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RESUMO 

Este trabalho contem o estudo sobre relevante problematica processual-
administrativa referente a uniao estavel. Ao identificar os meios de prova 
indicados pela legislagao previdenciaria para que o (a) companheiro (a) 
comprove seu vinculo com o segurado e, por conseguinte a qualidade de 
dependente nota-se a evidente omissao legislativa que nao considera a 
sentenga declaratoria da uniao estavel como uma prova plena para comprovar 
tal situagao. 0 que se mostra completamente incoerente, ilogico e injusto uma 
vez, que o conteudo manifestado no ato judicial resulta de urn exame cauteloso 
e prudente realizado pelo magistrado, ao perscrutar o contexto em que se 
desenvolveu determinada relagao, contrapo-la as provas e, ao final proferir a 
decisao sob o crivo da lei. Sem se descurar da absoluta importancia do 
conhecimento da sentenga na orbita judicial e, das nogoes e efeitos do instituto 
da uniao estavel, principalmente apos a Constituigao de 1988, parte-se para a 
abordagem da legislagao infraconstitucional concernente a tais relagoes, 
enveredando-se no campo previdenciario e estabelecendo as diretrizes 
informadoras da tematica apresentada. O presente estudo nao tern o proposito 
de servir como paradigma, mas somente visa promover a discussao sobre a 
problematica, para que sejam sopesados os elementos de prova da 
comprovagao do vinculo entre o (a) companheiro (a) e o segurado no ambito 
previdenciario, atentando-se para a valoragao da sentenga o que ainda nao foi 
feito pela doutrina, mas que e fato constante tanto no cenario previdenciario 
como no processual. 

Palavras-chave: Uniao Estavel. Provas. Sentenga. Previdencia. 



ABSTRACT 

This work contains the study about important procedural-administrative problem 
regarding the stable union. When identifying the proof means indicated by the 
legislation security so that the companion it proves your entail with held him/it 
and, consequently dependent's quality, is noticed the evident legislative 
omission that doesn't consider the sentence declaration of the stable union as a 
full proof to prove such situation. What is shown completely incoherent, illogical 
and unjust once, that the content manifested in the judicial act it results of a 
cautious and careful exam accomplished by the magistrate, when searching the 
context in that he/she grew certain relationship, to oppose her/it the proofs and, 
at the end to utter the decision under the sieve of the law. Without if excuse of 
the absolute importance of the knowledge of the sentence in the judicial orbit 
and, of the notions and effects of the institute of the stable union, mainly after 
the Constitution of 1988, he/she breaks for the approach of the legislation 
infraconstitutional regarding such relationships, being led in the field security 
and establishing the guidelines informants of the thematic presented. The 
present study doesn't have the purpose of serving as paradigm, but it only 
seeks to promote the discussion on the problem, so that they are appraise the 
elements of proof of the proof of the entail among the companion and held 
him/it in the ambit security, being looked at the valuables o of the sentence that 
was not done still by the doctrine, but that is so much constant fact as in the 
scenery security as in the procedural. 

Keywords: Stable union. Proofs. Sentence. Precaution. 
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INTRODUQAO 

A pesquisa cientifica apresenta como tema de analise a questao do Valor 

Probante da Sentenga Declaratoria da Uniao Estavel Perante o Decreto n°.3.048/99 

que regulamenta as leis n°.8.212/91 e n°.8.213/91 e que tratam, respectivamente, 

sobre a organizagao da seguridade social e sobre o piano de beneficios da 

Previdencia Social. 

Tendo como objetivo fomentar o desenvolvimento de uma interpretagao justa, 

coerente e adequada das normas que regulam a questao, ciente de que o Direito 

nao deve se distanciar da propria logica, da razoabilidade e do bom-senso e que seu 

aplicador nao pode se descurar do fim precipuo e norteador do Ordenamento 

Juridico que e a realizagao da justiga. 

O tema do presente trabalho de conclusao de curso foi escolhido, em virtude, 

da observancia da necessidade de que o aplicador do direito ,na realizagao de seu 

mister, deve examinar o ordenamento juridico de forma sistematica, certo de que 

todos os ramos do direito se interpenetram e, por tais razoes, o conteudo de uma 

norma nao pode ser interpretado isolado do das demais. 

Nesse esteio, o cerne da questao, consiste, pois em saber se a sentenga 

declaratoria da uniao estavel constitui uma prova plena na legislagao previdenciaria 

para comprovar o vinculo entre o (a) companheiro (a) e o segurado. 

Na exposigao do assunto, far-se-a uma construgao gradativa de 

conhecimentos para so entao analisarmos a problematica suscitada. 

Nao seria possivel a compreensao do assunto desprovido de uma analise 

sistematica sobre o contexto processual em que se insere a Sentenga, pautando-se 

nessa premissa; O primeiro capitulo iniciar-se-a com uma sucinta abordagem sobre 
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a organizacao dos grupos humanos e a formagao da sociedade, passar-se-a ao 

exame da lide e do processo judicial como meio de apresentacao de resolucao; 

nesse diapasao sera dado enfoque aos atos do juiz. 

Serao vistos o conceito, os requisitos quanto a estrutura e a inteligencia da 

Sentenga e apresentados estudos relativos a sua classificagao e efeitos. 

O segundo capitulo consisting em uma analise sobre o instituto da Uniao 

Estavel a partir do advento da Constituigao Federal de 1988. Neste, encontrar-se-a o 

exame sobre os elementos caracteristicos dessa especie de uniao, os direitos e 

obrigagoes dos conviventes. Fundamentando-se no texto das leis n°.8.971/94 e 

n°.9.278/96 e nos dispositivos do Codigo Civil que disciplinam a materia. 

No terceiro capitulo, far-se-a uma abordagem teorica, iniciando-se com a 

apresentagao sobre a estrutura da Seguridade Social e de seus segmentos que sao 

a Saude, a Assistencia e a Previdencia Social. 

Na busca de respostas para as inquietagoes levantadas como problematica 

da pesquisa, utilizar-se-a o metodo exegetico-juridico, que repousa, 

preponderantemente, na colheita bibliografica de doutrinas consagradas e na analise 

da legislagao sobre a tematica, alem dos metodos de desenvolvimento interpretative 

como o sistematico e o evolutive 

No que concerne a Previdencia Social, tratar-se-a de seus beneficiarios-

segurados e dependentes, examinar-se-a o conceito de prova na legislagao 

processual e os elementos probatorios da Uniao Estavel no Decreto n°.3.048/99, 

quando entao, apresentar-se-a a problematica quanto a valoragao da Sentenga 

Declaratoria da uniao Estavel. 



CAPITULO 1 DOS ATOS PROCESSUAIS DO JUIZ. 

Neste capitulo serao analisados os atos processuais do juiz, enfatizando-se 

os institutos e particularidades da sentenga que e uma das bases em que se 

fundamenta o presente estudo, nao obstante, antes de permear no amago do 

assunto, faz-se necessario o conhecimento de alguns conceitos introdutorios que 

constituirao a base de entendimento das ideias expostas. 

1.1 Lide. Processo. Procedimento. 

Num determinado periodo da historia da Humanidade, quando os homens se 

organizaram constituindo o que contemporaneamente e denominado de Sociedade, 

nasceu o Estado Organizado com a finalidade de char os meios necessarios para 

garantir a paz social e a seguranga juridica. Como ente dotado de poderes o Estado 

proibiu a justiga privada ou justiga feita com as proprias maos, assumindo, por 

conseguinte, o dever de resolver os litigios (conflito de Interesses caracterizado por 

uma pretensao resistida), atraves da jurisdigao, palavra de origem Latina, luris 

Dictio, cujo significado e dizer o direito. 

Na ligao do mestre Couture (Apud Ada Pellegrini Grinover, 2003, p.138). 

A Jurisdigao e a Fungao Publica, realizada por orgaos competentes 
do Estado, com as formas requeridas pela Lei, em virtude da qual, 
por ato de juizo se determina o Direito das partes com o objetivo de 
dirimir seus conflitos e controversias de relevancia juridica, mediante 
decisoes com autoridade de Coisa Julgada, eventualmente 
passiveis de Execugao. 

A Jurisdigao por sua vez, personifica-se atraves do Processo que 

sinteticamente, pode ser entendido como o mecanismo por meio de que as partes, 
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submetem ao Estado-juiz a apreciagao de uma relagao juridica controvertida para 

que este a analise e apresente a decisao justa e adequada sob o prisma legal, 

seguindo o procedimento proprio a natureza do provimento jurisdicional buscado 

pela parte. 

