade, especialmente a gestante; 
I I I - protecao ao trabalhador em situacao de desemprego involuntario; 
IV - salario-familia e auxilio-reclusao para os dependentes dos segurados de 
baixa renda; 
V - pensao por morte do segurado, homem ou mulher, ao conjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2°. 

Tal direito constitucionalmente garantido possui em seu ambito, tres regimes 

previdenciarios, os quais compreendem inumeros individuos, e atraves de normas que regem 

a relacao juridica previdenciaria, possuindo tais individuos, uma conexao entre si, haja vista, 

2 MARTINEZ, Wladimir Novaes. A seguridade social na Constituicao Federal. 2. ed. Sao Paulo: LTr, 1992, 
p. 99. 
5 BRASIL. Constituicao Federal do Brasil. Brasilia: Senado Federal, 1988. 
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suas relacoes de trabalho ou mesmo da categoria profissional que pertencem, conferindo a 

estes individuos, beneficios fundamentalmente previstos no sistema de seguro social, isto e, 

configuram-se como um piano de previdencia, seja ele publico ou privado, que assegura a tais 

individuos filiados, pelo menos beneficios como aposentadoria e pensao por morte. 

Hodiernamente, o sistema embasado no artigo 9° da Lei 8.213/91 e artigos 40, 201 e 

202 da Carta Magna, apresentam os seguintes regimes: Regime Geral da Previdencia Social 

(RGPS), Regime Proprio da Previdencia Social (RPPS) e o Regime de Previdencia Privada 

(RPP). 

O Regime Geral da Previdencia Social, o qual e o mais amplo, responsavel pela 

protecao da maioria dos trabalhadores brasileiros, e administrado pelo INSS (Instituto 

Nacional de Seguro Social), Autarquia Federal vinculada ao MPS (Ministerio da Previdencia 

Social), regido pela Lei n° 8.212 e pela Lei n° 8.213, ambas de 1991, instituido aos 

trabalhadores em geral, incluindo os celetistas e servidores publicos que nao estejam 

vinculados a regime proprio da previdencia. 

Regime Proprio da Previdencia Social, sustentado pela Uniao, Estados, Distrito 

Federal e Municipios, tern a finalidade de assegurar beneficios aos servidores publicos, 

previsto no artigo 40 da Constituicao Federal, e aos militares. 

Ja o Regime de Previdencia Privada, pode ser aberto ou fechado, tern por designio 

principal complementar a renda dos segurados posteriormente a aposentadoria em outros 

regimes ou de ser renda principal, neste caso sendo uma previdencia implementar, daqueles 

que nao eram filiados a outro regime. 

Como supracitado, a previdencia social com seu nitido carater contributivo e 

retributivo, proporciona aos seus filiados, atraves de tais regimes, prestacoes previdenciarias, 

as quais se dividem em servicos e beneficios da Previdencia. 

Infere-se do posicionamento de Wladimir Novaes Martinez4: 

O legislador da atencao especial a prestacao e cerca-a de muitos cuidados 
(v.g., definitividade, continuidade, irrenunciabilidade, indisponibilidade. 
intransferibilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade), constituindo-se no 
principal instituto juridico previdenciario. Devendo-se acrescer a 
substitutividade e a alimentaridade, dados essenciais a relacao. A razao de 
ser da relacao juridica de prestacoes sao beneficios e servicos, isto e, 
atividade fim da Previdencia Social: propiciar os meios de subsistencia da 
pessoa humana conforme estipulado na norma juridica. 

4 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciario: Nocoes de Direito Previdenciario. Tomo I . 
Sao Paulo: LTr, 1997, p. 201. 
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Assim, tem-se que com o anseio de proporcionar meios para a subsistencia dos 

filiados, sendo o objetivo primordial, a Previdencia Social destina-se a conceder servicos e 

beneficios. 

Servicos previdenciarios sao prestacoes nao pecuniarias, que buscam, na maioria das 

vezes, auxiliar o INSS na concessao dos beneficios previdenciarios ou intermediar a relacao 

entre o segurado e a Previdencia Social3. 

Ja os beneficios previdenciarios sao prestacoes pagas em dinheiro aos segurados ou as 

vezes, aos seus dependentes, substituindo sua remuneracao, ja que no momento encontra-se 

impossibilitado de exercer sua atividade, podendo tambem ser complementacao do 

rendimento do trabalho. Sao pagos aos segurados beneficios como aposentadorias seja por 

invalidez, por idade, por tempo de contribuicao ou especial; salario-familia, salario-

maternidade e auxilios, como o auxilio- doenca e auxilio-acidente. Ja aos dependentes, sao 

pagos beneficios como a pensao por morte e o auxilio-reclusao. 

Destarte, tem-se que, no sistema previdenciario ha contribuintes, beneficiarios e seus 

dependentes. 

Os beneficiarios sao pessoas fisicas que gozam de suas prestacoes, enquadrando-se em 

segurados e dependentes. Segurados sao os proprios contribuintes da Previdencia Social, 

pessoas fisicas com no minimo 16 anos de idade, que se vinculam a previdencia de forma 

obrigatoria ou mesmo facultativa, a obrigatoriedade ocorre da determinacao da propria lei, 

sendo individuos que exercam atividade remunerada, distintamente do que ocorre com os 

facultativos, neste caso, os segurados filiam-se espontaneamente, por ato volitivo, para 

contribuir ao custeio da previdencia, fazendo jus aos beneficios, caso ocorra no futuro 

contingencias como velhice, doenca, morte, reclusao, entre outras. 

Ja os dependentes sao as pessoas economicamente subordinadas ao segurado, as quais 

tambem fazem jus das prestacSes da Previdencia Social, divididos em tres classes, destaque-

se que se pertencerem a mesma classe, disputam em igualdade de condicoes. 

Ressalte-se, que os dependentes nao contribuem para o sistema previdenciario, 

todavia, por dependerem economicamente dos segurados, fazem jus aos beneficios. Os mais 

comuns dos beneficios concedidos aos dependentes sao a pensao por morte e o auxilio-

reclusao. 

5 KERTZMAN, Ivan. Curso pratico de Direito Previdenciario. 7.ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2010, p. 
342. 
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Frise-se neste ambito, que tal dependencia nao e essencialmente economica, podendo 

esta, ser vista sob outra otica, se estreitando para os vinculos familiares, decorrente da 

solidariedade civil, quando ha obrigacao dos mais afortunados provisionarem condicoes aos 

mais necessitados. 

Os dependentes se decompoem em tres classes de acordo com os parametros 

elucidados no artigo 16 da Lei n° 8 .213/1991 6 . Eis o teor: 

Art . 16. Sao beneficiarios do Regime Geral de Previdencia Social, na 
condicao de dependentes do segurado: 
I - o conjuge, a companheira, o companheiro e o filho nao emancipado, de 
qualquer condicao, menor de 21 (vinte e um) anos ou invalido; 
I I - os pais; 
I I I - o irmao nao emancipado, de qualquer condicao, menor de 21 (vinte e 
um) anos ou invalido; 
IV - (Revogada pela Lei n° 9.032, de 1995) 
§ 1° A existencia de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui 
do direito as prestacoes os das classes seguintes. 

Como se observa a partir da leitura do artigo supra, ha tres classes distintas de 

dependentes, cada uma com suas peculiaridades, as quais devem obedecer a uma ordem de 

preferencia, onde os dependentes da classe do inciso I preferem aos dos artigos posteriores, 

alem do mais, a dependencia da primeira classe e presumida, ou seja, nao ha necessidade de 

se provar, e praticamente uma presuncao absoluta, podendo estes ate ter recursos proprios, 

nao necessitando que tal dependencia seja exclusiva, contudo, que dependam de certa forma, 

do segurado. Destaque-se que, existindo dependente de alguma das classes, automaticamente 

estara excluido o direito de a classe seguinte receber as prestacoes. Adverte-se que, existentes 

varios dependentes em uma mesma classe, sera rateada igualitariamente a prestacao. 

Segundo o eximio Feijo Coimbra7 "a existencia de varios dependentes arrolados na 

mesma classe decreta a concorrencia entre eles e a partilha da prestacao previdenciaria Logo, 

todos incluidos como sendo da mesma classe possuem iguais direitos diante da Previdencia". 

Na primeira classe tem-se que, para efeitos previdenciarios, equiparou a situacao de 

esposa ou esposo a condicao de companheira ou companheiro, isto e, neste ambito nao ha 

diferenciacao entre estes, destaque-se ainda, que na parte final do inciso I , supracitado, o 

6 BRASIL.LEI 8.213 de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da Previdencia Social e da 
outras providencias. Diario Oficial |da) Repiiblica Federativa do Brasil. 25 de julho de 1991. Disponivel em: 
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legislador tambem nao faz distincao entre os filhos, podendo ser de qualquer natureza, filho 

legitimo, adotivo, ou adulterino. Informe-se que o enteado e o menor tutelado tambem 

equiparam-se aos filhos atraves de declaracao do segurado, constatando-se que no patamar 

previdenciario o importante e a dependencia. 

Imprescindivel registrar, que o filho ao completar vinte e um anos, atinge a maioridade 

previdenciaria, cessando assim a condicao de dependencia, semelhante a uma condicao 

resolutiva, da mesma forma acontece quando cessa a invalidez no caso da ultima hipotese do 

mesmo inciso, com o advento desses fatos, quais sejam, a maioridade ou fim da invalidez, fica 

extinta a dependencia. 

Na segunda classe, apresentam-se os pais, os quais diferentemente dos dependentes ja 

citados, devem comprovar sua dependencia, alem de so gozarem do beneficio caso inexista 

dependente da classe anterior. Por fim, os irmaos, os quais do modo que os pais, deverao 

corroborar a dependencia. 

Para que sejam concedidos os beneficios e necessario o preenchimento de alguns 

requisitos determinantes, peculiares a cada um, haja vista, suas caracteristicas e a contingencia 

imperiosa em cada caso. No entanto, ha um traco comum para a verificacao da possibilidade 

da concessao, a constatacao da carencia. 

Sabias sao as palavras de Marcus Orione e Erica Paula8 ao definir carencia: 

A carencia e o periodo minimo de contribuicoes, indicado em lei, para que o 
beneficiario tenha direito ao beneficio previdenciario. Por outro lado, em 
algumas hipoteses legais, em prestigio mesmo ao principio da solidariedade, 
concebe-se a possibilidade de exclusao legal da necessidade de carencia para 
obtencao do beneficio. 

Sendo assim, colhe-se que para os beneficiarios desfrutar do beneficio, ha uma 

exigencia de contribuir por certo lapso temporal determinado em lei. O periodo de carencia 

varia de cada beneficio. Tal carencia para os inumeros beneficios esta prevista nos artigos 25 

e 26 da Lei 8.213/919, advertindo que existem beneficios que independem de carencias, 

exemplificando: pensao por morte, auxilio doenca. 

Por fim, frise-se por oportuno, a questao do segurado especial. Este podera inscrever-

se facultativamente na condicao de contribuinte individual, repassando sua contribuicao para 

o INSS, porem caso nao seja efetuado tal repasse, o segurado especial fica privado de receber 

8 CORREIA, Marcus Orione Goncalves; CORREIA, Erica Paula Barcha. Curso de Direito da Seguridade 
Social. 4.ed.Sao Paulo: Saraiva, 2008, p. 223. 
9 Lei que dispoe sobre os Pianos de Beneficios da Previdencia Social e da outras providencias. 
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determinados beneficios, como a aposentadoria por tempo de contribui9ao. Atente-se que esse 

tipo de segurado pode inscrever-se como contribuinte individual, no entanto nao e segurado 

facultativo. 

Os que, nao contribuirem facultativamente para o sistema, usufruem do beneficio, 

mediante comprova9ao do exercicio de atividade rural em regime de economia familiar, de 

forma que haja a constata9ao de que a produ9ao seja de subsistencia, num periodo 

imediatamente anterior a solicita9ao do beneficio, mesmo que seja de forma descontinua, 

porem atinja o numero de meses correspondentes a carencia de cada beneficio. 

