
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 
CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

  

 
 
 
 
 

 
FELIPE SOLANO DE LIMA MELO 

 
 
 
 
 

 
 
 

A INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDÊNCIÁRIO NOS BENEFÍCIOS DE 

APOSENTADORIA POR IDADE E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2010 



FELIPE SOLANO DE LIMA MELO 
 
 
 
 

 
 
A INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDÊNCIÁRIO NOS BENEFÍCIOS DE 

APOSENTADORIA POR IDADE E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS 
da Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Ciências Jurídicas e Sociais. 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Dr. Iana Melo Solano Dantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2010 



FELIPE SOLANO DE LIMA MELO 

A INCIDENCIA DO FATOR PREVIDENCIARIO NOS BENEFICIOS DE 

APOSENTADORIA POR IDADE E POR TEMPO DE CONTRIBUIQAO 

Monografia apresentada ao curso de 
graduacao em Direito da Universidade 
Federal de Campina Grande-UFCG na 
area de Direito Publico como requisito 
para obtencao do grau de Bacharel em 
Direito. 

Data de Aprovacao: / / 

COMISSAO EXAMINADORA: 

Orientador(a): Prof3, lana Melo Solano 

Universidade Federal de Campina Grande 



A Professora Ana Melo e Itamar, meus pais, 

por todo esforco que desprenderam para me 

educar. 



AGRADECIMENTOS 

A bondade do Senhor Deus e de Santo Expedito, por darem forga e sabedoria a 

conclusao deste trabalho, principalmente nas horas mais dificeis. 

A minha familia, minha ancora e o horizonte; meu rumo e o meu refugio; pessoas 

maravilhosas com quern Deus me honrou. 

Ao apoio da minha irma e orientadora, professora lana Melo Solano por sua 

atengao, consideracoes e contributes para o desenvolvimento deste trabalho. 

Aos meus professores por compartilharem seus conhecimentos comigo ao longo do 

curso para que esse trabalho viesse a luz. 

A minha amiga e companheira Thais por todo apoio durante esses cinco anos de 

faculdade. 



"O que sabemos e uma gota. 

O que ignoramos e um oceano." 

Isaac Newton 



RESUMO 

Esta pesquisa cientifica tern por escopo a analise do fator previdenciario, no que 

tange a sua incidencia nos beneficios de aposentadoria por idade e por tempo de 

contribuigao. 0 metodo utilizado e o de cunho exegetico-juridico, com o fim de que 

se possa alcangar o embasamento necessario para a elucidagao da problematica 

que ora se afigura. Para o esclarecimento do debate juridico e uma melhor 

compreensao do tema, torna-se necessaria, primeiramente, a abordagem da 

Estrutura do Sistema Previdenciario Brasileiro, abrangendo todos os beneficios 

existentes na Previdencia Social, inclusive os que efetivamente incidem o fator 

previdenciario. Ulteriormente, versa especificadamente sobre o proprio Fator 

Previdenciario, seu conceito e os elementos que fazem parte do calculo, quais 

sejam: idade, expectativa de vida e tempo de contribuigao. E, por fim, o estudo 

focaliza as criticas a incidencia do fator previdenciario, a questao da 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade do mesmo, inclusive quanto ao direito 

adquirido, expectativa de direito e as regras de transigao. Isto posto, a intengao do 

presente trabalho e demonstrar a injusta incidencia desse fator nas aposentadorias 

por idade e por tempo de contribuigao, diminuindo drasticamente o valor dos 

beneficios dos trabalhadores que arduamente laboraram para garantir uma 

aposentadoria digna, tudo isso, atraves de exemplos praticos que irao esclarecer a 

situagao que os mesmos deparam-se ao requererem sua aposentadoria. 

Palavras-chave: Fator Previdenciario. Aposentadoria. Idade. Expectativa de vida. 

Tempo de contribuigao. 



ABSTRACT 

The security factor is the theme of this scientific research, especially about its 

incidence on the retirement age and contribution period benefits. The method used is 

the legal-exegetical; this choice wants to reach the enough base for this elucidation. 

First of all, this work boards the Brazilian social security system structure, inclusive 

the facts that constitutes the security factor; this boarding wants to clear the debate. 

After, it explains the security factor concept and its elements: age, life expectancy 

and contribution time. Finally, this study focalizes the critiques about the security 

factor, if it is constitutional or not, emphasizing about the vested right, expectation of 

law and transition rules. Thus, the objective of this work is demonstrate, with real 

examples, how unfair is the security factor incidence on age and contribution time 

cases, because it decreases drastically the benefit value of people who worked hard 

all life long to live a worthily old age. 

Keywords: Security factor. Retirement. Age. Life expectancy. Contribution period. 
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1 INTRODUgAO 

Esta pesquisa cientifica tern por finalidade estudar o fator previdenciario, 

mais precisamente, sua incidencia nos beneficios de aposentadoria por idade e por 

tempo de contribuigao. Objetiva-se, pois, de forma geral e especifica dirimir a 

crescente discussao acerca do tema proposto. 

O trabalho consistira em observar como o fator previdenciario influencia ao 

incidir nas aposentadorias dos segurados do INSS (INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL). Assim, o ponto crucial da pesquisa, constituindo a problematica 

deste estudo, e examinar a possibilidade de ser justa ou nao a incidencia desse fator 

nas aposentadorias dos referidos segurados. 

Para solucionar esta celeuma, apresentam-se como questoes que devam 

ser resolvidas para se chegar a conclusao deste trabalho, consubstanciando os 

objetivos especificos, a analise das normas previdenciarias nas aposentadorias dos 

segurados do INSS e a investigagao acerca da necessidade de extingao ou nao do 

fator como forma de solucionar o conflito em tela. 

Nessa esteira, serao detalhadamente especificadas as aposentadorias em 

que o fator previdenciario incide e os varios aspectos (positivos ou negativos) que 

geram diante de sua incidencia. 

Dessa forma, o Sistema Previdenciario Brasileiro no que se refere a 

aposentadoria comporta a incidencia do que se chama Fator Previdenciario. Esse foi 

criado pela Lei 9.876/99 como alternativa de controle de gastos da Previdencia 

Social, o qual guarda relagao com a idade de aposentadoria ou tempo de 

contribuigao e com a expectativa de sobrevida no momento de aposentadoria. 

O Fator Previdenciario tern por finalidade reduzir o valor dos beneficios 

previdenciarios, no momento de sua concessao, de maneira inversamente 

proporcional a idade de aposentadoria do segurado. Isto posto, quanto menor a 

idade de aposentadoria, maior o redutor e, consequentemente, menor o valor do 

beneficio. 

A fim de que se possa alcangar o embasamento necessario para a 

elucidagao da problematica que ora se afigura, sera adotado o metodo exegetico-

juridico, com consultas a doutrinas, livros, revistas, artigos cientificos e textos da 

internet. 
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Antes de analisar especificadamente o fator previdenciario, investigar-se-a 

no primeiro capitulo a estrutura do Sistema Previdenciario brasileiro, dando enfase 

aos beneficios fornecidos aos segurados. 