Estabelecido o conceito sobre o termo processo, cabe dizer o que vem a ser o 

procedimento. Este, por sua vez, consiste em uma serie de atos concatenados, 

tendentes a dar impulso ao processo. 

Nesse diapasao, observe-se que sao os atos processuais que movimentam o 

processo. 

Sobre seu conceito sao de grande valia as palavras do renomado doutrinador 

Luis Rodrigues wambier (2004, p.177): 

Ato Processual e conceituado como toda manifestagao da vontade 
humana que tern por fim criar, modificar, conservar ou extinguir a 
relagao juridica processual. Desta forma , podem ser incluidos na 
categoria de atos processuais a manifestagao de qualquer dos 
sujeitos processuais, e nao apenas das partes, pois, todos visam ao 
mesmo objetivo. Por isso, o conceito de ato processual nao abrange 
exclusivamente a atividade das partes, ja que todos os integrantes 
da relagao juridica processual agem para criar, modificar ou 
extinguir o Processo. 

Portanto ato processual e toda manifestagao que tern efeito direto e imediato 

sobre o processo provocando alguma das situagoes acima descritas. 

1.2 Atos do juiz. 

Como representante do Estado cabe ao juiz realizar todos os atos 

necessarios para que o Processo siga seu curso normal rumo a solugao da lide 

atraves da prestagao jurisdicional. 
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Doutrinariamente, os atos processuais do juiz sao classificados nas seguintes 

classes: atos decisorios, atos de documentacao e atos reais. Sem duvida os atos 

decisorios, que podem tambem ser intitulados de provimentos, assumem especial 

relevancia compreendendo os atos praticados pelo juiz para decidir as questoes 

relativas a relagao processual; os provimentos serao finais quando poem fim ao 

processo, impedindo que o magistrado volte a exercer a jurisdigao na causa ou 

interlocutorios, quando pronunciados durante o curso do processo. 

O Codigo de Processo Civil em seu artigo 162, apresenta tres dos Atos do 

juiz, sao eles: A Sentenga, As Decisoes Interlocutorias e os Despachos. De antemao 

cabe deixar claro que alem destes o magistrado realiza outros atos, tais como: a 

Presidencia das Audiencias, a colheita de provas, a inspegao judicial. 

No paragrafo 1° do artigo supracitado o Legislador conceitua a Sentenga 

fazendo remissao aos artigos 267 e 269 ambos do Codigo de Processo Civil, senao 

vejamos: "Sentenga e ato do Juiz que implica alguma das situagoes previstas nos arts. 267 

e 269 desta Lei." 

Nesse esteio, pode-se dizer que Sentenga e o provimento jurisdicional que 

extingue o Processo resolvendo ou nao o Merito da Causa. Subdividem-se em 

Sentengas Terminativas, quando extinguem o processo sem resolugao do merito, e 

Definitivas quando concluir a relagao processual decidindo seu merito. 

As decisoes interlocutorias sao pronunciamentos que o juiz emite no decorrer 

do Processo com a finalidade de resolver questoes de fato ou de direito que 

surgiram incidentalmente e, que devem solucionadas para que o mesmo siga seu 

curso normal. 
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Importante frisar que a decisao interlocutoria nao tern a forga de por fim ao 

processo, pois esta fungao e atribuida unicamente a Sentenga como ja visto. Nesse 

sentido pronuncia-se Luis Rodrigues Wambier: (2004,185.) 

Conceitua-se Decisao Interlocutoria como o pronunciamento do 
Magistrado de cunho decisorio, independentemente de seu 
conteudo especifico (desde que nao seja o conteudo encontravel 
nos arts. 267 e 269), e que, por isso, nao tern o efeito de encerrar o 
Processo em primeiro grau. 

Sao exemplos de questoes resolvidas por meio de decisoes interlocutorias: o 

provimento por meio do qual o juiz declara a excegao de incompetencia; o que 

determina a impugnagao ao valor da causa; o que declara o cabimento de 

denunciagao de lide e aquele em que o juiz defere ou indefere a produgao de 

determinada prova proposta por uma das partes. 

Os despachos, de acordo com o disposto no art. 162, § 3°, sao todos os 

demais atos do juiz praticados no processo, de oficio ou a requerimento da parte, a 

cujo respeito a lei nao estabelece outra forma. Essa definigao permite inferir que os 

despachos sao atos Jurisdicionais despidos de conteudo decisorio e, cujo sentido e 

programar a marcha procedimental, ante o que determina o principio do impulso 

oficial. 

1.3 A sentenga 

Feitas as consideragoes iniciais sobre os atos do juiz, cabe adentrar na 

analise daquele que constitui uma das tematicas do trabalho, qual seja a sentenga. 
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1.3.1 Fungao da sentenga. 

Atraves da sentenga o Estado compoe a lide declarando o direito aplicavel a 

especie de litigio trazido ao seu conhecimento. Dai assiste razao a comungar com o 

entendimento de que e ela o ponto culminante do Processo para o qual convergem 

todos os demais e, uma vez prolatada deve ser fielmente cumprida, pois, tern o 

condao de fazer Lei entre as partes. 

Assim observando toda a atividade processual, desde a sua propositura 

quando o autor recorre a urn dos poderes estatais, provocando-lhe a conhecer e 

analisar aquele conflito trazido a suas maos, passando pelas fases posteriores, onde 

todos os fatos sao minuciosamente visto e examinados sob o crivo do contraditorio e 

da ampla defesa, e por meio dela que se exteriorizara a manifestagao da vontade 

estatal, onde o juiz indicara os meios do seu convencimento, aplicando a lei material 

aos fatos e anunciara sua decisao, destarte esta deve conclamar o triunfo da justiga; 

Na ligao do renomado doutrinador Moacir Amaral Santos (apud Humberto 

Theodoro Junior, 2000, p.443): 

O comando da sentenga, ao compor a lide traduz a vontade da lei, o 
imperativo da lei, na sua aplicagao a especie decidida. Por ele se 
declara a vontade da lei reguladora do caso concreto. O direito 
preexistente se manifesta, se concretiza com a declaragao 
jurisdicional. 

Nesses termos, e visivel que a sentenga tern a fungao de concretizar o direito 

abstratamente contido na norma o que e feito atraves da aplicagao desta a lide, a fim 

de compo-la. 



18 

1.3.2 Dos Requisitos da Sentenga 

A Sentenga e um ato estritamente solene, apresentando-se atraves de um 

texto claro e coerente. O magistrado deve estar sempre atento para que as 

expressoes usadas nao comportem interpretagoes divergentes ou ambiguas. 

A decisao deve se restringir ao pedido formulado pela parte autora, visto que 

segundo dispoe o enunciado do art.460 do CPC, ao juiz e proibido proferir sentenga 

citra petita (quando nao examina todas as questoes propostas pelas partes), extra 

petita (apresenta solugao diversa da que foi pedida) ou ultra petita (decisao alem do 

pedido). 

Dispoe o art.460 do CPC: "E defeso ao juiz proferir sentenga, a favor do autor, de 

natureza diversa da pedida, bem como condenar o reu em quantidade superior ou em objeto 

diverso do que foi pedido." 

A estrutura da sentenga deve revestir-se dos elementos indispensaveis sem 

os quais nao tera validade ou eficacia, assim, conforme determina o artigo 458 do 

CPC: sao requisitos essenciais da Sentenga: o relatorio, a motivagao e o dispositive 

Na ligao de Orlando de Assis Correa (apud Slaibi Filho, 1997, p. 385/386): "A 

decisao do Juiz advem do seu livre convencimento; tal convencimento, porem deve ter sua 

fundamentagao de direito". 

A Sentenga, ja se disse, e um silogismo: expostos os fatos (relatorio) 

examinada a Lei que a eles se aplica (motivagao ou fundamentagao), o juiz "diz a 

lei", isto e, determina que, para aquele caso, a decisao e aquela (disposigao). 