2.2 PRINCIPIOS NORTEADORES 

Principios sao as fontes norteadoras do direito, as linhas diretrizes. Na esfera 

previdenciaria. os principios descrevem normas elementares de previdencia, as quais servem 

de diretrizes para toda atividade legislativa e interpretativa da Previdencia Social. 

Pela inteligencia do artigo 2° da Lei 8.213/9110 tem-se que: 

Art . 2° A Previdencia Social rege-se pelos seguintes principios e objetivos: 
I - universalidade de participa9ao nos pianos previdenciarios; 
II - uniformidade e equivalencia dos beneficios e servi90S as popula96es 
urbanas e rurais; 
I I I - seletividade e distributividade na presta9ao dos beneficios; 
IV - calculo dos beneficios considerando-se os salarios-de-contribui9ao 
corrigidos monetariamente; 
V - irredutibilidade do valor dos beneficios de forma a preservar-lhes o 
poder aquisitivo; 
V I - valor da renda mensal dos beneficios substitutos do salario-de-
contribui9ao ou do rendimento do trabalho do segurado nao inferior ao do 
salario minimo; 
V I I - previdencia complementer facultativa, custeada por contribui9ao 
adicional; 
V I I I - carater democratico e descentralizado da gestao administrativa, com a 
participa9ao do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em 
atividade, empregadores e aposentados. 
Paragrafo unico. A participa9ao referida no inciso V I I I deste artigo sera 
efetivada a nivel federal, estadual e municipal. 

1 0 BRASIL. LEI 8.213 de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da Previdencia Social e da 
outras providencias. Diario Oficial |da] Republica Federativa do Brasil. 25 de julho de 1991. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>. Acesso em: 11 de ago. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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Por este dispositivo, verifica-se que os principios de certa forma, revelam a vontade do 

legislador em adequar a previdencia social em uma dimensao protetiva, sendo uma das formas 

necessarias para organizar a evolucao da sociedade, almejando garantir a justica social e o 

bem estar de todos. 

De forma incipiente, ao tratar dos principios, destaque-se o que se configura como 

base, que sustenta toda a previdencia social, qual seja, o principio da solidariedade, o qual se 

expoe mediante a contribuicao de varias pessoas, da sociedade em si, para que no momento da 

contingencia, o individuo possa usufruir do beneficio cabivel, isto e, todos contribuem de 

forma solidaria e indistintamente, para assegurar beneficios quando a pessoa que necessite do 

beneficio seja atendida. 

Destarte, posiciona Ivan Kertzman11: 

A solidariedade do sistema previdenciario, em sintese, e o principio que 
acarreta a contribuicao dos segurados para o sistema, com a finalidade de 
mante-lo, sem que necessariamente usufrua dos seus beneficios. Uma vez 
nos cofres da previdencia social, os recursos serao destinados a quern 
realmente deles necessitar. 

Assim, tal principio justifica o fato do segurado contribuir por muito tempo, sem 

jamais ter usufruido de beneficios, como tambem, a situacao em que, dependentes do 

segurado recebem beneficio, no inicio das contribuicoes do segurado que venha a falecer. 

2.2.1 Universalidade de Participacao nos Pianos Previdenciarios 

Tal principio se manifesta na medida em que todos os individuos, sem distincao, 

participam da Seguridade Social, ressalvando que nem todos os atendimentos sao concedidos 

sem que previamente haja contribuicao, ja que o carater contributivo e predominante no 

sistema. Apenas o direito a saude e a assistencia social nao dependem de contribuicao. Na 

previdencia, unicamente as pessoas contribuintes serao abrangidas pela participacao universal 

nos pianos previdenciarios. 

A este respeito, bem se posiciona Juliana Presotto Pereira Netto : 

1 1 KERTZMAN, Ivan. Curso pratico de Direito Previdenciario. 7.ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2010, p. 
30. 
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[...] abriu-se a possibilidade de que qualquer pessoa pudesse participar dos 
beneficios da previdencia social, mediante contribuicao na forma dos pianos 
previdenciarios (incluindo-se a figura do segurado facultativo), numa clara 
tendencia no sentido de dar atendimento ao principio da universalidade da 
cobertura e do atendimento, ainda que parcialmente (uma vez que para a 
conquista dos beneficios previdenciarios se continua a exigir uma 
contribui9ao previa). 

Com essa universalidade almeja-se atender o maior numero possivel de individuos e o 

maior numero de contingencias. Tentando abarcar esse numero de pessoas que necessitem dos 

beneficios, tal principio, objetiva eliminar ou atenuar a miseria, consequentemente as 

desigualdades sociais. 

2.2.2 Uniformidade e Equivalencia dos Beneficios e Servicos as populacoes urbanas e 

rurais 

Outrora, os trabalhadores rurais nao possuiam os mesmos direitos que os urbanos, o 

legislador sempre privava aqueles de direitos previstos a estes. Tal discrimina9ao nas palavras 

de Wagner Balera agravou a questao social e afastou, por largo tempo, a popula9ao rural da 

prote9ao social1 3. 

Atualmente, nao existem mais distin9oes entre os direitos sociais dos trabalhadores 

urbanos e rurais. Ha uma harmonia, equilibrio referente a tais direitos, incluindo ambos, na 

prote9ao social. 

A uniformidade refere-se as semelhan9as das contingencias a que se expoem os 

trabalhadores urbanos e rurais, visando a necessidade de serem tratados de forma igualitaria 

quando a eles submetidos. 

Ja a equivalencia se mostra nos aspectos quantitative e qualitativo das presta96es, ou 

seja, dos beneficios e servi9os, aspirando uma proporcionalidade no valor destas presta9oes, 

considerando como participam no custeio da previdencia social. 

1 2 PEREIRA NETTO, Juliana Presotto. A previdencia social em reforma: O desafio da inclusao de maior 
numero de trabalhadores. Sao Paulo: LTr. 2002, p. 70-71 
l j BALERA, Wagner. Introducao a seguridade social: "Introducao ao direito previdenciario", coordenasao de 
Meire Lucia Gomes Monteiro. Sao Paulo: LTr. 1998, p. 49. 
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2.2.3 Seletividade e Distributividade na prestacao dos Beneficios 

Este principio revela-se quando se faz uma seletividade na adequacao dos beneficios 

as necessidades de cada individuo que carece da protecao, haja vista, que pressupoe que os 

beneficios serao concedidos a quern efetivamente careca, selecionando conforme a 

necessidade de cada pessoa. 

Feita esta selecao, os beneficios serao distribuidos, exibindo-se por meio de um carater 

de reparticao, permitindo assim, reduzir as desigualdades sociais, no momento em que os 

contribuintes possam alcancar todos os beneficios e servicos disponiveis. 

Neste sentido, a licao de Sergio Pinto Martins1 4: 

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

Em suma, seleciona-se o beneficio ou servico mais adequado, mais comodo para 

suprir as contingencias, que por sua vez, sao as necessidades do bem que deve ser protegido, 

observando-se sempre as exigencias previamente tipificadas, com a finalidade de no momento 

proporcionar o bem-estar. Conferida a necessidade do destinatario, a prestacao selecionada e 

distribuida, estabelecendo o que muitos chamam de justica social. 

2.2.4. Calculo dos beneficios considerando-se os salarios-de-contribuicao corrigidos 

monetariamente 

Buscando evitar distorcoes nos valores dos beneficios pagos, tal principio veio a tona. 

Constitucionalmente previsto, este determina que o legislador ao fixar o calculo de algum 

beneficio previdenciario, levando em consideracao a media de salarios de contribuicao, atente 

Martins, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social: custeio da seguridade social, beneficios, acidente do 
trabalho. assistencia social, saiide. 18 ed. Sao Paulo: Atlas, 2002, p. 78. 
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para corrigir monetariamente o valor dos salarios de contribuicao. Anterior a este principio, os 

salarios de contribuicao nao eram corrigidos monetariamente, o que muitas vezes ocasionava 

uma diminuicao no valor pago aos beneficiarios. A propria Carta Magna preve em seu artigo 

201, § 3° que todos os salarios de contribuicao considerados para o calculo de beneficio serao 

devidamente atualizados, na forma da le i 1 3 . 

2.2.5 Irredutibilidade do Valor dos Beneficios de forma a preservar-lhes o poder 

aquisitivo 

Principio de grande importancia, haja vista, ser dever, prioridade do Estado, fazer com 

que os beneficios alcancem sua finalidade, isto e, garantir um minimo social aos que 

usufruem destes. Neste sentido, nao seria justo reduzir estes beneficios, deixando de 

proporcionar aos beneficiarios um poder aquisitivo justo, capaz de lhes ofertarem uma 

mantenca digna. 

Bem se manifesta Ivan Kertzman16: 

[...] diferentemente do Direito do Trabalho, a previdencia social protege o 
valor real dos beneficios concedidos. Aqui , alem de nao ser permitida a 
reducao do valor nominal recebido, e, tambem, garantido o reajustamento 
periodico das perdas inflacionarias por indice definido na forma da lei. 

Tal principio equivale ao da intangibilidade do salario dos empregados e dos 

vencimentos dos servidores, na medida em que, legalmente concedido, o beneficio nao podera 

ter seu valor nominal reduzido. nem pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, salvo se 

determinado por lei ou ordem judicial, alem de ser garantido o reajuste destes beneficios, 

conforme o art. 201, § 4° da Constituicao Federal que expressamente preve: "E assegurado o 

reajustamento dos beneficios para preservar-lhes, em carater permanente, o valor real, 

conforme criterios definidos em lei" 1 7 . 

1 5 BRASIL. Constituicao Federal do Brasil. Brasilia: Senado Federal, 1988. 
1 6 KERTZMAN, Ivan. Curso pratico de Direito Previdenciario. 7.ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2010, p. 
52. 
1 7 BRASIL. ConstituicSo Federal do Brasil. Brasilia: Senado Federal, 1988. 
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2.2.6 Valor da Renda Mensal dos Beneficios substitutos do Salario-de-Contribuicao ou 

do Rendimento do Trabalho do Segurado nao inferior ao do salario minimo 

Por este principio, compreende-se que nenhum beneficio, seja qual for, que venha a 

substituir o salario de contribuicao ou mesmo o proprio rendimento do trabalho do segurado, 

podera ter valor mensal inferior ao salario minimo, tendo em vista, como ja foi explicitado, 

que os beneficios visam garantir um minimo social de subsistencia do segurado e 

dependentes. Sendo assim, se tal valor fosse inferior ao do salario minimo, ficaria prejudicada 

a subsistencia dos beneficiarios. 

Eis o teor do artigo 201, § 2° da CF: "Nenhum beneficio que substitua o salario de 

contribuicao ou o rendimento do trabalho do segurado tera valor mensal inferior ao salario 

minimo". 1 8 

Percebe-se, que a propria Constituicao Federal veda que o valor da renda mensal dos 

beneficios seja inferior ao do salario minimo. 

2.2.7 Previdencia Complementar Facultativa, custeada por contribuicao adicional 

Mesmo o Regime Previdenciario estatal sendo compulsorio, isto e, apresentando-se de 

carater obrigatorio e universal, ha a possibilidade de participacao da iniciativa privada na 

atividade securitaria, complementando este regime oficial, sendo, pois, de carater facultativo 

para os segurados, ressalvando que esta previdencia complementar e custeada por 

contribuicao adicional. Tal previdencia nao esta vinculada ao regime oficial, a mesma e 

autonoma diante deste, sendo regulada por lei complementar, conforme explana o artigo 202 

da Constituicao Federal: 

Art . 202. O regime de previdencia privada, de carater complementar e 
organizado de forma autonoma em relacao ao regime geral de previdencia 
social, sera facultativo, baseado na constituicao de reservas que garantam o 
beneficio contratado, e regulado por lei complementar 1 9. 

x BRASIL. Constituicao Federal do Brasil. Brasilia: Senado Federal, 1988. 
9 Ibid. 
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Muitas vezes, este tipo de previdencia e utilizada pelos beneficiarios com o intuito, 

como a propria nomenclatura apresenta, complementar a previdencia oficial, de forma que 

garanta uma renda maior no futuro, quando os beneficiarios necessitarao tendo em vista a 

consumacao das contingencias. 