Conforme sera visto no segundo capitulo, o sistema funciona da seguinte 

forma: quanto menor a idade na data da aposentadoria e maior a expectativa de 

sobrevida, menor o fator previdenciario e, portanto, menor o beneficio recebido, ja 

que a principio, o Estado nao teria sustentabilidade financeira suficiente para arcar 

com uma aposentadoria tao precoce. 

Por outro lado, quanto mais velho e quanto maior for o tempo de 

contribuigao do trabalhador, maior sera o valor da aposentadoria a que ele tera 

direito, haja vista a incidencia maior do fator previdenciario. Essas questoes serao 

tambem detalhadamente exemplificadas atraves de casos praticos que possam 

esclarecer como se da esse calculo. 

O fator previdenciario e de aplicagao obrigatoria no calculo de beneficio das 

aposentadorias por tempo de contribuigao. Ele incide sobre a media aritmetica 

simples dos 80% maiores salarios de contribuigao de todo o periodo contributivo do 

segurado. No caso das aposentadorias por idade, sua aplicagao ocorre quando for 

mais favoravel ao beneficiario. 

A Lei n° 9.876/99 representou a continuidade das medidas iniciadas com a 

reforma da Previdencia Social com o objetivo de buscar o equilibrio financeiro e 

atuarial que garanta a sobrevivencia do sistema securitario. 

No entanto, a referida lei nao exauriu as necessidades de novas mudangas 

para o alcance desse equilibrio. O Projeto de Lei n° 3.299/08, aprovado 

recentemente pelo Senado Federal, que extinguiu o fator previdenciario, 

posteriormente derrotado na Camara dos Deputados, foi em diregao oposta e propos 

o retorno as regras de calculo do beneficio vigentes no passado, entretanto, nao foi 

aprovado pela respectiva casa do Congresso Nacional. 

Cumpre obtemperar, ainda, que mesmo tendo sido negada sua aprovagao, 

inumeras sao as discussoes acerca do tema, por ser, de fato, uma questao de 

politica social que envolve os segurados da Previdencia Social que laboraram toda 

sua vida e de repente deparam-se diante de urn criterio, que na maioria das vezes, 

reduz drasticamente seu beneficio de aposentadoria, qual seja, o fator 

previdenciario. 
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No decorrer deste trabalho tambem foram analisados textos legais e 

jurisprudencias utilizando o raciocinio comparativo, e em alguns pontos o raciocinio 

indutivo, ja que a presenca de lacunas na dogmatica por vezes remeteu a 

constatagoes particulares. 

Por fim, no terceiro capitulo, sera demonstrado as criticas a incidencia do 

fator, a questao da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do mesmo, se ha 

direito adquirido ou expectativa de direito e as regras de transicao, inclusive 

explanacao completa, atraves de exemplos praticos, da injusta incidencia desse 

fator nas aposentadorias dos segurados da previdencia social como forma de reduzir 

o pagamento dos referidos beneficios. 
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2 ESTRUTURA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO BRASILEIRO 

Este capitulo inicial destina-se, de forma sintetica, a compreensao e 

funcionamento do Sistema Previdenciario Brasileiro quanto aos beneficios 

fornecidos aos seus segurados. 

A Previdencia Social esta estruturada em dois regimes distintos, quais 

sejam: o Regime Geral de Previdencia Social (RGPS) e o Regime Proprio de 

Previdencia Social (RPPS). 

O RGPS esta previsto no art. 9° da Lei n°. 8.213/91 e no art. 6° do 

Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99, tendo por 

finalidade abranger os beneficiarios em todas as situacoes previstas no art. 1° da 

mesma Lei, o qual reza: 

A Previdencia Social, mediante contribuigao, tern por fim assegurar aos 
seus beneficiarios meios indispensaveis de manutengao, por motivo de 
incapacidade, desemprego involuntario, idade avangada, tempo de servigo, 
encargos familiares e prisao ou morte daqueles de quern dependiam 
economicamente. 

O RGPS e administrado por uma autarquia publica federal, da propria 

Administracao Indireta Federal, denominada Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). 

Nessa condigao de autarquia federal, o INSS e vinculado ao Ministerio da 

Previdencia Social (MPS), assumindo a funcao primordial de organizar a previdencia 

social, ficando de fora a assistencia social e a saude, sendo tal divisao detalhada 

mais adiante, quando for estudado o beneficio previdenciario de amparo assistencial 

(vide 1.7). 

Importante salientar que o RGPS e urn regime basico de previdencia social 

se comparado ao que se vera adiante, qual seja, o RPPS, constituindo uma 

obrigatoriedade a todos aqueles que exergam algum tipo de atividade remunerada, 

exceto se esta atividade ja era de filiagao a determinado regime proprio de 

previdencia. 
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Decerto quando alguem exerce atividade remunerada, mesmo de forma 

autonoma, estara filiado ao RGPS, independentemente de desejar faze-lo, desde 

que a aludida atividade esteja incluida no regime em comento. Claro que neste caso, 

o interessado devera procurar o orgao previdenciario e informa-lo a respeito, 

obtendo sua inscricao. 

A excecao dos chamados segurados facultativos, que podem optar por 

contribuir para previdencia ou nao, em se tratando do RGPS, ninguem pode optar 

por filiar-se ou nao ao citado regime de previdencia, sendo, portanto, de filiacao 

obrigatoria. E o que preve a Constituigao Federal no seu art. 201, transcrito abaixo: 

Art. 201 A previdencia social sera organizada sob a forma de regime geral, 
de carater contributivo e de filiagao obrigatoria, observados criterios que 
preservem o equilibrio financeiro e atuarial, e atendera, nos termos da lei, a: 
(Redacao dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998). 

Quanto ao RPPS, para compreende-lo, torna-se indispensavel observar sua 

abrangencia. Dessa forma, somente serao submetidos a este regime os servidores 

titulares de cargo efetivo, ou seja, aqueles providos mediante concurso publico. 

Alias, o § 13 do art. 40 da CF/88 determina que: 

"Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissao declarado 
em lei de livre nomeacao e exoneracao bem como de outro cargo 
temporario ou de emprego publico, aplica-se o regime geral de previdencia 
social." 

Ja o caput do aludido art. 40 estabelece que: 

Aos servidores titulares de cargos efetivos da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios, incluidas suas autarquias e fundacoes, e 
assegurado regime de previdencia de carater contributivo e solidario, 
mediante contribuigao do respectivo ente publico, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados criterios que preservem o equilibrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Alterado pela EC-41-2003). 

Como se ve, o texto constitucional claramente estabeleceu que serao 

vinculados ao RPPS apenas os titulares de cargo efetivo, ficando obrigatoriamente 

vinculados ao RGPS os ocupantes de emprego publico, aqueles ocupantes de 

cargos temporarios, os investidos em cargos comissionados, desde que tenham 

apenas esse vinculo estatutario. 



18 

Apesar de todas as suas diferenciagoes, tern em comum o carater 

compulsorio e publico, alem de funcionarem atraves de um sistema de repartigao 

simples e com beneficios definidos, onde as contribuigoes dos trabalhadores da 

ativa financiam os beneficios previdenciarios daqueles que ja estao aposentados, o 

chamado "pacto de geragoes". 