No relatorio, o juiz diz simplesmente o que ocorreu e menciona os 

fundamentos alegados pelas partes. Na motivagao, o juiz procura ligar os fatos 

apreciados com as disposigoes legais e nao so as mencionadas pelas partes, mas 

aquelas que ele ja conhecia ou que veio a conhecer estudando o processo, o que 



19 

encontrou na jurisprudencia existente. Sua decisao e baseada, como dito antes, na 

ligacao logica que ha entre os fatos provados convencimento do magistrado quanto 

a forma como decorreram os fatos, (verdade formal do processo) e o direito que a 

tais fatos se aplica (convencimento de que a lei aplicavel, naquele caso, e a que ela 

efetivamente manda aplicar, e de forma como vai dispor na terceira parte da 

Sentenga). 

1.3.2.1 Relatorio 

O relatorio refere-se a parte da sentenga onde o magistrado faz a narrativa de 

todos os atos relevantes ocorridos no curso deste. Conforme o inciso primeiro do 

artigo supracitado, o relatorio deve conter os nomes das partes, a suma do pedido, e 

a resposta do reu, bem como o registro das principais ocorrencias havidas no 

andamento do Processo. Alem disso, o juiz, ainda delimita o pedido do autor e as 

controversias que serao resolvidas. 

1.3.2.2 Motivagao 

De acordo com o artigo 93, IX, da Constituigao Federal, in verbis, todos os 

julgamentos dos orgaos do Poder Judiciario serao publicos e fundamentadas todas 

as suas decisoes, sob pena de nulidade. Ao proferir sua decisao o Julgador esta 

obrigado a apresentar as razoes de seu convencimento, indicando quais os 

fundamentos faticos e juridicos que o levaram a enveredar por enquadrar tais fatos 

aqueles dispositivos legais. 
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Nesta fase o magistrado, usando de sua capacidade cognitiva, apresenta os 

elementos essenciais que pautaram sua decisao, contrapondo os fatos, as 

circunstancias constantes nos autos, as provas e o direito aplicavel e, a partir desse 

conjunto de elementos apresentara a logica de suas conclusoes. 

A Sentenga como ato de vontade do Estado deve ser sinonimo de Justiga e 

nao de arbitrio, tendente a convencer nao so as partes envolvidas como tambem a 

opiniao publica. Por tais razoes, a motivagao assegura o conhecimento sobre o 

exame criterioso realizado pelo juiz e, somente por meio dela o tribunal tera meios 

de julgar se aquela decisao e justa ou injusta, certa ou errada. 

Em consonancia com a determinagao constitucional a ausencia de motivagao 

acarretara a nulidade da Sentenga. 

1.3.2.3 O Dispositivo 

O dispositivo e o elemento substancial da Sentenga, pois e neste que se 

encontra o resultado do raciocinio logico desenvolvido pelo magistrado; este contem 

a analise do pedido proposto pelo autor e, por conseguinte, a decisao da causa; e 

em seu conteudo que o vencedor baseara a execugao ou da qual a parte 

inconformada recorrera; face ao exposto e a parte da Sentenga que transita em 

julgado, tornando-a imutavel. 

1.3.3 Sentenga Processual ou Terminativa 

A Sentenga sera Terminativa quando operar o efeito de extinguir o processo 

sem que, no entanto, o juiz tenha adentrado ao merito da relagao de direito material, 
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haja vista, ter-se verificado alguma das hipoteses previstas no art.267 do CPC. 

As sentengas terminativas podem sertipicas ou atipicas. 

Antes de analisar o merito da relagao juridico-processual, o juiz verificara se 

estao presentes os pressupostos processuais que Ihe atribuem validade e eficacia, 

isto posto, quando a decisao pautar-se na ausencia dos pressupostos de 

constituigao e desenvolvimento o provimento judicial corresponded a uma sentenga 

processual tipica, cite-se, ainda, como exemplos desta especie de decisao a que 

declara a falta da capacidade postulatoria, em virtude da morte da parte sem que 

tenha havido habilitagao no prazo legal, conforme determina o art.265, § 2°, a que 

determina a extingao do processo sem julgamento do merito por configurar-se 

litisconsorcio necessario e nao ter sido realizada a citagao de todos os litisconsortes. 

Por outro lado, quando o processo for extinto sem julgamento da lide porque 

o juiz constatou alguma das seguintes situagoes: perempgao da instancia, abandono 

da causa por mais de trinta dias; convengao arbitral (compromisso arbitral e a 

clausula compromissaria); desistencia da agao ou que aquela e intransmissivel ou 

ainda quando existir confusao entre autor e reu, a Sentenga sera Processual Atipica. 

Nesse sentido e a ligao de wambier (2005, p.525): 

Serao processuais as sentengas cujos conteudos atestarem a 
inexistencia dos pressupostos de admissibilidade, de exame e de 
julgamento ja estudados. Esses pressupostos de admissibilidade de 
exame e de julgamento do merito consistem nos pressupostos 
processuais negativos e nas condigoes da agao. Em principio se a 
decisao der pela inexistencia destes elementos, sera uma sentenga 
processual tipica; salvo, evidentemente, o caso, da categoria dos 
pressupostos processuais negativos: se a decisao der pela 
existencia deles, tratar-se-a de sentenga processual tipica. 

Por conseguinte, salvo os casos de perempgao, litispendencia e coisa 

julgada, nada impede que a parte de ajuize nova agao com os mesmos 

fundamentos, tendo em vista, que a relagao de direito material que deu ensejo ao 
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processo, permanece intacta, pois o que se extinguiu foi apenas a relagao 

processual, conforme o dispoe a redagao do caput do art.268 do CPC. 

1.3.4 Sentenga de Merito ou Definitiva 

Satisfeitos todos os requisitos necessarios a formagao e desenvolvimento do 

processo, o autor faz jus a apreciagao da demanda posta sob a apreciagao do 

estado - juiz, o que se dara por meio da sentenga de merito ou definitiva. Esta tera 

como materia uma das situagoes previstas no art.269 do CPC. 

Sentenga Definitiva, segundo o ensinamento de Humberto Theodoro Junior 

(2005, p.203): 

Sentenga Definitiva, ou sentenga em sentido estrito, e a que exaure 
a instancia ou o primeiro grau de jurisdigao atraves da definigao do 
juizo, isto e, a que da solugao ao litigio posto sub judice, fazendo-o 
mediante acolhimento ou rejeigao (total ou parcial) do pedido 
formulado pelo autor. 

A sentenga sera definitiva quando a relagao apreciada referir-se a alguma das 

materias previstas no art.269 do CPC. 

O inciso I do artigo supracitado, trata de decisao em que o juiz, por meio da 

sentenga, acolhera ou rejeitara o pedido formulado pelo autor, ou seja, aplicara a 

vontade da lei em substituigao a das partes; 

Os incisos II, III e V tratam de formas de extingao do processo em virtude da 

autocomposigao entre as partes, sao os casos de reconhecimento do pedido pelo 

reu, renuncia ou transagao, trata-se na realidade de sentenga homologatoria, posto 

que se limita a confirmar a vontade das partes e a qual o legislador equiparou a 

sentenga definitiva ja que alcangou o fim maior a que se propoe a sentenga, qual 

seja, extinguir o litigio. 

UFCG- CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECA SETORiAL 
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O inciso IV, aborda a hipotese em que o juiz pronuncia-se sobre a 

decadencia (fenomeno extintivo do direito material alegado pela parte) e da 

prescrigao (fenomeno extintivo do direito de agao, o qual atinge indiretamente o 

direito material), embora nao se trate de verdadeira aplicagao do direito material ao 

caso concreto justifica-se a definitividade da decisao, considerando-se que em 

ambos os casos a lide foi resolvida. 

1.3.5 Especies e Classificagao das Sentengas Definitivas 

Por fim, e de bom alvitre observar que a sentenga definitiva possui uma 

classificagao peculiar que e determinada segundo o provimento judicial buscado 

pela parte, sendo de fundamental importancia a apreciagao de suas variantes. 

1.3.5.1 Sentengas Declaratorias 

Essa especie de sentenga encontra fundamento juridico no art.4° do CPC, ao 

dispor que o interesse do autor pode limitar-se a declaragao da existencia ou 

inexistencia de relagao juridica ou da autenticidade ou falsidade de documento. 

Nota-se que o interesse almejado pelo autor ao propor uma agao desta natureza e 

tao - somente revestir-se de absoluta certeza quanto aquela relagao sobre a qual 

pairavam duvidas; deixe-se claro que se trata de sentenga que tern por efeito 

confirmar uma situagao preexistente, por tais motivos, opera efeitos ex tunc, isto e 

retroagem a epoca em que restaram configurados as circunstancias daquela 

relagao. 
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1.3.5.2 Sentengas Constitutivas 

A sentenga constitutiva produz efeito de char, modificar ou extinguir uma 

relagao juridica, nesta especie nao ha que se falar na necessidade de se tomar uma 

nova providencia para se ver efetivada o disposto na decisao judicial. Posto que 

nesta nao ha dever a ser imposto ao sujeito passivo.". 