2.2.8 Carater Democratico e Descentralizado da Gestao Administrativa, com a 

participacao do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, 

empregadores e aposentados 

Pelo norte deste principio, verifica-se que o legislador buscou democratizar a gestao 

da seguridade social, haja vista a participacao de todos os ambitos representatives da 

sociedade, seja por parte do governo ou mesmo da sociedade, incluindo os aposentados. Alem 

de estar presente na lei infraconstitucional e da propria Carta Maior dispor sobre ele em seu 

artigo 194, paragrafo unico, inciso VI I . 

Destaque-se que o mesmo nao e novidade no texto constitucional, uma vez que sempre 

existiu a participacao da comunidade nos Conselhos da previdencia social, assistencia social e 

saude, frisando-se que tal participacao sera efetivada nos tres niveis, quais sejam, federal, 

estadual e municipal. 

Enfim, ao analisar sucintamente os principios que muitas vezes sao corolarios entre si, 

os quais regem as diretrizes da Previdencia Social, constata-se que a mesma se manifesta de 

forma democratic^, auxiliando na abolicao das desigualdades sociais. Todavia, a realidade 

distancia-se da teoria, mesmo sendo concedidos milhoes de beneficios torna-se insuficiente 

para coincidir a teoria com a pratica. 
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3 PENSAO POR M O R T E PREVIDENCIARIA 

Abordar acerca de um dos mfortunios, que inevitavelmente atingira o segurado, e, por 

conseguinte, seus dependentes, qual seja, a contingencia morte, e de suma importancia, 

mesmo sendo um tema extremamente comum e afeto entre os individuos, sem duvida alguma. 

ha controversias e incertezas em relacao ao beneficio pensao por morte, que muitas vezes 

acabam por eliminar a essentia de proporcionar aos dependentes, um minimo de subsistencia, 

haja vista, o segurado ter sido atingido por esta contingencia. 

Em tempos preteritos, antes da promulgacao da Constituicao Federal de 1988, a 

mulher exclusivamente, apresentava o direito ao beneficio da pensao por morte 

previdenciaria. Excetuando-se, o homem teria tal direito advindo da mulher, caso invalido 

fosse. Nao satisfizesse o artigo 5° da Carta Magna, que nivelou todas as pessoas perante a lei, 

vedando-se qualquer discriminacao e primazia, o artigo 201, em seu inciso V, igualou homem 

e mulher para efeito de pensao previdenciaria. 

Atualmente, abolida tal discriminacao, constitucionalmente e pela legislacao 

previdenciaria, a pensao por morte e concedida a homens e mulheres, dependentes do 

segurado que venha a falecer. Alem disso, com a aplicacao da Lei n° 8.213/91, os 

beneficiarios da pensao por morte, mulher ou homem que contrair novas nupcias ou passar a 

viver em uniao estavel, nao perde o direito de receber o beneficio outrora concedido, salvo, se 

com essa nova uniao ocorrer alteracoes positivas em seu status economico-financeiro, 

tornando-se desnecessaria tal pensao. Frise-se, pois, que o fato de que se o novo esposo ou 

esposa, companheiro ou companheira vier a falecer, nao podendo cumular os dois beneficios, 

possui o beneficiario, o direito de optar pelo mais vantajoso. Importante mencionar ainda, a 

admissao da concessao da pensao por morte a companheira ou companheiro homoafetivo. 

Neste sentido, como corolario do principio da igualdade, principio este, presente em 

todo sistema previdenciario, nao ha que se arrazoar em exclusao da pensao por morte entre os 

dependentes, seja por motivo de sexo, classe, funcao social, ou qualquer que seja a via 

discriminatoria, quando o pilar desse sistema e a protecao social, e o amparo aos individuos 

que foram atingidos pelas contigencias previstas em lei. 

3.1 LEGISLACAO E ASPECTOS GERAIS 
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Hodiernamente, a Carta Magna ao trazer disposicoes sobre o sistema previdenciario, 

estabelece em seu artigo 201, inciso I , que os pianos de Previdencia Social, os quais terao 

carater contributivo, atenderao a cobertura do evento morte. Alem destes dispositivos, a 

pensao por morte e abordada na legislacao infraconstitucinal, no trancurso da Lei n° 8.213/91, 

mais epecificamente em seus artigos 74 a 79, onde prediz, sucintamente, que a pensao por 

morte e um beneficio previdenciario devido exclusivamente aos dependentes do segurado, 

haja vista seu falecimento. 

Bem se posiciona Wladimir Novaes Martinez20: 

A pensao por morte e prestacao dos dependentes necessitados de meios de 
subsistencia, substituidora dos seus salarios, de pagamento continuado, 
reeditavel e acumulavel com aposentadoria. Sua razao de ser e ficar sem 
condicoes de existencia quern dependia do segurado. Nao deriva de 
contribuicoes aportadas, mas dessa situacao de fato, admitida 
presuntivamente pela lei. 

Sendo assim, verifica-se que tal beneficio e concedido mensalmente, de forma 

continua aos dependendes do segurado da Previdencia Social, em decorrencia do seu 

falecimento, possui em sua essentia ensejar ao amparo tao garantido constitucionalmente, 

possibilitando assim, que o dependente sobrevivente promova sua propria existencia, ja que 

nao conta mais com a presence de quern o mantinha. 

Seu valor corresponde a 100 % do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou 

da que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do obito. Em se tratando de 

segurado especial, o valor e de um salario minimo, salvo se este tenha contribuido 

facultativamente. 

Assim, verifica-se pela exposicao do artigo 75 da Lei n° 8.213/91: "O valor mensal da 

pensao por morte sera de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou 

daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, 

observado o disposto no art. 33 desta lei". 

Neste diapasao, destaque-se que se o segurado fosse aposentado, a Renda Mensal 

Initial (RMI) seria de 100% do valor que fazia jus, porem se nao recebia aposentadoria, 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciario: Nocoes de Direito Previdenciario. Tomo 
I I . Sao Paulo: LTr, 1997, p. 700. 
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calcula-se a RMI da aposentadoria por invalidez, a qual detinha o direito, para assim, apurar o 

valor da RMI da pensao por morte. 

Tal valor e calculado mediante a aplicacao de um coeficiente sobre o valor do salario 

do beneficio, o qual e a base de calculo para a RMI, alteravel de acordo com cada beneficio. 

Na aposentadoria por invalidez o calculo do salario do beneficio esta descrito no art. 

29 da Lei n° 8213/91" , em seu inciso I I , que prediz: 

Art. 29. O salario de beneficio consiste: 
[...] 
I I - para os beneficiarios de que tratam as alineas a, d, e e h do inciso I do 
art. 18, na media aritmetica simples dos maiores salarios de contribuicao 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o periodo contributivo. 

Em sintese, a Renda Mensal Inicial da aposentadoria por invalidez e 100% do salario 

de beneficio, explicitado acima, adicionado com 25% se o segurado carecer de um auxilio 

permanente de um terceiro. No entanto, tal acrescimo nao sera incorporado na pensao por 

morte, com fulcro no art. 45, paragrafo unico, alinea c, da lei supracitada. Eis o teor: 

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar 
da assistencia permanente de outra pessoa sera acrescido de 25 % (vinte e 
cinco por cento). 
Paragrafo unico. O acrescimo de que trata este artigo: 
c) cessara com a morte do aposentado, nao sendo incorporavel ao valor da 
pensao. 

Pertinente ainda mencionar que tal beneficio nao pode ser inferior a um salario 

minimo, e que o mesmo e acumulavel com outros beneficios, exceto com o beneficio 

assistencial, que pela propria nomenclatura percebe-se que nao e beneficio previdenciario, 

mas assistencial, sendo incompativel quando se tratar de cumulacao com outros beneficios. 

3.2 REQUISITOS PARA OBTENgAO 

2 1 BRASIL.LEI 8.213 de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da Previdencia Social e da 
outras providencias. Diario Oficial [da| Repiiblica Federativa do Brasil. 25 de julho de 1991. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>. Acesso em: 12 de set. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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Pode-se trazer a baila que sua concessao independe de periodo de carencia, no entanto, 

e necessario o preenchimento de alguns requisitos, os quais serao pormenorizados nos topicos 

subsequentes. Frisando desde ja, que a concessao e regida pela lei vigente na data do obito. 

3.2.1 Carencia e Qualidade de Segurado 

Como ja explicitado anteriormente, carencia e o periodo temporal de contribuicoes 

estabelecido para concessao de cada beneficio. 

Tal beneficio, porem, independe de periodo de carencia, isto e, nao e exigido tempo 

minimo de contribuicao, haja vista, o evento morte ser completamente imprevisivel, sendo 

assim, torna-se desnecessario o tal periodo de carencia, em virtude de seu aspecto social, 

sabendo-se que o segurado podera falecer ate mesmo no dia em que se filiar ao sistema. 

conforme se observa no artigo 26, I , da Lei n° 8.213/91: "Art. 26. Independe de carencia a 

concessao das seguintes prestacoes: I - pensao por morte, auxilio-reclusao, salario-familia e 

auxilio-acidente". 

No entanto, e necessario para que o dependente faca jus a pensao por morte, que o 

falecido fosse segurado a epoca do obito, caso contrario nao gera o direito ao beneficio, isto e, 

e imprescindivel que o falecido possua a qualidade de segurado. 

Em regra, tal qualidade e mantida, quando houver contribuicoes para a Previdencia 

Social. Todavia, a propria legislacao impoe um periodo, onde mesmo apos o fim das 

contribuicoes ha o amparo previdenciario, denominado de periodo de graca. 

No artigo 15 da Lei n° 8.213/91, estao dispostos os periodos em que nao ha 

contribuicoes, porem permanece a qualidade de segurado, in verbis: 

A r t . 15. Mantem a qualidade de segurado, independentemente de 
contribui9oes: 
I - sem limite de prazo, quern esta em gozo de beneficio; 
I I - ate 12 (doze) meses apos a cessa9ao das contribui9oes, o segurado que 
deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdencia Social ou 
estiver suspenso ou licenciado sem remunerac&o; 
I I I - ate 12 (doze) meses apos cessar a segrega9ao, o segurado acometido de 
doen9a de segrega9ao compulsoria; 
IV - ate 12 (doze) meses apos o livramento, o segurado retido ou recluso; 
V - ate 3 (tres) meses apos o licenciamento, o segurado incorporado as 
For9as Armadas para prestar servi90 militar; 
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VI - ate 6 (seis) meses apos a cessacao das contribuicoes, o segurado 
facultativo. 
§ 1° O prazo do inciso II sera prorrogado para ate 24 (vinte e quatro) meses 
se o segurado ja tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuicoes mensais 
sem interrupcao que acarrete a perda da qualidade de segurado. 
§ 2° Os prazos do inciso I I ou do § 1° serao acrescidos de 12 (doze) meses 
para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situacao pelo 
registro no orgao proprio do Ministerio do Trabalho e da Previdencia Social. 
§ 3° Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus 
direitos perante a Previdencia Social. 
§ 4° A perda da qualidade de segurado ocorrera no dia seguinte ao do 
termino do prazo fixado no Piano de Custeio da Seguridade Social para 
recolhimento da contribuicao referente ao mes imediatamente posterior ao 
do final dos prazos fixados neste artigo e seus paragrafos2 2. 