Zambitte (2008, p. 22) esclarece ainda que: 

A previdencia social e seguro sui generis, pois e de filiagao obrigatoria para 
os regimes basicos (RGPS e RPPS), alem de coletivo, contributivo e de 
organizacao estatal, amparando seus beneficiarios contra os chamados 
riscos sociais. Ja o regime complementar tern como caracteristicas a 
autonomia frente aos regimes basicos e a facultatividade de ingresso, sendo 
igualmente contributivo, coletivo ou individual. O ingresso tambem podera 
ser voluntario no RGPS para aqueles que nao exercem atividade 
remunerada. 

Os beneficios da previdencia social sao concedidos tendo como base a 

remuneragao percebida pelo trabalhador, tendo como objetivo assegurar o padrao 

de vida dos segurados. 

Os riscos sociais cobertos pelos regimes protetivos sao as adversidades da 

vida a que qualquer pessoa esta submetida, como o risco de doenga ou acidente, 

tanto quanto eventos previsiveis, como idade avangada, sendo assim, geradores de 

impedimento que fazem o segurado providenciar a cobertura da Previdencia Social 

para livrar-se desses riscos. 

Posto isto, os riscos cobertos pelo sistema nacional de seguridade social 

sao: a doenga, a velhice, a invalidez, a morte, a reclusao e o desemprego. 

Portanto, serao estudados os beneficios do RGPS, uma vez que e nessa 

modalidade de regime que incide o fator previdenciario, objeto deste estudo. Frise-

se que dentro desse regime, varios sao os beneficios previstos, cada um possuindo 

caracteristicas distintas e regras proprias de concessao, que serao detalhadas 

abaixo, nao obstante o fator previdenciario incidir, efetivamente, nas aposentadorias 

por idade e tempo de contribuigao. 
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2.1 AUXILIO-DOENQA 

O auxilio-doenca esta previsto constitucionalmente (art. 201 da Constituigao 

Federal), inclusive de forma especifica na Lei dos Beneficios 8.213/91, sendo 

tratado nos arts. 59 a 63, sendo assim, coberto pela Previdencia Social. E devido a 

quern fique impossibilitado temporariamente de trabalhar e pago a partir do 16° 

(decimo-sexto) dia do afastamento do trabalho, cumprida a carencia de doze 

contribuigoes mensais, sendo os primeiros 15 (quinze) dias devidos pelo 

empregador. 

Assim, para a concessao de tal beneficio, o demandante devera preencher 

tres exigencias cumulativas, quais sejam: a) comprovagao da qualidade de segurado 

(arts. 15 e 39, da Lei 8.213/1991, e arts. 13 e 14, do Regulamento aprovado pelo 

Decreto 3.048/1999); b) carencia de, no minimo, 12 (doze), contribuigoes mensais 

(art. 24, 25, 26 e 39, da Lei 8.213/1991, e arts. 26 ao 30, do Regulamento aprovado 

pelo Decreto 3.048/1999); e c) parecer da pericia medica atestando a incapacidade 

fisica e/ou mental para o trabalho e para atividades pessoais. 

O valor do beneficio e calculado com base na media das remuneragoes 

percebidas no periodo de trinta e seis meses anteriores ao afastamento do trabalho 

e corresponded a 91% (noventa e um por cento) dessa media. 

Cabe ressaltar ainda, segundo Correia (2009, p. 300), que "Nao obstante, 

quando a doenga persiste por muito tempo, a constatagao da sua irreversibilidade 

implica geralmente a sua conversao em aposentadoria por invalidez". Portanto, o 

auxilio-doenga deixara de ser pago quando o paciente recuperar a capacidade e 

retornar ao trabalho ou quando o beneficio se transformar em aposentadoria por 

invalidez, caso as lesoes tornem-se definitivas. 
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2.2 AUXJLIO-ACIDENTE 

O auxilio-acidente e um beneficio de natureza exclusivamente indenizatoria, 

visando ao ressarcimento do segurado em virtude de acidente que Ihe provoque a 

reducao da capacidade laborativa. 

Conforme preceitua o art. 86 da Lei 8.213/91, constata-se que: 

O auxilio-acidente sera concedido, como indenizacao, ao segurado quando, 
apos a consolidacao das Ies6es decorrentes de acidente de qualquer 
natureza, resultarem sequelas que impliquem reducao da capacidade para 
o trabalho que habitualmente exercia. 

Nesse sentido, o auxilio-acidente sera pago ao trabalhador que sofreu um 

acidente e ficou com sequelas que reduziram sua capacidade de trabalho, 

concedendo-o, a titulo de indenizacao, o referido beneficio. 

Na ligao de Zambitte (2008, p. 585) ter-se-a que: "A concessao do auxilio-

acidente depende da triade: acidente de qualquer natureza (inclusive do trabalho), 

produgao de sequela definitiva e efetiva redugao da capacidade laborativa em razao 

da sequela." 

Possuem direito ao auxilio-acidente o trabalhador empregado, o trabalhador 

avulso e o segurado especial. O empregado domestico, o contribuinte individual e o 

facultative nao recebem esse tipo de beneficio. 

Para a concessao do auxilio-acidente nao e exigido tempo minimo de 

contribuigao, mas o trabalhador deve ter qualidade de segurado e comprovar a 

impossibilidade de continuar desempenhando suas atividades, por meio de exame 

da pericia medica da Previdencia Social. 

O auxilio-acidente, por ter carater de indenizagao, pode ser acumulado com 

outros beneficios pagos pela Previdencia Social, exceto aposentadoria. Tal beneficio 

deixara de ser pago quando o trabalhador se aposentar e o pagamento e devido a 

partir do dia seguinte em que cessa o auxilio-doenga, tendo como valor 50%( 

cinquenta por cento) do salario de beneficio que deu origem ao auxilio-doenga 

corrigido ate o mes anterior ao do inicio do auxilio-acidente. 
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2.3 AUXlLIO-RECLUSAO 

O auxilio-reclusao e um beneficio devido aos dependentes do segurado 

recolhido a prisao, durante o periodo em que estiver preso sob regime fechado ou 

semi-aberto. Desta forma, nao cabe concessao de auxilio-reclusao aos dependentes 

do segurado que estiver em livramento condicional ou cumprindo pena em regime 

aberto. 

Para a concessao do beneficio, e necessario o cumprimento dos seguintes 

requisitos: a) o segudado que tiver sido preso nao podera estar recebendo salario da 

empresa na qual trabalhava, nem estar em gozo de auxilio-doenga, aposentadoria 

ou abono de permanencia em servigo; b) a reclusao devera ter ocorrido no prazo de 

manutengao da qualidade de segurado; e c) o ultimo salario-de-contribuigao do 

segurado (vigente na data do recolhimento a prisao ou na data do afastamento do 

trabalho ou cessagao das contribuigoes), tornado em seu valor mensal, devera ser 

igual ou inferior aos valores estabelecidos legalmente, independentemente da 

quantidade de contratos e de atividades exercidas, considerando-se o mes a que se 

refere. 