Em regra, sentenga constitutiva opera efeitos ex nunc, ou seja, dali em diante, 

excetua-se os casos de sentengas que anulam negocio juridico que tern efeito ex 

tunc. 

1.3.5.3 Sentengas Condenatorias 

Por seu turno, traz em seu bojo a condenagao do sujeito passivo no 

cumprimento de uma prestagao que pode ser uma obrigagao de fazer ou nao - fazer 

ou de dar alguma coisa. E o inadimplemento de uma obrigagao que leva o titular do 

direito a recorrer ao poder Judiciario para ver satisfeita a prestagao correspondente 

o que se da por meio de uma sentenga condenatoria. 

Em geral, os efeitos da Sentenga Condenatoria sao ex tunc. 

1.3.5.4 Sentengas Executivas e Mandamentais 

Apresentam aspectos semelhantes entre si, pois, ambas apresentam um 

comando a ser cumprido independentemente de um novo processo executive por 

tais razoes depois das alteragoes promovidas pela lei 11.232/05 com vigencia desde 

junho de 2006, e de se observar que a sentenga condenatoria passou a ter pontos 
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em comum com as duas especies acima vistas, ainda que com algumas diferengas, 

ja que esta deixou de ser preparatoria ao processo de execugao passando 

diretamente para a fase de cumprimento da sentenga. 



CAPiTULO 2 DA UNIAO ESTAVEL 

A partir da analise do instituto da uniao estavel e mister considerar que sua 

legalizagao e devida, em grande parte, a doutrina e a jurisprudencia que 

paulatinamente foram garantindo Direitos e obrigacoes aos companheiros. Nao 

obstante, e com a Constituigao Federal de 1988 que se observa a significativa 

mudanga no tratamento dispensado a essa modalidade de convivencia. 

2.1 A Uniao Estavel na Constituigao Federal 

O Capitulo VII da Carta Magna trata dos seguintes temas: Da Familia, da 

Crianga, Do adolescente e Do Idoso. No titulo dedicado a familia, o legislador 

constituinte no art.227, §3°, reconheceu a Uniao Estavel como entidade familiar, 

assim tambem o fez quanto a familia monoparental (formada por um dos pais e seus 

descendentes), dessa forma, rompeu-se com ideias preconceituosas e moralistas 

que permeavam o ordenamento juridico patrio e que durante anos deixaram a 

margem da legalidade inumeras unioes de fato. 

A previsao contida no § 3° do art. supra-epigrafado, alem de declarar a uniao 

estavel sob a protegao do Estado, ainda estatui que deve ser criada Lei 

infraconstitucional para facilitar sua conversao em casamento. 

Restavam esbogadas as diretrizes que norteariam a nova fase do Direito de 

Familia e que a partir de entao, deveria dispensar a uniao estavel, direitos e deveres 

semelhantes aqueles garantidos a familia proveniente do casamento. 

Certifique-se que a norma constitucional tern o condao de proibir quaisquer 

discriminagoes entre companheiros e conjuges. Outro foi dirimida a duvida quanto 
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ao juizo competente, em razao da materia para resolver questoes relativas a uniao 

estavel que passou a ser a Vara da Familia. 

2.2 Concubinato e Uniao Estavel 

Inicialmente e interessante distinguir a uniao estavel do instituto do 

concubinato, tendo em vista que antes eram tratados sob a mesma denominacao. 

Doutrinariamente, as unioes de fato eram classificadas em concubinato 

impuro e concubinato puro, conforme as pessoas que constituissem a uniao 

apresentassem ou nao impedimentos ao casamento. 

O termo uniao estavel foi consagrado pelo texto constitucional e corroborado 

pelo Codigo Civil de 2002, referindo-se ao vinculo duradouro e estavel estabelecido 

entre pessoas de sexos opostos com a finalidade de constituir familia e que nao 

apresentem quaisquer dos impedimentos ao casamento previstos no artigo 1.521 do 

Codigo Civil que assim dispoe: 

Art. 1.521-Nao podem casar: 
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural 
ou civil; 
II - os afins e linha reta; 
III - o adotante com quern foi conjuge do adotado e o adotado com 
quern o foi do adotante; 
IV - os irmaos unilaterais e demais colaterais, ate o terceiro grau 
inclusive; 
V - o adotado com o filho do adotante; 
VI - as pessoas casadas; 
VII - o conjuge sobrevivente com o condenado por homicidio ou 
tentativa de homicidio contra o seu consorte. 

Observe-se que conforme expressa ressalva estabelecida no § 1° do art. 

1.723 quando a pessoa casada estiver separada de fato ou judicialmente, nao 

existira obice a formagao da uniao estavel. 
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Com base nos dispositivos citados e, segundo o que determina o art. 1.727, o 

termo concubinato passou a designar as relagoes nao eventuais ente o homem e a 

mulher, impedidos de casar. 

2.3 Elementos Identificadores da Uniao Estavel 

A Uniao Estavel e uma situagao de fato e cabe ao interprete aferir em cada 

caso a presenga de seus elementos constitutivos, os quais sao tragados pela 

Legislagao ao tratar do tema, sao eles: 

> Diversidade de sexos - a Constituigao, ao caracterizar a Uniao Estavel como 

entidade familiar o fez dizendo que a mesma se constituira na relagao entre homem 

e mulher. No mesmo sentido pronuncia-se o art. 1.723 do Codigo Civil: como 

entidade familiar a uniao estavel entre o homem e a mulher, configurada na 

convivencia publica, continua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituigao de familia; 

O Estado preve protegao ao nucleo familiar por ser este a base da sociedade, 

sendo assim, na uniao estavel como no casamento, o objetivo e a geragao de prole, 

sua assistencia e educagao. fz por tais motivos que a nossa Legislagao nao faz 

qualquer mengao a direitos e obrigagoes advindas da uniao entre pessoas do 

mesmo sexo (homoafetivas), estas sao tratadas quanto a seus efeitos como 

sociedades de fato. 

> Convivencia Publica - a uniao deve ser publica, notoria. As pessoas devem 

se apresentar no meio social e em suas relagoes familiares como se fossem marido 

e mulher; deixe-se claro, no entanto, que nao e indispensavel a convivencia more 

uxoria, ou seja, que os companheiros vivam sob o mesmo teto. Por outro lado, a 
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uniao clandestina, marcada por encontros furtivos, secretos nao esta protegida pela 

le; 

> Estabilidade - diz respeito a duracao do relacionamento, pois, apesar de nao 

existir, como outrora, um lapso temporal determinado para se ter caracterizada a 

uniao estavel, esta deve perdurar por um periodo relativamente longo, pois, o 

objetivo da lei nao e senao abarcar unioes que apresentem sinais caracteristicos do 

casamento, assim ficam excluidas relagoes amorosas passageiras. 

O catedratico doutrinador Silvio de Salvo Venosa (2006, p. 43) pronuncia-se 

com bastante clareza ao tratar desse requisito: 

Nao ha como conceituar uma relagao concubinaria como estavel, se 
nao tiver se protraido no tempo. O decurso por um periodo mais ou 
menos longo e o retrato dessa estabilidade na relagao do casal. 

A estabilidade configura uma relagao continua e duradoura. 

> O objetivo de constituigao de familia - significa que a uniao deve revelar-se 

como uma comunhao de interesses e objetivos comuns, em que os companheiros 

compartilhem suas vidas. £ por isso que este e o corolario de todos os demais 

requisitos, pois sem ele a entidade de fato pode se tornar apenas um 

relacionamento afetivo entre amantes. Note-se, por fim, que apesar da importancia 

da existencia de filhos, este nao e requisito indispensavel para se ver configurada a 

constituigao da familia. 

As relagoes entre os companheiros devem, ainda, pautar-se nos deveres de 

lealdade, respeito e assistencia, e de guarda, sustento e educagao da prole. Dessa 

forma, a uniao estavel se assemelha ao casamento tambem quanto ao exercicio do 

poder familiar que deve ser exercido por ambos os pais que tenham prole. A 

fidelidade e imprescindivel para caracterizar a uniao, ja que nao e merecedor de 
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respaldo legal, o relacionamento em que nao existe a minima consideragao e 

respeito entre os individuos. 