Importante mencionar que o obito do segurado necessitara ocorrer durante o periodo 

em que este estiver contribuindo para a Previdencia Social, ou caso nao mais contribua 

enquanto durar o periodo de grace, acima destacado. 

Pela exposicao de Wladimir Novaes Martinez23, pode-se conceituar qualidade de 

segurado como: "Qualidade de segurado e a denominacao legal indicativa da condicao 

juridica de filiado, inscrito ou genericamente atendido pela previdencia social. Quer dizer o 

estado do assegurado, cujos riscos estao previdenciariamente cobertos". 

Frise-se por oportuno, que de forma excepcional pode-se conceder a pensao ainda que 

o segurado tenha falecido posterior a perda da qualidade de segurado, contudo tenha ate a data 

do obito, preenchido os requisitos para obtencao de aposentadoria. 

Inteligentemente se expoe o Juiz Ricardo Cesar Mandarino Barretto: 

[...] A pensao por morte constitui beneficio orientado a amparar os 
dependentes do segurado falecido, fazendo-lhe as vezes quanto ao 
oferecimento de meios minimos de subsistencia em favor de quern restou 
contemplado pelo art. 16, da Lei 8.213/91. O fato que lhe serve de ensejo - o 
obito - evento imprevisivel, justifica a dispensa de um numero minimo de 
contribuicoes previas (carencia). Com isso, deixa-se bem tracada a alea 
subjacente em tal relacao juridica e se estabelece perfeita consonancia com a 
natureza de seguro social do Regime Geral de Previdencia, nos moldes 
preconizados pela Constituicao Federal de 1988. Por outro lado, referidas 
circunstancias nao elidem a necessidade de se verificar a cond i t io de 
segurado a epoca em que se concretizou o fato gerador da pensao. A 
exigencia e logica: excepcionado, em parte, o proposito de equivalencia 
entre custeio e prestacao por ter sido eliminada a carencia, a contrapartida 

2 2 BRASIL.LEI 8.213 de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da Previdencia Social e da 
outras providencias. Diario Oficial |da| Repiiblica Federativa do Brasil. 25 de julho de 1991. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>. Acesso em: 12 de set. 2011. 
2 3 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciario: Nocoes de Direito Previdenciario. Tomo 
I I . LTr, 1997, p. 699. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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incontornavel e circunscrever o beneficio aos efetivos integrantes do grupo 
segurado. sob pena de desvirtuar-se Previdencia em Assistencia, 
confundindo-se dois sistemas absolutamente distintos, apesar de insertos 
ambos no ambito da Seguridade Soc ia l . 2 4 

De todo o exposto, percebe-se que caso o segurado nao possua a qualidade de 

segurado no momento que vier a falecer, seus dependentes nao poderao gozar da pensao. 

salvo se na data do obito, o segurado tenha preenchido as condicoes para ser concedida a 

aposentadoria, conforme sabiamente a Lei n° 8.213/91 em seu artigo 102, § 2° prediz: "Nao 

sera concedida a pensao por morte aos dependentes do segurado que falecer apos a perda 

desta qualidade, nos termos do artigo 15 desta Lei, salvo se preenchidos os requisitos para 

obtencao da aposentadoria na forma do paragrafo anterior" 2 3 . 

Este beneficio computa-se da data do obito, quando for solicitada ate trinta dias depois 

deste, todavia, caso seja solicitada apos este prazo, contar-se-a da data do requerimento, e em 

caso de morte presumida, da decisao judicial ou da ocorrencia do acidente, catastrofe ou 

desastre. 

Eis o teor do artigo 74 da Lei n° 8.213/91: 

Art . 74. A pensao por morte sera devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou nao, a contar da data: 
I - do obito, quando requerida ate trinta dias depois deste; 
I I - do requerimento, quando requerida apos o prazo previsto no inciso 
anterior; 
I I I - da decisao judicial , no caso de moite presumida. 2 6 

Como se observa pela exposicao do artigo supra, o beneficio sera conferido aos 

dependentes do segurado que falecer, sendo ele aposentado ou nao, tendo sua computacao 

realizada dependendo da data em que requere-lo. Quando o beneficio for requerido dentro do 

prazo de 30 dias previsto em lei, nao ha o que duvidar que o mesmo sera concedido desde a 

data do obito. 

No entanto, diferentemente sera a situacao em que tal beneficio for requerido fora 

deste prazo, os dependentes nao receberao os valores devidos desde a data do obito, receberao 

2 4 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5 a Regiao. Processo 2000.85.00.006221-6. l a Vara Federal de Aracaju 
SE. Juiz Relator: Ricardo Cesar Mandarino Barretto. Disponivel em: 

<http://www.jfse.jus.br/sentencas/previdenciarias/prev2001/sentprevric2000850062216.html>. Acesso em 12 de 
set. 2011. 
2 5 BRASIL.LEI 8.213 de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da Previdencia Social e da 
outras providencias. Diario Oficial |da| Repiiblica Federativa do Brasil. 25 de julho de 1991. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>. Acesso em: 12 de set. 2011. 

http://www.jfse.jus.br/sentencas/previdenciarias/prev2001/sentprevric2000850062216.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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a partir da data do requerimento, como uma forma de punicao, haja vista, quedar-se inerte. E 

finalmente, a ultima hipotese, onde os dependentes receberao a partir da data da decisao 

judicial, quando tratar-se de morte presumida. 

Enfim, de tal artigo, mais especificamente em seu caput, pode-se extrair importantes 

requisitos para a concessao da pensao por morte, primeiramente a existencia de dependentes 

do falecido, que serao seus beneficiarios e a condicao de segurado do de cujus. 

3.2.2 Rol de Dependentes 

A Lei 8.213/91 em seu artigo 16 elenca os beneficiarios na condicao de dependentes, 

quais sejam: o conjuge, a (o) companheira (o) e o filho nao emancipado, de qualquer 

condicao, menor de 21 anos de idade ou invalido, sendo estes dependentes presumidos; os 

pais; o irmao nao emancipado, de qualquer condicao, menor de 21 anos de idade ou invalido, 

os quais devem comprovar a dependencia economica. 

Do primeiro inciso, e importante fazer algumas consideracoes. Verifica-se o conjuge 

que e dependente pode ser homem ou mulher, distintamente das previsoes anteriores, como ja 

exteriorizado. Frisando que tal dependencia e presumida. 

Neste sentido, se manifesta Maria Lucia Aiello e Tiago Faggioni Bachur27: "enquanto 

a dependencia economica dos que figuram na l a classe e presumida, os que estao nas outras 

classes devem comprova-la". 

Todavia, se tratar de conjuge separado de fato e necessario a comprovacao da 

dependencia, que recebia pensao alimenticia, ou mesmo que o falecido contribuia de certa 

forma para sua vivencia. E imprescindivel tal comprovacao tendo em vista, que inumeras 

vezes o conjuge sobrevivente pleiteia o beneficio, demonstrando apenas o status de casado, 

nem sempre existindo mais a relacao de dependencia entre eles. 

Se o conjuge ja for separado por certo lapso temporal, sua pretensao em ser 

beneficiado nao devera prosperar. Ressalte-se, no entanto, que cabera ao Instituto 

Previdenciario, provar a nao dependencia, vez que a certidao de casamento revela presuncao 

de dependencia economica. 

2 7 BACHUR, Tiago Faggioni; AIELLO, Maria Lucia. Teoria e Pratica do Direito Previdenciario.2a ed.: 
revista, atualizada e ampliada. Lemos e Cruz. P. 277/279. 
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Discussao atualmente em crescimento e a situacao da esposa separada de fato que 

depende de seu esposo e a companheira do mesmo, advinda de uma nova relacao. 

Para a esposa separada apenas de fato supoe-se ser mais facil a comprovacao diante da 

certidao de casamento, ja a companheira devera produzir provas verossimeis que corroborem 

sua alegacao de companheira, que convenca o orgao administrativo, haja vista, a companheira 

nao precisar comprovar sua dependencia, mas a condicao de companheira por initio de provas 

materiais e prova testemunhal. 

Neste sentido a fim de comprovar o vinculo e a dependencia economica, esta o artigo 

22, § 3° do Decreto 3.048/9928, in verbis: 

§ 3—Para comprovacao do vinculo e da dependencia economica, conforme o 
caso devem ser apresentados no minimo tres dos seguintes documentos: 
I - certidao de nascimento de filho havido em comum; 
I I - certidao de casamento religioso; 
I I I - declaracao do imposto de renda do segurado, em que conste o 
interessado como seu dependente; 
I V - disposicoes testamentarias; 
V - (Revogado pelo Decreto n° 5.699, de 2006); 
V I - declaracao especial feita perante tabeliao; 
V I I - prova de mesmo domicilio; 
V I I I - prova de encargos domesticos evidentes e existencia de sociedade ou 
comunhao nos atos da vida c iv i l ; 
IX - procuracao ou fianca reciprocamente outorgada; 
X - conta bancaria conjunta; 
X I - registro em associacao de qualquer natureza, onde conste o interessado 
como dependente do segurado; 
X I I - anotacao constante de ficha ou livro de registro de empregados; 
X I I I - apolice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do 
seguro e a pessoa interessada como sua beneficiaria; 
X I V - ficha de tratamento em instituicao de assistencia medica, da qual 
conste o segurado como responsavel; 
X V - escritura de compra e venda de imovel pelo segurado em nome de 
dependente; 
X V I - declaracao de nao emancipacao do dependente menor de vinte e um 
anos; ou 
X V I I - quaisquer outros que possam levar a conviceao do fato a comprovar. 
§ 4 2 O fato superveniente que importe em exclusao ou inclusao de 
dependente deve ser comunicado ao Instituto National do Seguro Social, 
com as provas cabiveis. 

2 8 BRASIL. DECRETO 3.048 de 06 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdencia Social, e da outras 
providencias. Diario Oficial |da| Repiiblica Federativa do Brasil. 07 de maio de 1991. Disponivel em: 
<http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1999/3048.htm>. Acesso em: 12 de set. 2011. 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1999/3048.htm


35 

Ambas possuindo o direito, restando confirmadas suas alegacoes em relacao a 

dependencia e a configuracao de companheira, a pensao sera dividida em iguais partes para as 

duas. 

Os Tribunals se posicionam neste sentido: 

REMESSA NECESSARIA. A£AO ORDINARIA. REQUERIMENTO DA 
EX-ESPOSA E DA COMPANHEIRA DE DIVISAO DA PENSAO DO 
FALECIDO. EXISTENCIA DE COMUM ACORDO ENTRE AS 
REQUERENTES. COMPROVACAO DE DEPENDENCIA ECONOMICA. 
MANUTENCAO DA SENTENCA. 
I - Inconteste o fato de que o falecido continuava mantendo a ex-esposa, 
situacao esta facilmente perceptivel atraves da confirmacao da propria 
companheira e das copias de depositos por ele feitos na sua conta. 
II - Assim, a situacao das requerentes e a seguinte: a Sr.a Carolina, ex-
esposa, separada de fato e a Sr.a Maria Jose, companheira, no entanto, ambas 
eram dependentes economicamente do falecido, afastando as alegacoes feitas 
pelo requerido de que a ex-conjuge nao faz jus a pensao por ausencia de 
demonstracao de que tern necessidade do recebimento. 

29 
III - Remessa improvida. 

Logo, percebe-se que a pensao por morte tern como escopo amparar as pessoas que 

detenham relacao de dependencia, podendo esta caracterizar-se de forma presumida ou nao 

com o segurado, tal pensao substituira a renda que o falecido levaria para casa, como se vivo 

fosse, suficiente para suprir as necessidades de seus dependentes. 