A seguir segue tabela referente aos valores maximos estabelecidos para 

receber o beneficio de auxilio-reclusao: 

PERlODO 
SALARIO-DE-CONTRIBUIQAO TOMADO EM SEU VALOR 

MENSAL 

De 1°/6/2003 a 

31/4/2004 
R$ 560,81 - Portaria n° 727, de 30/5/2003 

De 1°/5/2004a 

30/4/2005 
R$ 586,19 - Portaria n° 479, de 7/5/2004 

De 1°/5/2005a 

31/3/2006 
R$ 623,44 - Portaria n° 822, de 11/5/2005 

De 1°/4/2006a 

31/3/2007 
R$ 654,61 - Portaria n° 119, de 18/4/2006 

De 1°/4/2007 a R$ 676,27 - Portaria n° 142, de 11/4/2007 
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29/2/2008 

De 1°/3/2008a 

31/1/2009 
R$ 710,08 - Portaria n° 77, de 11/3/2008 

De 1°/2/2009 a 

31/12/2009 
R$ 752,12 - Portaria n° 48, de 12/2/2009 

A partir de 

1°/1/2010 
R$ 798,30 - Portaria n° 350, de 30/12/2009* 

A partir de 

1°/1/2010 
R$ 810,18 - Portaria n° 333, de 29/6/2010 

Disponivel em: http://www.previdenciasocial. gov.br/conteudoDinamico. phd?id=22 

Acesso em: 15 ago. de 2010. 

Na situacao acima, o salario-de-beneficio correspondera a media dos 80% 

(oitenta por cento) maiores salarios-de-contribuicao do periodo contributivo, a contar 

de julho de 1994. Ja para o segurado especial (trabalhador rural), o valor do auxilio-

reclusao sera de um salario-minimo, se o mesmo nao contribuiu facultativamente. 

Apos a concessao do beneficio, os dependentes devem apresentar a 

Previdencia Social, de tres em tres meses, atestado de que o trabalhador continua 

preso, emitido por autoridade competente, sob pena de suspensao do beneficio. 

Esse documento sera o atestado de recolhimento do segurado a prisao. Ainda 

convem lembrar que o valor do auxilio-reclusao correspondera ao equivalente a 

100%(cem por cento) do salario-de-beneficio. 

2.4 SALARIO-MATERNIDADE 

O salario-maternidade constitui beneficio de carater previdenciario garantido 

pelo artigo 7°, inciso XVIII da Constituicao Brasileira, que consiste em conceder a 

mulher que deu a luz licenga remunerada de 120 dias. 

Martins (2007, p. 374) define como sendo "o beneficio previdenciario 

consistente na remuneragao paga pelo INSS a segurada gestante durante seu 

http://www.previdenciasocial
http://gov.br/conteudoDinamico


23 

afastamento, de acordo com o periodo estabelecido por Lei e mediante 

comprovagao medica". 

O valor do beneficio corresponde a remuneracao integral da segurada. O 

salario-maternidade e devido as seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas, 

empregadas domesticas, contribuintes individuals, facultativas e seguradas 

especiais, por ocasiao do parto, inclusive o natimorto, aborto nao criminoso, adogao 

ou guarda judicial para fins de adogao. 

O beneficio sera pago durante 120 dias e podera ter inicio ate 28 dias antes 

do parto. Se concedido antes do nascimento da crianga, a comprovagao sera por 

atestado medico, se posterior ao parto, a prova sera a Certidao de Nascimento. 

Para concessao do salario-maternidade, nao e exigido tempo minimo de 

contribuigao das trabalhadoras empregadas, empregadas domesticas e 

trabalhadoras avulsas, desde que comprovem filiagao nesta condigao na data do 

afastamento para fins de salario maternidade ou na data do parto. Para a 

contribuinte individual, segurada facultativa e segurada especial (que optou por 

contribuir) tern que ter pelo menos 10 contribuigoes par poder receber o beneficio. 

Por ultimo, no que diz respeito a adogao, e pago para a segurada que adotar 

ou obtiver a guarda judicial, quando entao sera devido pelo periodo de 120 (cento e 

vinte) dias, quando a crianga tiver ate um ano completo de idade, de 60 (sessenta) 

dias, a partir de 1 (um) ate 4 (quatro) anos completos de idade e de 30 (trinta) dias, a 

partir de 4 (quatro) ate 8 (oito) anos completos de idade. 

2.5 SALARIO-FAMILIA 

O salario-familia e um beneficio pago aos segurados empregados, exceto 

aos domesticos, e aos trabalhadores avulsos com salario mensal de ate R$ 810,18 

(oitocentos e dez reais e dezoito centavos), para auxiliar no sustento dos filhos de 

ate 14 anos de idade ou invalidos de qualquer idade. Vale ressaltar que sao 

equiparados aos filhos os enteados e os tutelados, estes desde que nao possuam 

bens suficientes para o proprio sustento, devendo a dependencia economica de 

ambos ser comprovada. 
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Os segurados que possuem direito a tal beneficio sao: a) o empregado e o 

trabalhador avulso que estejam em atividade; b) o trabalhador rural (empregado rural 

ou trabalhador avulso) que tenha se aposentado por idade aos 60 anos, se homem, 

ou 55 anos, se mulher; e c) os demais aposentados, desde que empregados ou 

trabalhadores avulsos, quando completarem 65 anos (homem) ou 60 anos (mulher). 

Segundo Tavares (2007, p. 173), tem-se que: 

Quando o pai e a mae forem segurados empregados ou trabalhadores 
avulsos, ambos terao direito ao beneficio. Tendo havido divorcio, separacao 
judicial ou de fato dos pais, em caso de abandono legalmente caracterizado 
ou perda de patrio poder, o salario-familia sera pago diretamente aquele a 
cujo cargo ficar o sustento do menor, respeitada determinacao judicial para 
que seja pago a outra pessoa. 

Os desempregados nao tern direito a tal beneficio, no entanto, quando o pai 

e a mae sao segurados empregados ou trabalhadores avulsos, ambos tern direito ao 

salario-familia. 

A renda do beneficio e calculada por cotas referentes a cada filho ou 

equiparado. Assim sendo, se o segurado tiver dois filhos, recebera duas cotas e, 

consequentemente, se o pai e mae forem empregados ou trabalhadores avulsos 

com tres filhos, havera pagamento de tres cotas ao segurado e tres a segurada. 

Essas cotas nao serao incorporadas ao salario ou ao beneficio para 

qualquer efeito. Cumpre observar, ainda, que se o salario do empregado nao for 

mensal, o beneficio sera pago juntamente com o ultimo pagamento. 

Por fim, quanto a cessacao do salario-familia, o mesmo deixara de ser pago 

quando: a) por morte do dependente, a contar do mes seguinte ao obito; b) o 

dependente completar quatorze anos, ou se invalido, quando cessar a 

incapacidade, a partir do mes seguinte a esses eventos; e c) pelo desemprego do 

segurado. 
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2.6 PENSAO POR MORTE 

Esse tipo de beneficio e concedido a familia do trabalhador em decorrencia 

do seu falecimento. No piano infraconstitucional, vem previsto nos arts. 74 a 79 da 

Lei n.8.213/91 (Lei dos Beneficios). 