2.4 Efeitos Juridicos 

Antes da Constituigao Federal de 1988, aos companheiros reconhecidos, 

ainda que de forma esparsa, alguns direitos e deveres na orbita legal; ocorre que, 

nao existia legislagao especifica para regulamentar este assunto, e a maioria das 

questoes, acabavam mesmo sendo resolvidas nos tribunals de acordo com o 

entendimento dos magistrados, que fundamentavam suas decisoes em outras fontes 

do Direito. 

Com muita propriedade, e correto afirmar que o reconhecimento da uniao 

estavel como entidade familiar, como ja frisado, pela Carta Constitucional, 

representa um verdadeiro avango no sentido de regularizar, perante a orbita legal, 

os efeitos advindos dessa especie de uniao. 

Nao obstante a primeira Lei editada pelo legislador infraconstitucional, 

dispondo sobre os direitos a alimentos e a sucessao entre os companheiros, foi a Lei 

n°. 8.971/94, portanto 06 (seis) anos apos a Constituigao, que veio tratar do direito a 

alimentos e dos direitos sucessorios entre os conviventes. Uma vez observadas as 

lacunas existentes nesse diploma, foi criada a Lei n°. 9.278/96 para regulamentar o 

artigo 226, § 3° da CF. Com o advento do Codigo Civil de 2002, esperava-se que 

fossem elaboradas normas capazes de dirimir as questoes obscuras que ainda 

pairavam sobre a tematica, no entanto, tal nao ocorreu; a uniao estavel foi tratada de 

forma superficial nos arts.1.725 ao 1.727, restando ainda muitos pontos dubios e 

obscuros quanto aos efeitos juridicos provenientes dessa uniao conjugal sem 
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casamento, como sera visto de forma detalhada quando da analise seus 

dispositivos. 

2.4.1. A Relagao de Uniao Estavel em face do Direito a Alteragao da Composigao do 

Nome dos Conviventes. 

Um dos grandes problemas enfrentados pelos companheiros foi quanto a 

adogao do patronimico. Enquanto solteira, a mulher usava o nome da familia, ao se 

casar, passava a ostentar o sobrenome do marido, mas ao constituir uniao estavel 

nao tinha o amparo legal para passar a usar o nome do varao, assim continuava a 

ser identificada pelo nome de solteira. A Lei n°. 6.015/73 (Lei dos Registros 

Publicos), em disposigao merecedora de aplausos, resolveu essa situagao. Observe 

o que diz o art. 57, § 2°: 

A mulher solteira, desquitada ou viuva, que viva com homem 
solteiro, desquitado ou viuvo, excepcionalmente e havendo motivo 
ponderavel, podera requerer ao juiz competente que no registro de 
nascimento, seja averbado o patronimico de seu companheiro, sem 
prejuizo dos apelidos proprios de familia [...]. 

No § 3° do artigo supramencionado sao estabelecidos os requisitos para que 

o juiz defira o pedido de adogao do apelido de familia, quais sejam, expressa 

concordancia de companheiro e convivencia por, no minimo, 5 (cinco) anos ou a 

existencia de filhos. Discute-se sobre se esse direito e privativo da companheira, no 

entanto, conforme o principio da isonomia preconizado pelo art. 5°, I, da CF, nao ha 

como proceder a entendimentos contrarios quanto a possibilidade dada tambem ao 

companheiro. 
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2.4.2. Regime de Bens na Uniao Estavel 

E inegavel a preocupacao do ser humano em amealhar, durante sua 

existencia, determinado patrimonio economico, o que Ihe garantira protegao nos 

momentos de dificuldades. Para tal intento convergem os esforgos da maioria das 

pessoas. Assim, uma vez estabelecida uma uniao entre individuos que passam a 

comungar vidas e interesses comuns, e natural a necessidade de estabelecer 

normas que determinarao a forma como serao tratados os bens dos conviventes. 

Assim e que surgem a problematica do regime de bens na uniao estavel que, em 

sintese, pode ser conceituado como o conjunto de regras aplicaveis as relagoes 

economicas e patrimoniais resultantes dessa uniao. 

Segundo dispoe o artigo 5° da Lei n°. 9.278/96: 

Os bens moveis e imoveis adquiridos por um ou ambos os 
conviventes, na constancia da uniao estavel e a titulo oneroso, sao 
considerados fruto do trabalho e da colaboragao comum, passando 
a pertencer a ambos, em condominio e em partes iguais, salvo 
estipulagao contraria em contrato escrito. 

Antes da Lei n°. 9.278/96 existia uma grande celeuma quanto a partilha dos 

bens quando da dissolugao da relagao pela rescisao ou pela morte de um dos 

conviventes, pois a propriedade dos bens, na grande maioria das vezes, estava com 

o homem, existindo decisoes no sentido de considerar a companheira como simples 

empregada domestica e assim, retribuir os servigos prestados, por ela, ao lar no 

decorrer da uniao. 

A Sumula 380 do Supremo Tribunal Federal teve especial importancia na 

solugao desse impasse, dessa forma: "Comprovada a existencia de sociedade de 

fato entre concubinos e cabivel a sua dissolugao judicial com a partilha do 

patrimonio adquirido pelo esforgo comum." 
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Em seguida, surge a Lei n°.9.278/96 que veio normatizar o regime de bens na 

Uniao Estavel, ao estabelecer a presungao relativa de serem comuns os bens 

adquiridos pelos companheiros durante a uniao; e o que se depreende da letra do 

art. 5° da referida lei. 

O Codigo Civil de 2002, expressamente, dispos em seu artigo 1.725 que, 

salvo a existencia de contrato escrito em sentido contrario, aplica-se a uniao estavel, 

o Regime da comunhao parcial de bens. Essa determinagao legal e semelhante ao 

que preve o Codigo quanto ao casamento ja que de acordo com o art. 1.640 e esse 

o Regime aplicavel quando nao for convencionado de outra forma ou quando 

existindo instrumento este for ineficaz ou nulo. 

O Regime da comunhao parcial de bens e aquele em que os individuos 

conservam um patrimonio pessoal, constituido por bens adquiridos antes da uniao 

ou por causa alheia a esta e outro que sera formado por ambos durante o periodo 

em que permaneceram juntos. 

Apontadas as principals regras quanto ao regime de bens na uniao estavel, 

observamos que ainda restam lacunas que devem ser resolvidas pelo julgador 

diante de cada caso posto sob sua analise. 

2.4.3. Uniao Estavel e o Direito a Alimentos 

A obrigagao de prestar alimentos entre os membros que formam o nucleo 

familiar resulta da interdependencia economica existente entre eles e do dever de 

mutua assistencia, principio basilar e norteador dessa pretensao. Assim, uma vez 

constituida a uniao estavel conforme os ditames legais, e concorrendo todos os 
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requisitos essenciais a ela atinentes e notorio que tem o condao de criar entre os 

companheiros a possibilidade da pretensao alimentar entre eles. 

O primeiro Diploma a tratar do assunto foi a Lei n° 8.971/94, que em seu art. 

1°, prescreve: 

A companheira comprovada de um homem solteiro, separado 
judicialmente, divorciado ou viuvo, que com ele viva ha mais de 5 
(cinco) anos, ou dele tenha prole, podera valer-se do disposto na Lei 
5.478 de 25 de julho de 1968, enquanto nao constituir nova uniao e 
desde que prove a necessidade. 

A citada lei dispoe sobre a Agao de Alimentos. 

No paragrafo unico, a redagao e completada ao conferir o respectivo direito 

tambem ao companheiro. 

Esta nogao ainda e prevista no art. 7° da Lei n° 9.278/96 que determina o 

dever de assistencia reciproca entre os conviventes. O Codigo Civil, por sua vez, diz 

no art. 1695 que os companheiros, assim como os conjuges, podem pedir uns dos 

outros os alimentos necessarios a sua sobrevivencia de acordo com sua condigao 

social. 

Nesse momento, e oportuna a ligao de Venosa (2006, p.376) segundo esse 

insigne doutrinador, alimentos na linguagem juridica, possuem significado bem mais 

amplo do que no sentido comum, compreendendo alem da alimentagao, tambem o 

que for necessario para moradia, vestuario, assistencia medica e instrugao. Os 

alimentos assim, traduzem-se em prestagoes periodicas fornecidas a alguem para 

suprir essas necessidades e assegurar sua subsistencia. 