Insta destacar, que nem sempre todos os dependentes se habilitam no mesmo momento 

para o recebimento da pensao por morte, assim sendo, a concessao do beneficio e de 

inscricoes ou habilitacoes posteriores, seja incluindo ou excluindo algum dependente so 

produzirao efeitos a partir da data da respectiva inscricao ou habilitacao, conforme o artigo 76 

da Lei n° 8.213/91. Alem do mais, infere-se do § 1° de tal artigo que 41o conjuge ausente nao 

exclui do direito da pensao por morte o companheiro ou a companheira, que somente fara jus 

ao beneficio a partir da data de sua habilitacao e mediante prova de dependencia economica". 

Ainda referente a primeira classe tem-se os filhos menores de 21 anos, desde que nao 

emancipados e os invalidos. Para estes, a dependencia tambem e presumida, bastando apenas 

a exibicao da certidao de nascimento. 

Porem uma questao veio a tona com o advento do Novo Codigo Civil, onde a cessacao 

do beneficio aconteceria quando o filho completasse 18 anos de idade ao inves de 21 anos de 

2 9 BRASIL. Tribunal de Justica do Maranhao. R E M 003587/2009- Acordao N° 81.190/2009. 2 a Camara Civei 
Relatora: Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, DJ 28/05/2009. Disponivel 
em:<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/13668333/djma-26-05-2009-pg-17>. Acesso em: 12 de set. 2011. 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/13668333/djma-26-05-2009-pg-17
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idade prevista na legislacao previdenciaria, defendendo que naquela idade estes atingiriam a 

maioridade civil, nao sendo mais dependentes. 

Tal celeuma foi pacificada e o atual entendimento e que a pensao sera concedida ate os 

21 anos, nao sendo esta, prorrogada ate os 24 anos de idade, data esta provavel, em que o 

filho concluiria um curso universitario, como acontece muitas vezes no direito de familia, na 

fixacao da pensao alimenticia. Assim verifica-se a sumula 37 da Turma Nacional de 

Uniformizacao dos Juizados Especiais Federals30: "A pensao por morte, devida ao filho ate os 

21 anos de idade, nao se prorroga pela pendencia de curso universitario". 

Observa-se que, em se tratando de invalidos, subtende-se que estes, serao sempre 

dependentes, sendo o beneficio prorrogado indefinidamente, ficando de incumbencia do INSS 

realizar pericia medica para constatar a invalidez. 

Referente aos pais dependentes, estes so se beneficiarao caso nao exista nenhum 

dependente da classe precedente, advertindo que so farao jus ao beneficio se comprovarem a 

dependencia economica, podendo utilizar qualquer meios de provas legitimos em direito. 

Ressalte-se que a legislacao nao exige que tal dependencia seja exclusiva. 

Finalmente, os irmaos que dependiam do segurado tambem possuem o direito de 

pleitear tal pensao, se comprovada a dependencia economica, e igualmente aos pais, se nao 

existirem dependentes preferenciais. 

3.3 DIVISAO DA PENSAO, EM VIRTUDE DE DOIS OU MAIS DEPENDENTES 

Havendo a possibilidade de ter mais de um dependente, a pensao por morte sera 

dividida entre eles. Eis o teor do artigo 77 da Lei n° 8.213/91: "A pensao por morte, havendo 

mais de um pensionista, sera rateada entre todos em parte iguais.§ 1° Revertera em favor dos 

demais a parte daquele cujo direito a pensao cessar."31 

Por este artigo, verifica-se a situacao em que existem dois ou mais dependentes, 

contanto que se enquadrem na mesma classe, isto e, no mesmo grau de dependencia, porque 

se pertencerem a classes distintas os mais proximos excluem os mais remotos. 

3 0 BRASIL. Turma de Uniformizacao dos Juizados Especiais Federais. Sumula 37. Disponivel em: 
<https://www2.jf.jus.br/phpdoc/viiW 
Acesso em : 12 de set. 2011. 
"'BRASIL.LEI 8.213 de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da Previdencia Social e da 
outras providencias. Diario Oficial |da| Repiiblica Federativa do Brasil. 25 de julho de 1991. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>. Acesso em: 15 de set. 2011. 

http://www2.jf.jus.br/phpdoc/viiW
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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A divisao das cotas procede-se de forma igualitaria, ou seja, havendo dois 

dependentes, o valor de 100% da pensao sera rateado em duas cotas parte de 50%. Cumpre 

ressaltar ainda, que o valor de cada cota parte pode ser inferior a um salario minimo, o que e 

defeso e o valor total da pensao, a soma de todas as cotas parte, ser inferior a tal valor. 

Nesse sentido: 

PREVIDENCIARIO. PENSAO POR MORTE. RATEIO ENTRE OS 
DEPENDENTES. COTA-PARTE INFERIOR A O S A L A R I O - M I N I M O . 
POSSIBILIDADE. 
1. A regra insculpida no art. 201, § 2°, da CF/88 diz respeito ao valor 
minimo do beneficio em sua integralidade, e nao ao da cota-parte prevista no 
art. 77 da Lei n° 8.213/91, resultante do rateio entre os dependentes. 
2. Apelac-ao improvida. 3 2 

Essencial destacar que revertera em favor de todos os outros pensionistas, a parte 

daquele que o direito cessou. Nao ficando a cargo deste, escolher para quern ficara sua extinta 

parte, ou seja, o respectivo valor recebido por um dos dependentes, o qual cessou o direito, 

sera transferido e parti lhado com os demais dependentes que ainda continuam na condicao de 

pensionista. 

3.4 CESSAQAO DO BENEFICIO 

O beneficio pensao por morte cessara quando ocorrer as seguintes hipoteses: 

Art.77. A pensao por morte, havendo mais de um pensionista, sera rateada 
entre todos em parte iguais. 
§ 2°A parte individual da pensao extingue-se: 
I - pela morte do pensionista; 
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmao, de ambos os sexos, 
pela emancipacao ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se 
for invalido ou com deficiencia intelectual ou mental que o torne absoluta ou 
relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; 

3 2 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5a Regiao. Apelacao Civel n° 324942 PB 0004579-
19.2001.4.05.8200. Quarta Turma Relator: Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, Data de 
Julgamento: 15/06/2004 .Data de Publicacao: Fonte: Diario da Justica - Data: 18/10/2004 - Pagina: 845 - N°: 200 
- Ano: 2004. Disponivel em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7751668/apelacao-civel-ac-324942-
pb-0004579-1920014058200-trf5>. Acesso em: 15 de set. 2011. 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7751668/apelacao-civel-ac-324942-pb-0004579-1920014058200-trf5
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7751668/apelacao-civel-ac-324942-pb-0004579-1920014058200-trf5
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III - para o pensionista invalido pela cessacao da invalidez e para o 
pensionista com deficiencia intelectual ou mental, pelo levantamento da 
interdicao. 
§ 3° Com a extincao da parte do ultimo pensionista a pensao extinguir-se-a33. 

Por tal explanacao, verifica-se que a primeira situacao de extincao do beneficio dar-se 

pela morte do pensionista, isto e, advindo seu obito, caso seja o unico dependente, a pensao 

cessara neste momento, caso contrario, sua cota parte, sera rateada entre os demais, desde que 

inseridos na mesma classe. 

Outra situacao em que se extingue o beneficio, neste caso para o filho, pessoa a ele 

equiparada, ou o irmao, pela emancipacao ou ao completar 21 anos de idade, quando 

alcancara a maioridade previdenciaria, excetuando-se se for invalido ou mesmo com 

deficiencia intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim 

declarado judicialmente, vez que, o invalido nesta situacao, sera sempre dependente, mesmo 

atingindo a maioridade previdenciaria. 

A pensao tambem sera extinta caso o pensionista que no momento da concessao era 

invalido, e tal invalidez foi cessada, e para o pensionista com deficiencia intelectual ou 

mental, pelo levantamento da interdicao. 

Como ja mencionado outrora, existindo varios dependentes, cada vez que cessar o 

direito ao beneficio em relacao a um, sua cota parte rateada para os demais, ate a extincao da 

parte referente ao ultimo pensionista, momento este em que a pensao extinguira, conforme o § 

3° do artigo supracitado. 

Conveniente mencionar por fim, que a pensao nao passara para a classe subsequente, 

encerrando o direito do ultimo dependente da mesma classe, o beneficio sera extinto. 

3 3 BRASIL.LEI 8.213 de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da Previdencia Social e da 
outras providencias. Diario Oficial [da) Repiiblica Federativa do Brasil. 25 de julho de 1991. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>. Acesso em: 18 de set. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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4 PENSAO POR M O R T E NA CONDICAO DE OBITO PRESUMIDO 

A fim de discorrer sobre o instituto da pensao por morte na condicao de obito 

presumido, explanar-se-a de modo geral, a conceituacao da morte presumida, distinguindo-a 

da ausencia, demonstrando suas consequencias no ambito juridico, aludindo suas 

modalidades, para de forma mais situada, afunilando-se, desdobrar-se na pensao por morte 

presumida, a qual e concedida de forma provisoria. 

Ressalte-se desde ja, que a morte presumida previdenciaria tern disciplina propria no 

direito pertinente, mais especificamente no art. 78 da Lei n° 8.213/91, diferenciando-se da 

morte presumida na seara civilista. 

4.1 EXTINgAO DA PERSONALIDADE NATURAL 

A personalidade civil da pessoa natural repousa seu principio com seu nascimento com 

vida e encerra-se com a morte. Historicamente, tem-se a dificuldade de conceituar morte e 

precisar seu exato momento, isto e, o instante primoroso em que as fiincoes vitais cessam 

totalmente, tornando-se um tema delicado atualmente, nao sendo pacifica a real causa da 

morte natural, inclusive. 

Tal evento e abordado pelo Codigo Civil de 2002, atraves de tres hipoteses gerais: 

morte real, a qual e certificada pela certidao de obito, extinguindo prontamente a 

personalidade natural; a morte presumida com a decretacao da ausencia e a morte presumida 

sem a decretacao da ausencia, as quais nao ha a certeza da morte, porem evidencias, 

circunstancias que induzam tal certeza, como propria intitulada, presumem-se. 

Assim, esclareca-se que a morte real e provada com o atestado de obito. 

diferentemente do que ocorre com a morte presumida, situacao em que e impraticavel atestar 

o obito, vez que nao e localizado o corpo do de cujus, todavia, e altamente provavel a certeza 

da morte, como ja fora abordado alhures, possuindo a familia nestas situacdes, o direito de 

recorrer ao Judiciario, e ajuizar uma acao declaratoria de morte presumida ou justificacao de 

obito, hipotese em que o Juiz declarara por sentenca a morte do individuo, determinando ao 

cartorio competente a expedicao do assento de obito. 
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Neste sentido dispoe o artigo 88 da Lei dos Registros Publicos : 

Art . 88. Poderao os Juizes togados admitir justificacao para o assento de 
obito de pessoas desaparecidas em naufragio, inundaclo, incendio, terremoto 
ou qualquer outra catastrofe, quando estiver provada a sua presen9a no local 
do desastre e nao for possivel encontrar-se o cadaver para exame. 

Pela explana9ao do artigo supracitado verificam-se hipoteses em que provas indiretas, 

que confirmem a morte do individuo, sao satisfatorias para a concretiza9ao do assento do 

obito em Registro Publico. 

Com a ocorrencia do evento morte, surgem multiplos efeitos no mundo juridico, por 

isso a estima9ao de determinar seu preciso momento. Consideram-se consequencias advindas 

com a concretiza9ao da morte, dentre outras: a extin9ao do poder familiar, a abertura da 

sucessao, a dissolu9ao do vinculo conjugal. 

Importante mencionar, neste momento de no96es gerais da extin9ao da personalidade 

natural, a morte civil, outrora admitida no ordenamento juridico patrio, a qual se configurava 

quando pessoas eram privadas de direitos civis e consideradas mortas, nao obstante tal especie 

ter sido abolida do atual ordenamento. 