A Pensao por Morte e o beneficio pago aos dependentes do segurado, 

homem ou mulher, que falecer, aposentado ou nao conforme previsao expressa do 

art. 201, V, da Constituigao Federal. Trata-se de prestacao de pagamento 

continuado, substituidora da remuneragao do segurado falecido. Em face disso, 

considera-se direito irrenunciavel dos beneficiarios que fazem jus a ela. 

Para concessao de pensao por morte, nao ha tempo minimo de contribuigao, 

mas e necessario que o obito tenha ocorrido enquanto o trabalhador tinha qualidade 

de segurado. Confirmando essa ideia, Correia (2009, p. 294) lembra que: 

Entretanto, o falecido deve possuir a condigao de segurado para que os 
dependentes postulem o beneficio. Nao obstante, algumas regras 
especificas devem ser observadas. A existencia da condigao de segurado, 
como o proprio nome indica, e indispensavel para a obtengao do beneficio 
previdenciario. Somente aquele que esta abrangido pelo seguro social na 
qualidade de segurado pode fazer jus aos beneficios desse mesmo seguro 
social. 

Se o obito ocorrer apos a perda da qualidade de segurado, os dependentes 

terao direito a pensao desde que o trabalhador tenha cumprido, ate o dia da morte, 

os requisitos para obtengao de aposentadoria pela Previdencia Social ou que fique 

reconhecido o direito a aposentadoria por invalidez, dentro do periodo de 

manutengao da qualidade do segurado, caso em que a incapacidade devera ser 

verificada por meio de parecer da pericia medica do INSS com base em atestados 

ou relatorios medicos, exames complementares, prontuarios ou documentos 

equivalentes. 

Havendo mais de um pensionista, a pensao por morte sera rateada entre 

todos, em partes iguais. A parte daquele cujo direito a pensao cessar sera revertida 

em favor dos demais dependentes. A cota individual do beneficio deixa de ser paga: 

pela morte do pensionista; para o filho ou irmao que se emancipar, ainda que 

invalido, ou ao completar 21 anos de idade, salvo se invalido; quando acabar a 
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invalidez (no caso de pensionista invalido). Para este caso, nao sera considerada a 

emancipagao decorrente de colacao de grau cientifico em curso de ensino superior. 

A Pensao podera ser concedida por morte presumida mediante ausencia do 

segurado declarada por autoridade judiciaria e tambem nos casos de 

desaparecimento do segurado em catastrofe, acidente ou desastre (neste caso, 

serao aceitos como prova do desaparecimento: boletim de ocorrencia policial, 

documento confirmando a presenga do segurado no local do desastre, noticiario dos 

meios de comunicagao e outros). Nesses casos, quern recebe a pensao por morte 

tera de apresentar, de seis em seis meses, documento da autoridade competente 

sobre o andamento do processo de declaragao de morte presumida, ate que seja 

apresentada a certidao de obito. 

2.7 BENEFICIO DE PRESTAQAO CONTINUADA DA ASISSTENCIA SOCIAL (BPC) 

AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIENCY 

Quanto ao beneficio de Prestagao continuada da Assistencia Social (BPC), 

tambem conhecido como amparo asisstencial, este nao esta inserido no sistema 

previdenciario, mas sim na propria Assistencia Social, ou seja, uma das especies da 

Seguridade Social. 

A Constituigao Federal em seu titulo VIII (da Ordem Social), traz entre os 

artigos 194 a 204, a base da regulamentagao da seguridade social no Brasil. O 

artigo 194, em seu caput determina que a seguridade social e composta de tres 

pilares: a) previdencia-social: mecanismo publico de protegao social e subsistencia 

proporcionados mediante contribuigao; b) assistencia social: politica social de 

protegao gratuita aos necessitados; e c) saude publica: especie da seguridade social 

(por efeito da Constituigao) destinada a promover redugao de risco de doengas e 

acesso a servigos basicos de saude e saneamento. 

O art. 4° da Lei 8.212/91 dispoe que: 

A Assistencia Social e a politica social que prove o atendimento das 
necessidades basicas, traduzidas em protegao a familia, a maternidade, a 
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infancia, a adolescencia, a velhice e a pessoa portadora de deficiencia, 
independentemente de contribuigao a seguridade Social. 

A assitencia social, e portanto, um conjunto de principios, de regras e de 

instituigoes destinado a estabelecer uma politica social aos hipossuficientes, por 

meio de atividades particulares e estatais, visando a concessao de pequenos 

beneficios e servigos, independentemente de contribuigao por parte do proprio 

interessado. 

Hoje, a assitencia social, nao e parte do Direito Social ou do Direito do 

Trabalho, mas e uma das especies do Direito da Seguridade Social. 

Consagrando o entendimento, bem sustenta Martins (2007, p. 480): 

£ prestada a Assistencia Social a quern dela necessitar. Independe de 
contribuigao do proprio beneficiario a seguridade social. Entretanto ha 
necessidade de um custeio geral para o sistema. Diferencia-se, assim, da 
Previdencia Social, pois nesta ha necessidade de contribuigao para obter 
seus beneficios. Esta, portanto, a Assitencia Social mais proxima da ideia 
da Seguridade Social, em quern n§o necessita pagar contribuigao para 
obter um beneficio ou servigo. Os beneficios assistenciarios serao, porem, 
aqueles previstos em lei e nao outros. 

Com base na legislagao em vigor, possuem direito ao beneficio a) Pessoa 

Idosa (idoso): devera comprovar que possui 65 anos de idade ou mais, que nao 

recebe nenhum beneficio previdenciario, ou de outro regime de previdencia e que a 

renda mensal familiar per capita seja inferior a % do salario minimo vigente; e b) 

Pessoa com Deficiencia - PcD: devera comprovar que a renda mensal do grupo 

familiar per capita seja inferior a % do salario minimo, devera tambem ser avaliado 

se a sua deficiencia o incapacita para a vida independente e para o trabalho, e esta 

avaliagao e realizada pelo Servigo Social e pela Pericia Medica do INSS. 

O beneficio deixara de ser pago quando houver superagao das condigoes 

que deram origem a concessao do beneficio ou pelo falecimento do beneficiario. O 

beneficio assistencial e intransferivel e, portanto, nao gera pensao aos dependentes. 
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2.8 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

Com relagao a aposentadoria por invalidez, sera concedida aos 

trabalhadores que, por doenga ou acidente, forem considerados pela pericia medica 

da Previdencia Social incapacitados totalmente para exercer suas atividades ou 

outro tipo de servigo que Ihes garanta o sustento. 

Assim, estando ou nao em gozo de auxilio-doenga, se o segurado for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetivel de reabilitagao para o exercicio 

de atividade que Ihe garanta a subsistencia, ser-lhe-a paga enquanto permanecer 

nessa condigao. 

Segundo Tavares (2007, p. 132), a concessao do referido beneficio dar-se-a 

(...) quando o segurado for considerado incapacitado e insuscetivel de 
reabilitagao para o exercicio de qualquer atividade, enquanto permanecer 
nessa situacao. A concessao esta condicionada ao afastamento de todas as 
atividades. 