Ainda nesse contexto, os alimentos podem ser classificados em necessarios 

que sao aqueles destinados a suprir as necessidades basicas e civis que incluem 

outras prestagoes destinadas ao alimentando. 
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Ao se tratar da obrigagao alimenticia e indispensavel termos em consideragao 

que esta deve cingir-se ao binomio necessidade-possibilidade, assim se por um lado 

o julgador deve atentar ao pedido pleiteado pelo autor, nao pode descurar da 

situagao economica do alimentante, pois nao e justo obriga-lo a suportar um onus 

demasiadamente incompativel com seu poder aquisitivo. 

Nao se pode olvidar que a obrigagao alimentar nao pode ser usada em meio 

de locupletamento indevido ao alimentante as custas do patrimonio do fornecedor de 

alimentos, atentando-se ao que diz a letra do art. 1.694, § 1°: "os alimentos devem 

ser fixados na proporgao das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada." 

Verifique-se que a pretensao alimentar so sera devida mediante a 

comprovagao pelo dependente de que nao tern meios de prover sua subsistencia 

atraves de seu trabalho e de que o obrigado pode fomecer-lhe os alimentos sem 

restar privado do necessario ao seu proprio sustento. 

O direito aos alimentos cessara quando o alimentando constituir nova uniao, 

seja ela atraves de casamento, concubinato ou mesmo uma nova uniao estavel, no 

entanto, permanece o dever para o alimentante que contraia nova uniao. 

2.4.4. Uniao Estavel e os Direitos Sucessorios. 

Direitos sucessorios na acepgao juridica, diz respeito a transmissao de bens, 

direitos e obrigagoes em decorrencia da morte. No que se refere a sucessao dos 

conviventes, a materia sempre foi objeto de grande celeuma doutrinaria e 

jurisprudencial, tomando maiores proporgoes apos a entrada em vigor do novo 

Codigo Civil. 
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De acordo com o diploma legal os companheiros nao estao incluidos entre os 

herdeiros necessarios, estes correspondem as pessoas que obrigatoriamente 

participarao da sucessao, quais sejam, os descendentes, os ascendentes e o 

conjuge. 

A sucessao dos conviventes esta disciplinada no art. 1790, segundo o 

dispositivo legal eles so serao chamados a sucessao quanto aos bens adquiridos 

onerosamente na vigencia da uniao estavel o que sera feito nos seguintes termos: 

quando o (a) companheiro (a) concorrer com filhos comuns, tera direito a uma quota 

equivalente a que por lei for atribuida ao filho; se concorrer com descendentes so do 

autor da heranga, tocar-lhe-a a metade do que couber a cada um deles; concorre, 

ainda, com quaisquer outros parentes previstos na ordem sucessoria, neste caso, 

tocar-lhe-a um tergo da heranga e; somente tera direito a totalidade da heranga 

quando nao houver qualquer parente sucessivel. 

A norma delineada deixa pontos dubios e ate mesmo injustos quanto a 

sucessao do (a) companheiro (a) o que fere a propria norma constitucional que 

equiparou a uniao estavel a entidade familiar e, por via de consequencia proibiu 

qualquer especie de discriminagoes entre conjuges e companheiros. 



CAPiTULO 3 DOS MEIOS PROBATORIOS DA UNIAO ESTAVEL NO DECRETO 

N°. 3.048/99. 

O presente capitulo tern por objetivo analisar os meios de prova admitidos 

pela legislagao previdenciaria para comprovar a uniao estavel e, por conseguinte, 

para deferir o beneficio pleiteado pelo (a) companheiro (a). Antes sao analisadas 

outras questoes pertinentes ao tema, visando estabelecer os objetivos das 

prestagoes previdenciarias e seus beneficiarios. 

3.1 Estrutura da Seguridade Social. 

A seguridade social, conforme esta insculpida no art. 194 da Constituigao 

Federal, consiste em uma estrutura organizada pelo Estado e pela sociedade, por 

meio da qual, propiciam a seus membros um conjunto de medidas, composto por 

agoes e servigos e que tern como finalidade garantir-lhes os direitos a Saude, a 

Previdencia e a Assistencia social. 

A seguridade social e baseada na ideia de contingencia, tomando-se essa 

palavra no sentido de acontecimento que pode ou nao vir a ocorrer, mas para o qual 

devem existir meio disponibilizados para sanar ou ao menos amenizar as 

consequencias dai advindas. Do exposto, verifica-se que as medidas da seguridade 

social tern como fundamentos a protegao contra infortunios causadores de 

necessidades. 

Tres segmentos compoem a seguridade social, quais sejam, a saude, a 

previdencia e a assistencia social, sobre essa divisao e sua finalidade e pertinente 

trazer a baila os ensinamentos de Sergio Pinto Martins (2001, p. 44): 
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A previdencia social vai abranger, em suma, a cobertura de 
contingencias decorrentes de doenca, invalidez, velhice, 
desemprego, morte e protecao a maternidade, mediante 
contribuigao, concedendo aposentadorias, pensoes etc. 
A assistencia social ira tratar de atender os hipossuficientes, 
destinando pequenos beneficios a pessoas que nunca contribuiram 
para o sistema (ex: renda mensal vitalicia). 
A saude pretende oferecer uma politica social e economica 
destinada a reduzir os riscos de doencas e outros agravos, 
proporcionando agoes e servicos para protegao e recuperagao do 
individuo. 

Uma vez entendidos os meios de atuagao da seguridade social, faz-se 

necessaria a analise dos principals aspectos da previdencia social, considerando-se 

que e em sua seara que se encontram os fundamentos da pesquisa realizada. 

3.2 Beneficiarios - Segurados e Dependentes 

O artigo 10 da Lei n°. 8213/91, que dispoe sobre o piano de beneficios da 

previdencia social, classifica os beneficiarios do Regime Geral de Previdencia Social 

em: segurados e dependentes. Da leitura do artigo, infere-se que sao beneficiarios 

os individuos que tern o direito de gozar dos beneficios e servigos previstos na 

legislagao previdenciaria, uma vez, implementadas as condigoes necessarias. 

Sobre esse conceito sao dignas de nota as palavras do doutrinador Miguel 

Horvath Junior (2006, p. 133), ao expressar que: "Beneficiario e toda pessoa 

protegida pelo sistema previdenciario, seja na qualidade de segurado ou 

dependente. Os beneficiarios sao os sujeitos ativos das prestagoes previdenciarias". 

Quanto a qualidade de segurado, esta e adquirida mediante o exercicio de 

atividade remunerada de natureza urbana ou rural, atraves de que se estabelece o 

vinculo entre a pessoa fisica e o RGPS, ou ainda, facultativamente quando a relagao 
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nasce da livre opgao daquele que passa a contribuir para o referido sistema. Dai a 

classificagao em segurados obrigatorios e facultativos. 

Sao incluidos como segurados obrigatorios da Previdencia Social, segundo a 

disposigao do artigo 11 da Lei n°. 8. 213/91, as seguintes pessoas: 

I. O empregado; 
II. O empregado domestico; 
III. O contribuinte individual; 
IV. O trabalhador avulso; e, 
V. o segurado especial. 

Acrescente-se que estao excluidos da condigao de beneficiario do RGPS, o 

servidor civil ou militar da uniao, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal, 

bem como de suas respectivas autarquias e fundagoes quando se encontrarem 

amparados por regime proprio de previdencia social. 

Diz-se segurado facultativo da pessoa com mais de dezesseis anos de idade 

que nao se enquadra como segurado obrigatorio e filia-se ao RGPS por 

manifestagao volitiva no sentido de aderir a previdencia social. 

Nesse contexto, e mister o conhecimento dos atos que geram o liame entre o 

segurado e a entidade gestora da previdencia social, quais sejam.a inscrigao e a 

filiagao. 

A inscrigao e ato formal de natureza administrativa, atraves desta o segurado 

e cadastrado ao RGPS, mediante a apresentagao de dados pessoais e outros 

documentos que possam influenciar na sua caracterizagao. Ja a filiagao e o vinculo 

que se estabelece entre o segurado e a previdencia social e da qual surgem direitos 

e obrigagoes para ambas as partes. 