Ainda como especie que se exibe como fator extintivo da personalidade, tem-se a 

morte simultanea, que se apresenta como sendo aquela em que e realizada no mesmo 

momento, nao necessariamente no mesmo lugar, isto e, individuos morrem simultaneamente, 

independentemente do local, sendo de dificil verifica9ao quern veio a obito primeiro, sendo 

declarados pois, mortos simultaneamente. A titulo de exemplo, tem-se quando um individuo 

falece na regiao Nordeste do pais e outra na Sul, se a morte de ambos for dada na mesma 

ocasiao, mesmo encontrando-se em lugares distintos, sao considerados como mortos 

simultaneamente. 

Insta destacar, que a comoriencia e de peculiar interesse do direito sucessorio, vez que, 

e necessario precisar o momento da morte, para que assim. possam ser transmitidos os bens 

do falecido para seus herdeiros, na medida em que, tal comoriencia rege normas aplicaveis a 

transferencia do patrimonio dos falecidos. 

Em sintese, verifica-se que a morte finaliza a personalidade da pessoa natural. Neste 

sentir, detalham-se subsequentemente as especies do instituto morte e ausencia. 

, 4 BRASIL.LEI 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispoe sobre os Registros Publicos, e da outras providencias. 
Diario Oficial |da| Repiiblica Federativa do Brasil. 31 de dezembro de 1973. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ieis/L6015.htm>. Acesso em: 22 de set. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ieis/L6015.htm
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4.1.1 Nocoes propedeuticas sobre Morte Presumida e Ausencia 

Entende-se por morte presumida aquela em que ha uma consideravel possibilidade do 

individuo estar morto, todavia, nao ha a localizacao de seu corpo, ou seja, e provavel o obito 

do individuo, no entanto nao existe um conjunto probatorio material. 

Infere-se assim, da exposicao de Roberto Senise Lisboa3 3: 

Morte presumida ou ficta e a extincao da pessoa fisica declarada por decisao 
judicial decorrente da falta de indicio de materialidade do fato, ou seja, pela 
ausencia de cadaver. [...] Nao havendo exito na localizacao da pessoa, ao 
ju iz incumbira precisar a data provavel do obito, que trara reflexos nos 
negocios juridicos e na sucessao dos bens deixados pelo desaparecido. 

O obito presumido com ou sem decretacao de ausencia pode ser visto sob oticas 

distintas, dispostos nos artigos 6° e 7° do Codigo Civil. 

Ressalte-se que morte presumida diferencia-se do instituto ausencia, uma vez que, na 

morte presumida, ha presuncao de que o individuo faleceu, ja na ausencia, tal individuo 

encontra-se apenas desaparecido e nao morto, nao se sabendo seu paradeiro, estando em lugar 

incerto e nao sabido. 

O Codigo Civil de 1916 trazia em seu transcurso, especificamente em seu artigo 5°, 

inciso IV, que os ausentes, declarados assim, por ato do juiz, eram absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 

Neste ambito, se posicionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho 3 6: 

Tratava-se, sem sombra de duvida, de terrivel equivoco conceitual, pois, na 
verdade, o que se buscava tutelar era o patrimonio do desaparecido, 
disciplinado, gradativamente, sua sucessao, sempre com cautela da 
possibilidade de retorno. Nao havia, portanto, incapacidade por ausencia, 
mas sim uma premencia em proteger os interesses do ausente, devido a sua 
impossibilidade material de cuidar de seus bens e interesses e a 
incompatibilidade juridica de conciliar o abandono do domicilio com a 
conservacao de direitos. 

3 5 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil. 3. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2004. v. 1. p.152. 
3 6 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil: parte geral. 10. ed. 
Sao Paulo: Saraiva, 2008. p. 127. 
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Assim, percebe-se que a legislacao civil tem a finalidade de resguardar o patrimonio 

do desaparecido por meio de medidas acautelatorias, tendo em vista que ele estando vivo ou 

morto, prevalece o interesse em preservar seus bens. 

Pois bem, se algum individuo desaparecer, sem que ninguem possua noticias suas, 

terao legitimidade ativa qualquer interessado ou mesmo o Ministerio Publico para pugnar em 

juizo sua ausencia, que a decretara e nomeara curador, determinando seus direitos e deveres, 

momento este iniciante, ate alcazar a sucessao definitiva. 

Um ano posterior a arrecadacao dos bens, passada essa fase da curadoria dos bens, 

tem-se a abertura da sucessao provisoria, fase que sabiamente o legislador dedicou sua 

atencao para os sucessores. Neste caso, os interessados requererao a declaracao da ausencia 

com a posterior sucessao provisoria. Fase esta, ainda precaria, haja vista, a nao comprovacao 

do falecimento do ausente. No entanto, este prazo muda se o ausente deixou representante ou 

procurador, nesta situacao, serao necessarios tres anos para requererem a sucessao provisoria. 

Os interessados para requererem a abertura de sucessao provisoria, estao presentes no rol do 

art.27 do Codigo Civi l 3 7 , in verbis: 

Art . 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram 
interessados: 
I - o conjuge nao separado judicialmente; 
I I - os herdeiros presumidos, legitimos ou testamentarios; 
I I I - os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua 
morte; 
IV - os credores de obrigacoes vencidas e nao pagas. 

Destaque-se que, embasado no art. 28 do diploma legal supracitado, a sentenca que 

determinar a abertura da sucessao provisoria so produzira efeitos cento e oitenta dias posterior 

a sua publicacao pela imprensa, todavia, logo que passe em julgado, proceder-se-a a abertura 

do testamento, se existir, e consequentemente ao inventario e partilha dos bens, como se o 

ausente fosse falecido. 

Destarte, Carlos Roberto Goncalves38 afirma: "Esse prazo suplementar de seis meses e 

concedido ao ausente para que, ao ter conhecimento das reais e serias consequencias de seu 

desaparecimento, possa mudar de ideia e talvez retornar". 

3 7 BRASIL.LEI 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.1nstitui o Codigo Civil. Diario Oficial |da| Repiiblica 
Federativa do Brasil. 11 de Janeiro de 2002. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm >. Acesso em: 22 de set. 2011. 
3 8 GONCALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: parte geral. 9.ed. Sao Paulo: Saraiva, 2011.p. 209. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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Assim, os bens serao conferidos aos herdeiros, frisando-se que e em aspecto provisorio 

e condicional, vez que, provisorio diante da possibilidade do retorno do ausente e condicional 

porque tais herdeiros deverao prestar garantias da restituicao deles, seja por meio de penhores 

ou hipotecas. 

No entanto, se os interessados nao requererem a sucessao provisoria dentro do prazo 

previsto ou nao houver interessados, cabera ao Ministerio Publico requere-la em juizo 

competente, conforme o disposto no art.28, § 1° do Diploma Civil. 

Merece atencao o art. 33, ao dispor que: 

Art. 33. O descendente, ascendente ou conjuge que for sucessor provisorio 
do ausente, fara seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este 
couberem; os outros sucessores, porem, deverao capitalizar metade desses 
frutos e rendimentos, segundo o disposto no art. 29, de acordo com o 
representante do Ministerio Publico, e prestar anualmente contas ao juiz 
competente. 
Paragrafo unico. Se o ausente aparecer, e ficar provado que a ausencia 
foi voluntaria e injustificada, perdera ele, em favor do sucessor, sua 
parte nos frutos e rendimentos. (grifo nosso). 

Assim, os sucessores provisorios, sendo descendentes, ascendentes ou conjuge, 

aferirao do direito dos frutos e rendimentos dos bens que a estes couberem, distintamente dos 

outros sucessores, que compulsoriamente deverao capitalizar metade desses frutos e 

rendimentos, prestando contas todo ano ao juiz competente. 

Grande ressalva e feita, quando o ausente aparece, se for corroborado que sua ausencia 

foi dada de forma voluntaria e injustificada, o mesmo perdera para seu sucessor, sua parte nos 

frutos e rendimentos. 

Tres hipoteses cessam a sucessao provisoria, transformando-a em definitiva: a 

primeira se deleita quando houver a certeza da morte do ausente; a segunda quando passado 

dez anos da sentenca de abertura da sucessao provisoria, por fim, quando o ausente tiver 

oitenta anos de idade e houverem decorrido cinco anos das ultimas noticias suas. Tal 

sucessao, nao e totalmente definitiva, vez que o proprio legislador preve a hipotese do retorno 

do ausente, eis o teor do artigo 39 do Codigo Civil: 

Art. 39. Regressando o ausente nos dez anos seguintes a abertura da 
sucessao definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele 
ou estes haverao so os bens existentes no estado em que se acharem, os sub-
rogados em seu lugar, ou o preco que os herdeiros e demais interessados 
houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. 
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Paragrafo unico. Se, nos dez anos a que se refere este artigo, o ausente nao 
regressar, e nenhum interessado promover a sucessao definitiva, os bens 
arrecadados passarao ao dominio do Municipio ou do Distrito Federal, se 
localizados nas respectivas circunscricoes, incorporando-se ao dominio da 
Uniao, quando situados em territorio federal. 

Logo, se o ausente retornar ate os dez anos, posteriormente a abertura da sucessao 

definitiva, ou mesmo algum de seus descendentes ou ascendentes, so farao jus aos bens, no 

estado em que se encontram, caso tenham sido sub-rogados, os que estiverem em seu lugar, e 

se tiverem sido alienados, farao jus ao valor que os herdeiros ou os demais interessados 

receberam por tal bem. No entanto, retornando apos os 10 anos da abertura da sucessao 

definitiva, nao possuira este nenhum direito em relacao aos bens. 

Com dominio, Caio Mario da Silva Pereira leciona que: 

Os sucessores deixam de ser provisorios. Adquirem o dominio dos bens 
recebidos, e a conseqiiente livre disposicao deles. Mas a propriedade assim 
adquirida considera-se resoluvel. Se o ausente aparecer nos dez anos 
seguintes a abertura da sucessao definitiva, os bens lhe serao entregues no 
estado em que se acharem ou os que se sub-rogarem neles, ou o preco de sua 
alienacao. Os direitos de terceiros sao, contudo, respeitados, nao se 
desfazendo as aquisicoes realizadas. 

No mesmo sentido Silvio de Salvo Venosa40, elencando os efeitos basilares no ambito 

da sucessao definitiva, caso o ausente retorne: 

Na sucessao definitiva os sucessores adquirem os frutos dos bens e seus 
rendimentos. Nao estao obstados a alienar ou gravar os bens. Nao estao mais 
obrigados a prestar caucao. Aplicam-se, em geral, os principios da 
propriedade resoluvel na hipotese. [...] quando ocorre o retorno do ausente 
apos aberta a sucessao definitiva: os atos praticados pelo sucessor sao 
validos; nao pode haver um injusto enriquecimento por parte do sucessor, o 
ausente nao pode diminuir o patrimonio do sucessor; o ausente recebe os 
bens e o capital no estado em que se encontram, sem direito ao recebimento 
dos frutos. 

Neste lume ainda, frise-se que, o ausente nao reaparecendo, ou se os interessados nao 

pugnarem pela sucessao definitiva, configurando assim, um prolongado desaparecimento, os 

3 9 PEREIRA. Caio Mario da Silva. I n s t i t u t e s de direito civil: Introducao ao Direito Civil, teoria geral do 
direito civil. 22. ed., rev. e atual. de acordo com o Codigo Civil de 2002.Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1. p. 
230-231. 
4 0 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito das sucessoes. 3. ed. Sao Paulo: Atlas, 2003. v. 7 p. 72. 
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bens recolhidos, se localizados nos Municipios ou Distrito Federal, pertencerao aos seus 

dominios, se situados em territorio federal, pertencerao a Uniao. 

Em sequencia abordar-se-a as duas possibilidades de morte presumida. 