Diante do exposto, o recebimento do beneficio dependera da verificagao da 

condigao de incapacidade definitiva para as atividades que atualmente exercia 

mediante exame medico-pericial realizado a cargo do INSS. 

Zambitte (2008, p. 525) explica que: 

O fato de o segurado ter recebido anteriormente auxilio-doenga e 
irrelevante. Todavia na pratica, a pericia concede o auxilio ao segurado, 
esperando que este venha recuperar-se das lesoes apresentadas. Caso isto 
nao ocorra, chegando a pericia a conclusao de que o segurado e 
irrecuperavel para a sua atividade ou inadaptavel para outra, e entao 
aposentado por invalidez. 

Nao tern direito a aposentadoria por invalidez quern, ao se filiar a 

Previdencia Social, ja tiver doenga ou lesao que geraria o beneficio. Isto visa a evitar 

fraudes ao sistema, quando uma pessoa ja invalida poderia filiar-se para, tao-

somente, obter o beneficio. Entretanto, se a incapacidade for decorrente de 

agravamento da lesao ou doenga preexistente, o beneficio sera devido. Cabera a 

pericia medica identificar esta situagao. 

Ainda, quern recebe esse beneficio devera passar por pericia medica de 

dois em dois anos, e caso a negue a submeter-se a esta regra, o beneficio sera 
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suspense A aposentadoria deixa de ser paga quando o segurado recupera a 

capacidade e volta ao labor. A principio, e de estranhar a previsao de recuperacao 

(total ou parcial) de capacidade laborativa do aposentado por invalidez. Nao 

obstante, como a medicina evolui a cada dia, com novos medicamentos e 

tratamentos mais eficazes, e possivel que o segurado, hoje invalido, venha a 

recuperar alguma capacidade laborativa em futuro proximo. Dai a reversibilidade 

deste beneficio, o que justifica a manutencao das pericias periodicas e tratamento 

obrigatorio mesmo apos a aposentagao. 

A renda mensal desta prestacao e equivalente a 100% (cem por cento) do 

salario-de-beneficio, sem aplicagao do fator previdenciario. Pouco importa se a 

invalidez e decorrente de acidente de trabalho ou nao. Desde a Lei 9.032/95, este 

beneficio e fixado no percentual de 100% (cem por cento). 

Por fim, o trabalhador devera contribuir para a Previdencia Social por no 

minimo 12 meses, no caso de doenga. Se for acidente, esse prazo de carencia nao 

e exigido, mas e preciso estar inscrito na Previdencia Social. 

2.9 APOSENTADORIA ESPECIAL 

No que se refere a Aposentadoria especial, esse beneficio sera concedido 

ao segurado que tenha trabalhado em condigoes prejudiciais a saude ou a 

integridade fisica. Para ter direito, o trabalhador devera comprovar, alem do tempo 

de trabalho, efetiva exposigao aos agentes nocivos quimicos, fisicos, biologicos ou 

associagao de agentes prejudiciais pelo periodo exigido para a concessao do 

beneficio (15, 20 ou 25 anos). 

Tavares (2007, p. 158), conceitua como sendo aquela "devida ao segurado 

que tiver trabalhado sujeito a condigoes especiais que prejudiquem a saude ou a 

integridade fisica, durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos." Portanto, dependera 

de comprovagao de trabalho permanente em condigoes especiais de exposigao a 

agentes nocivos quimicos, fisicos ou biologicos para garantir esse tipo de beneficio 

previdenciario. 
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Posto isto, a comprovagao de exposigao aos agentes nocivos sera feita por 

formulario denominado Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), preenchido pela 

empresa ou seu preposto, com base em Laudo Tecnico de Condigoes Ambientais de 

Trabalho (LTCAT) expedido por medico do trabalho ou engenheiro de seguranga do 

trabalho. 

Sera devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte 

individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de 

produgao. Alem disso, a exposigao aos agentes nocivos devera ter ocorrido de modo 

habitual e permanente, nao ocasional nem intermitente. 

Para ter direito a aposentadoria especial, e necessario tambem o 

cumprimento da carencia, que corresponde ao numero minimo de contribuigoes 

mensais indispensaveis para que o segurado faga jus ao beneficio. Os inscritos a 

partir de 25 de julho de 1991 devem ter, pelo menos, 180 (cento e oitenta) 

contribuigoes mensais. Os filiados antes dessa data tern de seguir a tabela 

progressiva estabelecida pela Previdencia Social. Ainda, a perda da qualidade de 

segurado nao sera considerada para concessao de aposentadoria especial, segundo 

a Lei n° 10.666/03. 

Nos topicos seguintes, serao vistas as duas aposentadorias que nas quais 

incidem o fator previdenciario no calculo do beneficio e que fazem parte 

efetivamente do tema em analise. 

2.10 APOSENTADORIA POR IDADE 

A aposentadoria por idade, criada pela Lei Organica da Previdencia Social, 

Lei n°3.087/60, e hoje mantida pela Lei n°.8.213/91, e devida ao segurado que, 

cumprida a carencia exigida, completar sessenta e cinco anos de idade, se homem, 

ou sessenta anos de idade, se mulher. 

Zambitte (2008, p. 532), esclarece que: 

Este beneficio e concedido aos 65 anos de idade, se homem, e 60 anos se 
mulher, reduzido em 05 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos 
os sexos e para os que exergam suas atividades em regime de economia 
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familiar, nestes incluidos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 
artesanal. 

Conforme destacado, a Lei que trata do RGPS determina que tais requisitos 

(carencia e idade), devem se manifestar de forma simultanea. De nada adianta o 

preenchimento do requisito carencia, deixar de contribuir e esperar que a idade 

minima advenha. Ou seja, mesmo apos o preenchimento do requisito carencia, e 

indispensavel que o segurado continue contribuindo ate o implemento da idade 

minima, pois assim, nao o fazendo podera ter perdido a condigao de segurado antes 

do advento deste segundo requisito (a idade). 

Esse beneficio visa a protegao do segurado que, com o irreversivel e 

inevitavel processo de envelhecimento, sofre a diminuigao da sua capacidade 

laboral, propiciando sua sustentabilidade economica na velhice, ja que, a principio, 

nao tera mais condigoes de trabalhar. 

Nesse tipo de aposentadoria e facultativa a incidencia do fator 

previdenciario, haja vista que a legislagao garante ao segurado poder escolher a 

regra que Ihe for mais vantajosa, com ou sem a aplicagao do fator previdenciario. 

Tern direito ao beneficio os trabalhadores urbanos do sexo masculino a 

partir dos 65 (sessenta e cinco) anos e do sexo feminino a partir dos 60 (sessenta) 

anos de idade. Os trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com 

cinco anos a menos: a partir dos 60 anos, se homens, e a partir dos 55 anos, se 

mulheres. 

Para solicitar o beneficio, os trabalhadores urbanos inscritos na Previdencia 

Social a partir de 25 de julho de 1991 precisam comprovar 180 contribuigoes 

mensais. Os rurais tern de provar, com documentos, 180 meses de atividade rural. 