Assim, para o segurado obrigatorio a filiagao e automatica e decorre do 

exercicio da atividade remunerada, enquanto, para os segurados facultativos ela 

sera formalizada com o pagamento da primeira contribuigao, e necessario observar 
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que nao e permitido o pagamento de contribuigoes referentes a competencias 

anteriores a data da inscrigao. 

3.2.1 Da Manutengao e da perda da Qualidade de Segurado. 

Em virtude do carater contributivo e do principio do equilibrio financeiro e 

atuarial que informam o Regime Geral de Previdencia Social e cedigo que para 

manter a qualidade de segurado e gozar das referidas prestagoes e necessario o 

pagamento de contribuigoes. 

Nao obstante a regra acima tragada o art. 15 da Lei em comento, preve o 

denominado Periodo de Graga, este corresponde ao numero de meses em que o 

segurado conservara a qualidade de segurado, independentemente do pagamento 

de contribuigoes. 

Nesse diapasao, mantera a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuigoes: 

a) Sem limite de prazo, quern esta em gozo de beneficio; 

b) Ate doze meses apos a cessagao de beneficio por incapacidade ou apos a 

cessagao das contribuigoes, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela previdencia social ou que estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneragao; 

c) Ate doze meses apos cessar a segregagao para o segurado acometido de 

doenga de segregagao compulsoria; 

d) Ate doze meses apos o livramento, o segurado detido ou recluso; 

e) Ate tres meses apos o licenciamento, o segurado incorporado as forgas 

armadas para prestar servigo militar; e, 
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f) Ate seis meses apos a cessagao das contribuigoes, o segurado facultative 

O prazo determinado na letra "b" sera prorrogado para vinte e quatro meses 

quando o segurado obrigatorio ja tiver realizado o pagamento de mais de cento e 

vinte contribuigoes mensais sem interrupgao capaz de provocar a perda da 

qualidade de segurado, e sera acrescido de 12 meses quando o segurado 

desempregado comprovar sua situagao atraves do registro no orgao proprio do 

Ministerio do Trabalho e do Emprego. 

A perda da qualidade de segurado sobrevira no dia dezesseis do segundo 

mes seguinte ao termino dos prazos correspondentes ao periodo de graga. Para o 

contribuinte individual e o segurado facultativo esta se verificara, no dia seguinte ao 

mes imediatamente posterior ao termino dos prazos acima descritos. 

Constatada a perda da qualidade de segurado, as contribuigoes anteriores a 

essa data so serao consideradas para efeito de carencia e deferimento de um novo 

beneficio quando o segurado contar, a partir da nova filiagao, com no minimo um 

tergo das contribuigoes necessarias concessao do beneficio. 

3.2.2 Dos Dependentes. 

Na seara previdenciaria, a caracterizagao da dependencia baseia-se, 

preponderantemente no fator economico, sendo assim, pode-se dizer que os 

dependentes sao as pessoas que necessitam do auxilio financeiro do segurado para 

terem suas necessidades supridas. 

O rol dos dependentes esta elencado no artigo 16 da lei em analise, nestes 

termos: "sao beneficiarios do Regime Geral de previdencia social na qualidade de 

dependentes do segurado": 
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I. O conjuge, a companheira, o companheiro e o filho nao 
emancipado de qualquer condigao menor 21 (de vinte e um anos) ou 
invalido; 

II. Os pais; 

III. O irmao nao emancipado de qualquer condigao menor de 21 
(vinte e um anos) ou invalido; 

Os dependentes sao classificados em tres classes; aqueles que se encontram no 

inciso I sao denominados dependentes preferenciais, pois a previsao legal determina 

que sua dependencia em relacao ao segurado e presumida. Sobre eles o mestre 

Miguel Horvath Junior (2006, p 147), delineia os seguintes comentarios: "Os 

dependentes presumidos sao aqueles que nao precisam demonstrar a dependencia 

economica apenas o liame jurldico entre eles e o segurado." 

A ordem da vocagao previdenciaria e a determinagao dos respectivos dependentes 

sao definidas no momento em que se verifica a ocorrencia do evento gerador da 

prestagao previdenciaria. Deixe-se claro, que os dependentes de uma mesma classe 

concorrem entre si e o beneficio sera rateado entre eles e, a existencia de uma 

classe superior exclui o direito as prestagoes das classes inferiores. Portanto, uma 

classe so sera chamada quando faltarem dependentes da classe precedente. A 

relagao e, sem duvida, preferencial. 
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3.2.3 Das Prestagoes Devidas aos Dependentes. 

Dentre as prestagoes do Regime Geral de previdencia Social, cabem aos 

dependentes, uma vez cumpridos os requisitos previstos em lei, a pensao por morte 

e o auxilio-reclusao. 

3.2.4 A Pensao por Morte. 

A Constituigao Federal em seu art. 201, V, ao se pronunciar sobre a 

previdencia social, proclama que esta deve prestar pensao por morte ao conjuge ou 

companheiro e demais dependentes do segurado, ressalvando que, este como 

nenhum outro beneficio, podera ter valor inferior ao salario minimo. 

A lei dos beneficios da previdencia social, em seus artigos 74 a 79, destaca 

os criterios a que se subordinam a concessao e prestagao deste beneficio. 

A morte do segurado e a contingencia geradora do direito ao requerimento do 

beneficio. Esta pode ser real ou presumida. Quanto a primeira nao assiste razao 

para comentarios ja que, neste caso, sera provada mediante a apresentagao da 

certidao de obito atestando a sua ocorrencia. Ja quanto a morte presumida, deve-se 

atentar para o que informa a legislagao previdenciaria. 

O art. 78 declara que, constatada a ausencia do segurado por um periodo de 

seis meses e sendo esta declarada pela autoridade competente, sera concedida aos 

dependentes a pensao por morte provisoria; complementando esta norma o seu 

paragrafo primeiro determina que existindo prova de que o desaparecimento do 

segurado se deu em decorrencia de acidente, desastre ou catastrofe serao 

dispensados o tempo e a declaragao. 
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A concessao da pensao por morte independe de carencia, noutras palavras 

nao e necessario que o segurado tenha contribuido por um determinado numero de 

meses para que seus dependentes fagam jus ao beneficio: 

A parte individual da pensao extingue-se: 

a) Pela morte do pensionista; 

b) para o filho e para a pessoa a ele equiparada ou para o irmao pela 

emancipagao ou ao completar 21 (vinte e um anos) de idade, salvo se for 

invalido; 

c) Para o pensionista invalido, pela cessagao da invalidez. 

O beneficio cessara com a extingao da parte do ultimo pensionista. 

3.2.5 Auxilio-Reclusao 

O auxilio-reclusao e o beneficio devido aos dependentes do segurado de 

baixa renda que se encontrar recolhido a prisao desde que este nao esteja 

recebendo remuneragao da empresa, nem esteja em gozo de auxilio-doenga, de 

aposentadoria ou de abono de permanencia em servigo. Aplica-se a ele no que 

couberem, as disposigoes concernentes a pensao por morte. 

Como a condigao para o recebimento do beneficio e a prisao do segurado, 

havera sua imediata suspensao quando: o segurado fugir da prisao, passar a 

receber auxilio-doenga no periodo de privagao da liberdade; os dependentes 

deixarem de apresentar trimestralmente a certidao de permanencia na prisao 

firmada pela autoridade competente; livramento condicional. 
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3.3 Meio de Prova da Uniao Estavel no Decreto n°. 3.048/99. 

A concessao de qualquer beneficio no ambito Previdenciario tern como 

pressuposto a apresentacao de seu requerimento perante o INSS (Instituo Nacional 

do Seguro Social), que e o responsavel pela concessao e manutencao do beneficio 

na esfera administrativa, ocorre que o deferimento do mesmo esta condicionada a 

apresentacao de provas que indiquem a qualidade de segurado ou de dependente, 

alem do numero de contribuicoes exigidas, acaso a prestagao seja daquelas que a 

lei determina o periodo de carencia ou, ainda tratando-se de dependentes das 

classes 2 e 3s devem comprovar a dependencia economica. 

Nao obstante, antes de analisar as provas que sao admitidas pelo Decreto-lei 

n°.3.048/99 que regulamenta a previdencia social e, destacadas como meios habeis 

a comprovar a existencia da uniao estavel e da dependencia economica entre o 

segurado e o companheiro ou companheira, e que constitui uma das bases 

alicergadoras do estudo desenvolvido, e de bom alvitre destacar o conceito de 

prova. 