4.1.2 Morte Presumida com Decretacao de Ausencia 

O Novo Codigo Civil elucida a morte presumida e a ausencia, sendo esta um estado de 

fato, haja vista nao ser descartada a possibilidade do ocasional retorno do desaparecido, em 

que uma pessoa sem deixar quaisquer noticias desaparece de sua residencia. E o que se 

verifica pela 2° parte do artigo 6° do CC 4 1: "A existencia da pessoa natural termina com a 

morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura 

de sucessao definitiva." (grifo nosso). 

A declaracao da ausencia tern um escopo patrimonial, ou seja, visa proteger os bens 

deixados pelo desaparecido, ocasionando a sucessao provisoria e a sucessao definitiva. Ha a 

declaracao de ausencia, quando alguem desaparece por determinado lapso temporal, sem dar 

nenhuma noticia, nem deixando representante ou mesmo procurador, conforme dispoe os 

artigos 22 e 23 do diploma civil: 

Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicilio sem dela haver noticia, 
se nao houver deixado representante ou procurador a quern caiba 
administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do 
Ministerio Publico, declarara a ausencia, e nomear-lhe-a curador. 

Art. 23. Tambem se declarara a ausencia, e se nomeara curador, quando o 
ausente deixar mandatario que nao queira ou nao possa exercer ou continuar 
o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. 

Frise-se que, para o juiz declarar tal ausencia, sao necessarias provas cabais, sejam 

elas orais verificadas atraves dos depoimentos testemunhais, ou mesmo documentais, que 

demonstrem o efetivo desaparecimento. 

4 1 BRASIL.LEI 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.1nstitui o Codigo Civil. Diario Oficial |da| Repiiblica 
Federativa do Brasil. 11 de Janeiro de 2002. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm >. Acesso em: 22 de set. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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4.1.3 Morte Presumida sem Decretacao de Ausencia 

O hodierno ordenamento civil inovou em relacao ao instituto da morte presumida, 

admitindo em seu artigo 7° a declaracao da morte presumida em outras circunstancias, porem 

sem a decretacao da ausencia: 

Art. 7° - Pode ser declarada a morte presumida, sem decretacao de ausencia: 
I - se for extremamente provavel a morte de quern estava em perigo de vida; 
II - se alguem desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, nao for 
encontrado ate dois anos apos o termino da guerra. 
Paragrafo unico. A declaracao da morte presumida nesses casos, somente 
podera ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguacoes, devendo 
a sentenca fixar a data provavel do falecimento. 

Assim, percebe-se que a morte presumida sem a decretacao de ausencia, pode ser 

averiguada diante de duas situacoes, quais sejam: se for muito provavel a morte de alguem 

que estava em perigo de vida, que pode ser entendida como uma situacao que deriva da 

propria saude do desaparecido, ou mediante situacoes ocasionais, muitas vezes fortuitas que 

com a ocorrencia delas subtenda-se a morte do desaparecido, como por exemplo: incendios, 

desastres, inundacoes, catastrofe, acidentes aereos, entre outros. Ou, se o desaparecido estava 

em campanha ou feito prisioneiro, e nao foi localizado ate dois anos apos o termino da guerra. 

Frise-se, pois, que essa decretacao so pode ser pugnada depois de esgotadas todas as buscas e 

averiguacoes, quando exaurir a possibilidade do desaparecido encontrar-se vivo. 

Por fim, tem-se que, o juiz determinara por sentenca uma provavel data do obito do 

desaparecido, para que a partir de tal decisao, inicie-se a producao de efeitos na seara juridica. 

Interessante mencionar, que esta sentenca nao fara coisa julgada material, vez que, passivel de 

revisao a qualquer momento se o desaparecido for localizado, voltando ao estado anterior. 

Assim, tal permissao de declarar a morte presumida sem a decretacao de ausencia, 

como ja foi visto, e exclusivamente em situacoes excepcionais, visando assim, solucoes para 

os inumeros problemas que o desaparecimento de um individuo pode ocasionar na orbita 

juridica. 

Embasado no Novo Codigo Civil, constata-se que, assim como o obito que devera ser 

registrado em Registro Publico (art. 9°, I), tambem a declaracao de morte presumida e 

ausencia serao registradas (art. 9°, IV). 
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4.2 A N A L I S E D A C O N C E S S A O D A P E N S A O P O R M O R T E P R E S U M I D A 

Inicialmente, e importance frisar que a pensao por morte pode ter duracao definitiva, 

quando houver a morte real, porem pode tambem ser provisoria quando o obito for 

presumido. 

Celeuma importante em relacao a pensao por morte previdenciaria se expoe quando 

alguem literalmente desaparece, sem deixar qualquer informacao, presumindo-se, pois, diante 

das circunstancias, sua morte. 

Com o escopo de amparar os dependentes do segurado, no momento de tal infortunio, 

a legislacao patria previdenciaria42, utilizando-se de sua essentia, que e o amparo social, se 

manifesta de forma explicita da seguinte forma: 

Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial 
competente, depois de 6 (seis) meses de ausencia, sera concedida pensao 
provisoria, na forma desta Subsecao. 
§ 1° Mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqiiencia de 
acidente, desastre ou catastrofe, seus dependentes farao jus a pensao 
provisoria independentemente da declaracao e do prazo deste artigo. 
§ 2° Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensao 
cessara imediatamente, desobrigados os dependentes da reposicao dos 
valores recebidos, salvo ma-fe. 

Assim, verifica-se totalmente possivel a concessao da pensao por morte na condicao 

de obito presumido, podendo ser declarada pela autoridade judicial competente, decorridos 

seis meses da ausencia ou diante de provas habeis do desaparecimento do segurado em 

decorrencia de catastrofes, acidentes, desastres, tais como: boletim de ocorrencia, noticias dos 

meios de comunicacao, documentos que corroborem a presenca do segurado no local do 

desastre, provas testemunhais, dentre outros, nao importando o tipo de prova, mas que 

ratifiquem a verossimilhanca das alegacoes, dispensado neste caso, o prazo de seis meses 

legalmente previsto. Comprovando-se a morte presumida e preenchidos os requisitos 

necessarios, inicia-se o beneficio. 

Neste sentido, ha entendimento dos Tribunais: 

4 2 BRASIL.LEI 8.213 de 24 de julho de 1991. Dispoe sobre os Pianos de Beneficios da Previdencia Social e da 
outras providencias. Diario Oficial |da| Repiiblica Federativa do Brasil. 25 de julho de 1991. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>. Acesso em: 22 de set. 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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DIREITO PREVIDENCIARIO. A G R A V O INTERNO. PENSAO POR 
M O R T E PRESUMIDA D E SEGURADO. C O M P R O V A C A O D A 
AUSENCIA. INICIO DO BENEFICIO 
I - Se ha nos autos prova documental corroborada pela testemunhal, e devida 
pensao por morte aos dependentes do instituidor, a partir da decisao judicial 
que declarar a morte presumida (artigo 74, I I I ) . 
I I - Agravo interno desprovido. 4 3 

Acrescente-se ainda, que a morte presumida na seara previdenciaria possui um 

tratamento impar em relacao a abordagem trazida pela legislacao civil, justamente porque no 

patamar previdenciario se alcana o reconhecimento da morte, com finalidade exclusiva de 

receber o beneficio previdenciario, o qual se concede de forma provisoria. Sendo este, 

essencial para a subsistencia do beneficiario. 

Nao e incomum, acontecer equivocos em relacao a procedimentos judiciais utilizados 

para reconhecimento da morte presumida seja para efeitos previdenciarios ou civis. 

Existem questionamentos em relacao ao foro adequado para ingresso e julgamento da 

acao que comprove a ausencia do segurado para fins da concessao da pensao. Se competente a 

Vara de Familia no ambito da Justica Estadual ou a Justica Federal. 

Destarte, os Tribunais se posicionam: 

RECURSO ESPECIAL. PENSAO. M O R T E PRESUMIDA. 
COMPETENCIA. 
1. O reconhecimento da morte presumida do segurado, com vistas a 
percepcao de beneficio previdenciario (art. 78 da Lei n° 8.213/91), nao se 
confunde com a declaracao de ausencia prevista nos Codigos C i v i l e de 
Processo Civ i l , razao pela qual compete a Justica Federal processar e julgar a 
a9ao. 
2. Recurso conhecido e provido 4 4 . 

PREVIDENCIARIO - PROCESSUAL C I V I L - RECURSO ESPECIAL -
PENSAO POR M O R T E PRESUMIDA DO SEGURADO - D E C L A R A C A O 
D E A U S E N C I A - A R T . 78, D A L E I 8.213/91. - O reconhecimento da morte 
presumida, com o fito de concessao de pensao previdenciaria, nao se 
confunde com a declara9ao de ausencia regida pelos diplomas civel e 

4 3 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2 a Regiao. Apelacao/Reexame Necessario 200351015331713 R J 
2003.51.01.533171-3. Segunda Turma Especializada Relator: Desembargador Federal Andre Fontes. Data de 
Julgamento: 27/10/2010. Data de Publica9ao: E-DJF2R Data:16/1 l/2010.Pagina::57/58. Disponivel em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17538247/apelacao-reexame-necessario-apelreex-
200351015331713-rj-20035101533171-3-trf2> Acesso em: 22 de set. 2011. 
4 4 BRASIL. Superior Tribunal de Justi9a. Recurso Especial: REsp 256547 SP 2000/0040161-7.Sexta Turma. 
Relator: Ministro Fernando Gon9alves. Data de Julgamento: 21/08/2000.Data de Publica9ao: DJ 11.09.2000 p. 
303. Disponivel em:<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/338942/recurso-especial-resp-256547-sp-2000-
0040161-7-stj>. Acesso em: 22 de set. 2011. 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17538247/apelacao-reexame-necessario-apelreex-
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/338942/recurso-especial-resp-256547-sp-2000-0040161-7-stj
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/338942/recurso-especial-resp-256547-sp-2000-0040161-7-stj
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processual. In casu, obedece-se ao disposto no artigo 78, da Lei 8.213/91. 
Precedentes. - Recurso conhecido, mas desprovido.45 

PREVIDENCIARIO. DECLARACAO DE MORTE PRESUMIDA. 
PROCEDIMENTO. 
1. A autora juntou documentacao que comprova a realizacao de diligencias 
na busca pelo desaparecido. 
2. Foi produzida, ainda, prova testemunhal, sendo que o procurador do INSS 
esteve presente na audiencia, tendo a oportunidade de realizar os 
esclarecimentos que considerasse necessarios, razao pela qual as alegacoes 
quanto ao depoimento das testemunhas estao preclusas. 
3. A declaracao de morte presumida para fins previdenciarios nao se destina 
a protecao do ausente nem a administracao de seus bens, mas tao somente a 
percep9ao de beneficio previdenciario e nao impoe nenhum gravame ao 
desaparecido, pois tern como escopo possibilitar a seus dependentes tao-
somente a habilita9ao a presta9ao previdenciaria, nao repercutindo sequer 
nas questoes atinentes a sucessao do de cujus, as quais obedecem 
procedimentos e preceitos 
diversos, razao pela qual, caso venha a ser concedida a pensao por morte na 
esfera administrativa e se tenha noticias do desaparecido, o INSS podera, a 
qualquer momento, cancelar o beneficio. 
4. Apela9ao do INSS desprovida46. 

Esclarece-se, mais uma vez, que se a finalidade for apenas a concessao do beneficio, 

nao sendo declara9ao de ausencia para administra9ao de bens e ate mesmo de sucessao, 

aquela seria da competencia da Justi9a Federal. 

Bem se posicionam Tiago Bachur e Maria Lucia Aiello 4 7 : "Assim, tratando-se 

beneficio previdenciario junto ao INSS, a competencia e da Justi9a Federal para decidir 

acerca da morte presumida do segurado, uma vez que tambem e de sua competencia a decisao 

sobre a9oes de beneficios e nao do Direito de Familia". 