Ja quanto aos inscritos antes de 25 de julho de 1991, estes devem obedecer 

a seguinte Tabela Progressiva de carencia: 

Ano de implementagao das condigoes Meses de contribuigao 
exigidos 

1991 60 meses 

1992 60 meses 

1993 66 meses 

1994 72 meses 
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1995 78 meses 

1996 90 meses 

1997 96 meses 

1998 102 meses 

1999 108 meses 

2000 114 meses 

2001 120 meses 

2002 126 meses 

2003 132 meses 

2004 138 meses 

2005 144 meses 

2006 150 meses 

2007 156 meses 

2008 162 meses 

2009 168 meses 

2010 174 meses 

2011 180 meses 

Disponivel em: http://wv\A/v.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.phd?id=15. 
Acesso em: 15 ago. de 2010. 

Portanto, os segurados urbanos filiados ate 24 de julho de 1991, devem 

comprovar o numero de contribuigoes exigidas de acordo com o ano em que 

implementaram as condigoes para requerer o beneficio, conforme tabela acima. 

Para os trabalhadores rurais, filiados ate 24 de julho de 1991, sera exigida a 

comprovagao de atividade rural no mesmo numero de meses constantes na tabela. 

Alem disso, o segurado devera estar exercendo a atividade rural na data de entrada 

do requerimento ou na data em que implementou todas as condigoes exigidas para 

o beneficio, ou seja, idade minima e carencia. 

http://wv/A/v.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.phd?id=15
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A aposentadoria por tempo de contribuigao pode ser integral ou 

proporcional. Para ter direito a aposentadoria integral, o trabalhador homem deve 

comprovar pelo menos 35 anos de contribuigao e a trabalhadora mulher, 30 anos. 

Para requerer a aposentadoria proporcional, o trabalhador tern que combinar dois 

requisitos: tempo de contribuigao e a idade minima. 

Os homens podem requerer aposentadoria proporcional aos 53 anos de 

idade e 30 anos de contribuigao (mais um adicional de 40% sobre o tempo que 

faltava em 16 de dezembro de 1998 para completar 30 anos de contribuigao). 

As mulheres tern direito a proporcional aos 48 anos de idade e 25 de 

contribuigao (mais um adicional de 40% sobre o tempo que faltava em 16 de 

dezembro de 1998 para completar 25 anos de contribuigao). 

Para ter direito a aposentadoria integral ou proporcional, exige-se como 

condigao, tambem, o cumprimento do periodo de carencia, que, para frisar, 

corresponde ao numero minimo de contribuigoes mensais necessarias para que o 

segurado tenha direito ao beneficio. Os inscritos a partir de 25 de julho de 1991 

devem ter, pelo menos, 180 contribuigoes mensais. Os filiados antes dessa data tern 

de seguir a tabela progressiva. 

A aposentadoria por tempo de contribuigao e irreversivel e irrenunciavel, 

assim, a partir do primeiro pagamento, o segurado nao pode desistir do beneficio. 

A aposentadoria proporcional pode parecer uma vantagem, mas a perda 

pelo tempo pago em pedagio combinado com o fator previdenciario pode levar a 

parcela final a receber um valor muito distante da media de salarios contributivos. 

Uma possibilidade para se aposentar com idade menor e sem redugao no 

valor do beneficio e ampliar o tempo de contribuigao. Como exemplo, cita-se, um 

trabalhador com 60 anos de idade e 40 anos de contribuigao, o que exige que ele 

tenha comegado a trabalhar, com carteira assinada, desde os 20 anos de idade, e o 

tenha feito ininterruptamente. Entretanto, num pais como o Brasil, marcado pela 

deterioragao das relagoes formais de trabalho, onde apenas 30% dos assalariados 

com carteira assinada na Regiao Metropolitana de Sao Paulo permanecem, na 

ocupagao atual, ha mais de cinco anos, encontrar alguem que se enquadre nas 

condigoes acima e no minimo um desafio. 



34 

Como afirma Zambitte (2008, p. 540): 

A aposentadoria por tempo de contribuigao e um beneficio que sofre 
constantes ataques, sendo que um numero razoavel de especialistas 
defende sua extingao. Isso decorre de conclusao de nao ser este beneficio 
tipicamente previdenciario, pois nao traz presungao de incapacidade para o 
trabalho. Outros defendem este beneficio, ja que, mesmo nao tendo risco a 
proteger, permite uma renovacao mais rapida no mercado de trabalho, o 
que pode ser util em epocas de desemprego acentuado. 

Observe a situacao para quern comeca a trabalhar com carteira assinada 

aos 18 anos. Nesse caso, o homem ao completar o tempo de contribuigao minimo 

exigido de 35 anos podera requerer sua aposentadoria aos 53 anos de idade. No 

entanto, com base na atual tabela de expectativa de vida de 2006, seu beneficio tera 

o valor de 67,9% da sua media salarial. No caso da mulher, ao completar 30 anos de 

contribuigao e resolver se aposentar aos 48 anos de idade, o valor do seu beneficio 

sera de apenas 56,9% da sua media salarial. Antes do fator previdenciario, a regra 

compreendia 100% da media salarial. 

Alias, a doutrina majoritaria acredita que ha uma forte tendencia em diminuir 

os valores concedidos a titulo de salario-de-beneficio e aumentar os valores a serem 

recolhidos a titulo de contribuigao, gerando um imensuravel desequilibrio atuarial, 

que tende, toda vez, a ser mais desvantajoso e gravoso ao segurado. 

A seguir sera analisada a epistemologia do termo fator previdenciario, para 

ao final vislumbrar o grau de certeza e justiga quanto a sua incidencia. 
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3 FATOR PREVIDENCIARIO 

Neste capitulo faz-se necessario o exame dos pressupostos teoricos em que 

se insere efetivamente a problematica deste estudo. Ja foi visto no capitulo anterior, 

a identificacao do fator previdenciario no bojo do Sistema Previdenciario Brasileiro. 

Procurar-se-a analisar de maneira aprofundada como se da de fato a incidencia do 

fator previdenciario e consequentemente os beneficios previdenciarios em que o 

mesmo incide, quais sejam: aposentadoria por idade e por tempo de contribuigao. 

De acordo com Zambitte (2008, p. 501), "O fator Previdenciario sera calculado 

considerando-se a idade, a expectativa de vida e o tempo de contribuigao 

previdenciaria do segurado ao se aposentar". 