TO-CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECASETORIAL 
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3.3.1 .Concerto de Prova 

Uma vez, apresentada uma pretensao perante o orgao julgador, seja este de 

natureza judicial ou administrativa, este deve se certificar da existencia ou da 

inexistencia do direito pleiteado, para tanto, o interessado tera que apresentar os 

elementos que atestam a veracidade de suas alegagoes e que determinem o 

convencimento daquele, tais recursos recebem a denominagao de provas. 

Ao se pronunciar sobre sua natureza Humberto Theodoro Junior (2000, 

p.367), apresenta as seguintes conclusoes: 

Ha porisso, dois sentidos em que se pode conceituar a prova no 
processo: 

a) Um objetivo, isto e.como o instumento ou o meio habil, para 
demonstrar a existencia de um fato(os documentos, as testemunhas, 
a pericia etc.); 

b) E outro subjetivo, que e a certeza (estado psiquico) originada 
quanto ao fato, em virtude da producao do instrumento probatorio. 
Aparece a prova, assim, como convicgao formada no espirito do 
julgador em torno do fato demonstrado. 

O Decreto-lei n°.3.048/99 em seu art.22 ao mencionar os documentos 

necessarios a inscrigao dos dependentes, determina em seu paragrafo segundo, 

que a comprovagao do vinculo entre o segurado e o companheiro sera feita 

mediante a apresentagao de, no minimo tres dos seguintes documentos: 

I - certidao de nascimento de filho havido em comum; 
II - certidao de casamento religioso; 
lll-declaragao do imposto de renda do segurado, em que 
conste o interessado como seu dependente; 
IV - disposigoes testamentarias; 
V - revogado; 
VI - declaragao especial feita perante tabeliao; 
VII - prova de mesmo domicilio; 
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VIII - prova de encargos domesticos evidentes e existencia de 
sociedade ou comunhao nos atos da vida civil; 
IX - procuracao ou fianga reciprocamente outorgada; 
X - conta bancaria conjunta; 
XI - registro em associagao de qualquer natureza, onde conste 
o interessado como dependente do segurado; 
XII - anotacao constante de ficha ou livro de registro de 
empregados; 
XIII- apolice de seguro da qual conste o segurado como 
instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua 
beneficiaria; 
XIV - ficha de tratamento em instituigao de assistencia medica, 
da qual conste o segurado como responsavel; 
XV - escritura de compra e venda de imovel pelo segurado em 
nome de dependente; 
XVI - declaragao de nao emancipagao do dependente menor 
de vinte e um anos; ou; 
XVII - quaisquer outros que possam levar a convicgao do fato 
a comprovar. 

Saliente-se que esta norma, ao tarifar a quantidade de provas indispensaveis 

ao deferimento do beneficio, constitui um verdadeiro empecilho ao exercicio do 

direito dos conviventes que, dificilmente se encontrarao munidos de tais 

documentos, a menos que se trate de pessoas que tenham um elevado nivel de 

informagao e possam avaliar a importancia de conservarem certas provas que 

atestem sua condigao; note-se, entao, que esta determinagao revela uma verdadeira 

incongruencia do sistema previdenciario considerando-se que seus beneficiarios 

sao, em sua grande maioria, pessoas iletradas, provenientes de classe social baixa 

e sem conhecimento de seus direitos. 

Destaque-se, ainda, que como na legislagao previdenciaria nao existe 

nenhuma previsao no sentido de considerar a Sentenga Declaratoria da Uniao 

Estavel como uma prova plena para a concessao do beneficio a (o) companheiro 

(a), este devera apresenta-la em conjunto com outros dois documentos, sob pena, 

de ter seu beneficio indeferido por falta de provas que atestem sua condigao, em 

sua fundamentagao o Instituto alega que o responsavel pela concessao do beneficio 
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esta adstrito ao principio da legalidade e so Ihe e permitido fazer aquilo que se 

encontra previsto em lei. 

E cedico que o excesso de burocracia predominante no INSS e causador de 

serios prejuizos aos beneficiarios das prestagoes do RGPS, principalmente, por se 

tratarem de direitos de natureza alimenticia. E de se ver, ainda, que em muitos 

casos, os beneficiarios acabam desistindo da busca por seus beneficios por falta de 

condigoes de prover as despesas acarretadas, em virtude da necessidade de se 

apresentarem ao orgao concessor para trazer os documentos exigidos ou para 

realizagao de outras providencias. 

Nesse diapasao, constata-se uma verdadeira falta de logica no indeferimento 

do beneficio, quando da apresentagao de uma sentenga judicial em que foi 

declarada a existencia da uniao de fato, o que se deu apos varias fases em que o 

juiz, na sua condigao de representante do Estado, perquiriu todos os meios de prova 

admitidos para embasar seu convencimento. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

O desenvolvimento da pesquisa, situada no campo teorico e, pois, 

fundamentada na legislagao e entendimentos doutrinarios pertinentes ao assunto, 

nos permite inferir que: a organizacao da sociedade e, por conseguinte, a criagao do 

Estado, dotado de poderes e responsavel pelo exerclcio das fungoes Executiva, 

Legislativa e Judiciaria levou a formagao de um arcabougo de orgaos e agentes com 

a finalidade de elaborar e aplicar os meios necessarios a promover a seguranga 

juridica e o bem-estar social. 

Tais fungoes sao exercidas atraves de agentes publicos, entre eles, o juiz, 

que atua na esfera judiciaria e, a quern, cabe analisar os fatos trazidos ao seu 

conhecimento, conferir todos os meios de prova tendentes a formar o seu 

convencimento e contrapo-los a lei aplicavel e, por fim, manifestar a vontade estatal 

o que se dar atraves da Sentenga que como foi demonstrado e o ato culminante do 

Processo. 

No que se refere a Uniao Estavel, foi analisado esse instituto a partir do 

advento da Constituigao Federal de 1988, restando demonstrada que esta 

representou um marco para o reconhecimento dos direitos dos conviventes, sendo, 

inclusive criadas leis especificas no sentido de regulamentar-lhe a existencia e os 

efeitos decorrentes, mas que ainda existem muitas lacunas o que deveria ter sido 

observado pelo legislador do Codigo Civil de 2002, ocorre que este foi bastante 

sucinto ao tratar do tema. 

No concernente a materia previdenciaria e perceptivel a omissao legislativa 

que nao considera a Sentenga Declaratoria da Uniao Estavel como prova plena para 
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comprovar o vinculo entre o segurado e o companheiro ou a companheira ja que 

neste caso a dependencia economica e presumida, portanto, uma vez declarado o 

vinculo nao se faz necessaria a apresentagao de provas quanto a dependencia. 

Diante de tais consideracoes, percebe-se que o conjunto de provas indicados 

pelo Decreto n°.3.048/99, para conferir a certeza quanto ao vinculo entre o segurado 

e o (a) companheiro (a), deve ser ponderado pelo responsavel pela concessao do 

beneficio quando da apresentagao de uma sentenga em que foi reconhecida a uniao 

estavel, neste caso, esta deve prevalecer como plenamente eficaz e suficiente para 

testificar a presungao absoluta quanto a qualidade de dependente. 

Transparece, portanto, lucida e insofismavel, a luz da interpretagao legislativa 

o entendimento de que o silencio da lei nao pode continuar servindo para motivar o 

indeferimento do beneficio previdenciario aquele que, iniludivelmente, ja teve sua 

relagao comprovada, de maneira que a interpretagao contraria tern resultado no 

ajuizamento de varias agoes judiciais com o objetivo de reconhecimento da 

prestagao devida. 

Dessa forma, ficou evidenciado o distanciamento entre a interpretagao feita 

pelos servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e os direitos dos 

sujeitos ativos dos beneficios, quando do indeferimento seja da Pensao por Morte ou 

do Auxilio-Reclusao quando este apresenta a Sentenga que reconhece a uniao, 

sendo assim tal decisao fere a propria logica do ordenamento juridico, restando 

evidente que se trata da configuragao de uma burocracia arraigada e que se 

encontra presente naquele instituto Previdenciario, causando efeitos danosos aos 

beneficiarios e por fim a descrenga na propria justiga. 

Contudo, prevalece a confianga de que os argumentos e conclusoes aqui 

expostos possam servir para embasar uma interpretagao mais profunda e justa da 
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norma previdenciaria, capaz de atender aos anseios de justiga e de dar respostas 

satisfatorias, eficazes e celeres aos questionamentos apresentados. 
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