Outra questao problematizada e em rela9ao a acumula9ao das a9<5es de 

reconhecimento com a da concessao da pensao, tendo em vista que nao e apenas a morte do 

segurado, seja esta real ou presumida, requisito para a concessao. Segundo o Magistrado 
48 

Marcelo Leonardo Tavares : 

4 5 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial: REsp 232893 PR 1999/0088085-4. Quinta Turma. 
Relator: Ministro Jorge Scartezzini, Data de Julgamento: 22/05/2000. Data de Publicasao: DJ 07.08.2000 p. 135. 
Disponivel em: http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/342930/recurso-especial-resp-232893-pr-1999-
0088085-4-stj. Acesso em: 22 de set. 2011. 
4 6 BRASIL. Tribunal Regional Federal. Processo n° 2006.51.10.000423-4. 4 a Vara Federal de Sao Joao de 
Meriti. Relatora: Desembargadora Federal Liliane Roriz. Disponivel 
em:<http://comberlato.blogspot.com/201 l_03_06_archive.html>. Acesso em: 22 de set. 2011. 
4 7 BACHUR, Tiago Faggioni; AIELLO, Maria Lucia. Teoria e Pratica do Direito Previdenciario. 2. ed. 
Ampliada. Revista e Atualizada. Sao Paulo: Lemos e Cruz, 2008.p.275. 
4 8 TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciario. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2005.p. 191. 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/342930/recurso-especial-resp-232893-pr-1999-
http://comberlato.blogspot.com/201%20l_03_06_archive.html
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Nao e de boa tecnica a acumulacao da a9ao de reconhecimento de ausencia 
para fim previdenciario com a a9ao condenatoria de concessao de pensao. 
Isto porque o obito presumido e apenas um dos requisitos para a concessao 
do beneficio, o que nao impediria o INSS de apreciar administrativamente os 
outros: a manuten9ao da qualidade de segurado antes do desaparecimento e a 
dependencia. Ao permitir a acumula9ao de a96es, o juizo acaba decidindo 
sobre questoes sobre as quais nao teria havido resistencia da autarquia. 

Logo, percebe-se que para a concessao da pensao, alem da declara9ao da ausencia para 

fins previdenciarios, e fundamental a comprova9ao de outros requisitos, os quais muitas vezes 

podem ser deferidos administrativamente, por isso, que nao e interessante, cumular a9oes de 

reconhecimento de ausencia com a de concessao do beneficio, vez que, finda o juizo 

resolvendo questoes, que poderiam ter sido solucionadas no ambito administrativo. 

Concedida a pensao na forma, morte presumida, quern a recebe tera a obriga9ao de 

apresentar, de seis em seis meses, documento da autoridade competente a respeito do curso do 

processo de declara9ao de morte presumida, ate que seja apresentada a certidao de obito. 

Por fim, apresenta-se a questao de grande fito problematico em rela9ao a concessao de 

tal beneficio, que e a situa9ao em que o de cujus reaparece. 

Em tal hipotese cessara prontamente o beneficio, resguardando o direito dos 

beneficiarios de boa-fe, nao sendo necessario que os mesmos devolvam toda importancia 

outrora recebida. 

Inversamente acontecera com os que comprovadamente utilizaram de ma-fe, ou seja, 

aqueles que agiram intencionalmente com deslealdade, neste caso, verificada a existencia 

desse elemento subjetivo aferido pelo convencimento do juiz em cada caso concreto, alem da 

extin9ao imediata do beneficio sera obrigatorio que se devolva todo valor ja percebido. 

Porem muito se questiona, que criterios o julgador deve utilizar para aferir a existencia 

da ma-fe do segurado no intuito de receber pecunia dos cofres da Previdencia Social, tendo 

em vista a dificuldade de sua real comprova9ao. 

Enfim, por nao existir uma defini9ao concretizada, a ma-fe devera ser comprovada em 

cada caso concreto. 

Como se observa do seguinte caso em testilha: 

A Advocacia-Geral da Uniao (AGU) conseguiu, na Justi9a de Pernambuco, a 
restitui9ao de R$ 120 mil pagos a titulo pensao por morte de servidor e a 
anula9ao do casamento do segurado, feito de maneira fraudulenta, quando 
ele tinha sido considerado incapaz pela Justi9a. A Procuradoria Regional da 
Uniao da 5a Regiao ajuizou a9ao contra a mulher e comprovou a necessidade 
de anula9ao do casamento, pois na data ele estava com 88 anos e interditado 
judicialmente. Portanto, era incapaz para todos os atos da vida civil. Na 
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acao. a procuradoria afirmou que a incapacidade absoluta para a vida c iv i l 
esta prevista no artigo 3°, paragrafo II do Codigo C i v i l e que, no caso, a 
Comarca de Jaboatao dos Guararapes (PE) reconheceu a dementia senil do 
servidor, em processo de curatela - ato juridico que confere protecao a 
incapazes por meio de um curador. A primeira mulher do servidor pediu sua 
interdicao em 2002, antes de falecer e, posteriormente, a filha dela e enteada 
do aposentado ficou sendo a curadora. Em 2005, no entanto, a sobrinha do 
servidor solicitou a substituicao, por ser parente legitima do homem, e 
posteriormente a repassou ao seu filho. Em setembro de 2006, aconteceu um 
casamento por meio de procuracao publica com o servidor. Os procuradores 
informaram que trata-se de um casamento nulo de pleno direito, o qual gerou 
a obriga9ao da Uniao de pagar a pensao. Segundo a Procuradoria, houve 
ma-fe da mulher, que casou-se com o servidor, mesmo sabendo da sua 
dementia, com o objetivo de receber a pensao previdenciaria de R S 
8.117,51. A Justica concordou com os argumentos da P R U 5 e 
determinou a restituicao dos valores aos cofres da Previdencia Social. A 
PRU 5 a Regiao e unidade da Procuradoria-Geral da Uniao, orgao da A G U . 
Referenda: A9ao Ordinaria n° 0010450-40.2009.4.05.8300 - T Vara da 
Se9ao Judiciaria de Pernambuco. (grifo nosso). 4 9 

Destaque-se por oportuno, que o beneficio pensao por morte na condi9ao de obito 

presumido, nao e frequentemente concedido, haja vista a necessidade do preenchimento dos 

requisitos para o beneficio pensao por morte, seja ele a dependencia ou a qualidade de 

segurado, acrescentado da verifica9ao da morte presumida, alem de que, por falta de 

informa9oes, a sociedade, desconhece a existencia do beneficio nesta modalidade, onde o 

legislador assegurou expressamente, almejando proporcionar aos dependentes uma 

subsistencia digna, vez que com o episodio da morte, encontram-se desamparados. 

Por ultimo, contrariamente aos questionamentos, a pensao por morte na condi9ao de 

obito presumido nao causa inseguran9a juridica, vez que, a declara9ao da morte presumida 

para fins previdenciarios tern por designio unico a concessao de tal beneficio, garantindo 

amparo aos seus beneficiarios, nao originando efeito algum na seara civilista. 

Mesmo diante da clareza da legisla9ao pertinente, admitindo expressamente a 

concessao da pensao por morte de obito presumido, e imprescindivel atrelar uma base teorica 

a pratica, cabendo aos agentes do Estado de forma devida, garantir aos participantes do 

sistema o cumprimento do escopo da previdencia assim, atingindo o principio da prote9ao 

social devidamente resguardado pela lei. 

4 9 AGU consegue anular casamento fraudulento e restituir dinheiro pago em pensao por morte. Data da 
publicacao: 28/09/2011. Disponivel em: 
<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=167403&id_site=3>. Acesso em: 02 de 
out.2011. 

http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=167403&id_site=3
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5 CONSIDERACOES FINAIS 

Diante do que fora explanado, verificou-se que a Previdencia Social, direito 

constitucionalmente previsto, por meio de seus Regimes Previdenciarios, proporciona aos 

seus beneficiarios, sejam eles segurados, ou mesmo dependentes, servicos ou beneficios, que 

garantam seu sustento, haja vista a ocorrencia das contingencias, para assim, no vindouro 

estarem aprovisionados. 

Para destrinchar sobre o instituto da Previdencia Social, foi necessario entender seus 

norteamentos basicos, conceituando-o, explanando suas caracteristicas e seus principios, os 

quais foram explorados de forma perfunctoria, a fim de demonstrar que atraves deles, ha uma 

melhor interpretacao das normas previdenciarias, buscando de tal forma extinguir ou 

amenizar as desigualdades sociais. 

Frisou-se o carater de solidariedade e compulsoriedade no ambito do sistema 

previdenciario, demostrando suas relevancias, vez que, sao a sustentacao de tal sistema, no 

momento em que contribuem de forma indistinta para a previdencia, logo, para a sociedade, e 

com a ocorrencia da contingencia fazem jus aos beneficios cabiveis, ocorrendo assim, um 

equilibrio, uma inter-relacao da sociedade com o individuo. A compulsoriedade se manifesta, 

quando se verifica a obrigatoriedade de tal contribuicao, isto e, e insito o aspecto de 

contributividade para o sistema previdenciario, so gozando dos beneficios aqueles que 

contribuem. 

Destacou-se dentre os beneficios previdenciarios, a pensao por morte, beneficio pago 

mensalmente aos dependentes do segurado que venha a falecer, o qual tern o escopo de 

proporcionar um sustento aqueles que ficaram desamparados, frisando-se sempre que seu 

valor nao podera ser inferior a um salario minimo. 

Tal beneficio foi pormenorizado, fazendo-se um estudo sobre a legislacao pertinente 

na seara da Carta Magna e da legislacao infraconstitucional, prevista no transcurso da Lei n° 

8.213/91, aduziu-se tambem aspectos gerais, requisitos para concessao, a qualidade de 

segurado e a demonstracao da dependencia, a qual dependendo da classe podera ser 

presumida ou comprovada, bem como as hipoteses de cessacao. 

O enfoque primordial foi dado a pensao por morte na condicao de obito presumido, 

beneficio de carater provisorio nao tao disseminado na mentalidade da sociedade, sendo 

desconhecido por muitos, todavia previsto legalmente. 
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Beneficio alvo de celeumas, foi necessaria a exposicao de um requisito fundamental 

para sua concessao, qual seja, a morte presumida, diferenciando-se de ausencia, alem de 

destacar que a declaracao da morte presumida pra fins previdenciarios nao se confunde com a 

dada na orbita civilista, visto que, aquela tern a finalidade apenas da concessao do beneficio. 

Neste diapasao verificou-se a possibilidade da concessao da pensao por morte 

presumida, podendo ser declarada pela autoridade judicial, posteriormente a seis meses de sua 

ausencia, quando o desaparecido deixa seu domicilio, sem noticia alguma, ou mediante a 

comprovacao do desaparecimento, em decorrencia de acidentes, desastres, catastrofe, nesta 

hipotese sendo dispensado o prazo legalmente previsto. 

Constatou-se ainda, a possibilidade do reaparecimento do de cujus, momento em que 

imediatamente o beneficio e cessado, nao sendo necessario o reembolso de todo valor 

pecuniario recebido, salvo se comprovada a ma-fe. 

A afericao da ma-fe cabera a cada juiz, diante do caso concreto, comprovando que o 

individuo agiu intencionalmente com deslealdade. Assim, percebeu-se que o direito subsiste 

em meio a varias vertentes de suma relevancia, as quais deverao ser analisadas em cada caso, 

para a verificacao do justo ou coerente com o meio social. 

Por fim, averiguou-se que de acordo com a conjectura do Brasil, o modo pelo qual a 

sociedade se estabeleceu aos longos lapsos temporais, nao e fato incomum, que ainda nos dias 

atuais o chefe de familia desempenhe a funcao primordial de sustentar sua familia, assim, 

diante de sua morte ou desaparecimento, ficando impossibilitado de prover o sustento de seus 

dependentes, nao seria justo o desamparo daqueles que dele dependiam, ficando a Previdencia 

Social obrigada a proporcionar sustento aqueles que contribuiram para o sistema, revelando 

sua essentia, o amparo social. 
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