O Decreto n° 3.265, de 29 de novembro de 1999, que alterou o Regulamento 

da Previdencia Social - RPS, trouxe a lume as normas e especificidades de 

aplicagao do fator previdenciario no ordenamento brasileiro, estabelecendo as 

seguintes regras: 

Art. 32. O salario-de-beneficio consiste: (Redacao dada pelo Decreto n° 
3.265, de 29.11.1999) 
l-para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuigao, na media 
aritmetica simples dos maiores salarios-de-contribuigao correspondentes a 
oitenta por cento de todo o periodo contributivo, multiplicada pelo fator 
previdenciario. (omissis) 
§ 11. O fator previdenciario sera calculado considerando-se a idade, a 
expectativa de sobrevida e o tempo de contribuigao do segurado ao se 
aposentar, mediante a formula: (Paragrafo incluido pelo Decreto n° 3.265, 
de 29.11.1999); 
§ 12. Para efeito do disposto no paragrafo anterior, a expectativa de 
sobrevida do segurado na idade da aposentadoria sera obtida a partir da 
tabua completa de mortalidade construida pela Fundag3o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatistica, para toda a populagao brasileira, considerando-
se a media nacional unica para ambos os sexos. (Paragrafo incluido pelo 
Decreto n° 3.265, de 29.11.1999); 

Serao vistos, especificadamente, esses tres elementos que interferem no 

valor dos beneficios previdenciarios (tempo de contribuigao, expectativa de vida e 

idade), com o objetivo de formular o conceito completo do que seja o fator 

previdenciario e, consequentemente, ter subsidios para analisar a sua incidencia. 
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3.1 CONCEITO 

O fator previdenciario, criado pela Lei n° 9.876/99, insere-se na nova formula 

de calculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuigao e da 

aposentadoria por idade. Segundo o arguto doutrinador Lazzari (2005, p. 234), 

"O fator previdenciario leva em conta o tempo de contribuigao, a idade na data da 

aposentadoria e o prazo medio durante o qual o beneficio devera ser pago, ou seja, 

a expectativa de sobrevida do segurado." 

Embora tenha comegado a vigorar ainda no governo Fernando Henrique 

Cardoso, a Lei que criou o fator previdenciario, ainda causa duvidas na populagao, 

que nao tern nogao exata das consequencias da aplicagao da formula redutora 

sobre o valor das aposentadorias. Concebida para diminuir o valor dos beneficios, a 

formula atinge mesmo aqueles que ja cumpriram o prazo de 35 anos de contribuigao 

para homens e 30 anos para as mulheres, dependendo de outros fatores, como a 

idade na hora de se aposentar e a chamada expectativa de sobrevida, divulgada 

anualmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica). 

Martins (2006, p. 308) em sua obra Direito da Seguridade Social, diz que: 

Quern se aposentar mais cedo tern aposentadoria menor, porque a 
expectativa da pessoa e maior, recebendo o beneficio por mais tempo. 
Nesse caso, o fator previdenciario objetiva estimular os segurados a 
retardar o pedido de aposentadoria. 

Diante do exposto, percebe-se nitidamente que o fator previdenciario nao 

passa de um redutor do valor da renda mensal do beneficio e de uma forma do 

Governo forgar o segurado a permanecer mais tempo filiado ao sistema, vez que, 

somente desta maneira, fara jus ao percebimento de um beneficio maior. 

Martinez (2008, p. 245) lembra que: 

O pressuposto logico-juridico da Lei n. 9.876/99 e alcangar o equilibrio do 
Piano de Beneficios do RGPS. Seu escopo inicial e, a medio prazo, eliminar 
o deficit da Previdencia Social; fundamentalmente, estabelecer correlacao 
sinalagmatica entre a contribuigao (expressa por um salario de beneficio 
mais largo) e o beneficio, levando em consideragao a esperanga de vida 
aferida estatisticamente quando da aposentag§o. 
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A principio, a fungao basica do fator previdenciario, instituido no Pais em 

1999, com a entrada em vigor da Lei n° 9.876, foi incentivar o segurado do INSS a 

adiar sua aposentadoria, prolongando o tempo de contribuigao e, ao mesmo tempo, 

equilibrar o fluxo de receitas e despesas da Previdencia Social, reduzindo, em medio 

prazo, o deficit previdenciario. 

A visao politica acima mencionada, nao obstante as justificativas do 

governo, encontra oposigao, a exemplo do Projeto de Lei de autoria do Senador 

Paulo Paim (PT/RS), que visa a extingao do fator previdenciario, segundo o qual: 

"O resgate dos criterios anteriores de calculo dos beneficios previdenciarios evitara 

que o governo utilize a Previdencia Social como instrumento de ajuste das contas 

publicas, em prejuizo dos contribuintes e beneficiarios." 

O Senador frisou que essa forma de calculo e aplicada sob a alegagao de se 

adequar o sistema previdenciario aos impactos atuarial e financeiro da evolugao 

demografica, mas, de fato, tern sido utilizado para diminuir as despesas com 

beneficios da Previdencia Social, principalmente da aposentadoria por tempo de 

contribuigao, reduzindo seu valor ou retardando a sua concessao. Entre as 

distorgoes no fator previdenciario apontadas por Paulo Paim, destaca-se a 

introdugao do criterio da idade no calculo da aposentadoria por tempo de 

contribuigao, via Lei ordinaria, criterio este, que ja foi derrotado em nivel 

constitucional no Senado. 

Portanto, o fator previdenciario consiste em um multiplicador, indice 

complementar, um numero decimal, em cada caso, maior ou menor que 1 (um), que 

incidira, obrigatoriamente, no calculo da aposentadoria por tempo de contribuigao ou 

facultativamente na aposentadoria por idade, fazendo, assim, que haja uma sensivel 

diminuigao no valor da renda mensal inicial do beneficio daqueles segurados que 

obtenham um resultado do fator menor que 1 (um). Mais adiante sera explicada a 

formula do fator previdenciario para se chegar a esse resultado. 
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3.2 TEMPO DE CONTRIBUIQAO 

Considera-se tempo de contribuigao o tempo, contado de data a data, desde 

o inicio ate a data do requerimento administrative ou do desligamento de atividade 

abrangida pela previdencia social, descontados os periodos legalmente 

estabelecidos, como de suspensao de contrato de trabalho, de interrupgao de 

exercicio e de desligamento da atividade. 

O tempo de contribuigao ira influenciar diretamente no resultado do fator 

previdenciario que sera aplicado para o calculo do beneficio, ou seja, quanto maior o 

tempo de contribuigao, menor o redutor aplicado e quanto menor o tempo de 

contribuigao, maior o redutor. 

O art. 55 da Lei n° 8.213/91 e 60 do RPS destacam as situagoes em que sao 

consideradas como tempo de contribuigao, entre as mais relevantes: a) o periodo 

exercido de atividade remunerada abrangida pela previdencia urbana e rural; b) o 

periodo intercalado em que esteve em gozo de auxilio-doenga ou aposentadoria por 

invalidez; c) o tempo de servigo militar ou de servigo civil alternative; d) o periodo de 

gozo de salario-maternidade; e) o periodo de contribuigao como segurado 

facultativo; f) o periodo de percepgao de beneficio originado por acidente por 

trabalho, intercalado ou nao; g) periodo de licenga remunerada, desde que tenha 

havido contribuigao; h) o tempo de servigo publico, aplicada a legislagao que permita 

contagem reciproca de tempo de servigo; i) aprendizado profissional prestado em 

escolas tecnicas (Decreto-Lei n° 4.073/42) e j) tempo de servigo referente a mandato 

eletivo federal, estadual ou municipal, desde que nao tenha sido contado para efeito 

de aposentadoria em outro regime. 

Nao sera computado como tempo de contribuigao o ja considerado para 

concessao de qualquer aposentadoria do RGPS ou por outro regime proprio de 

previdencia social. 

O exemplo utilizado por Zambitte (2008, p. 544) e bastante esclarecedor, 

conforme se pode observar adiante: 

Assim, por exemplo, servidor publico aposentado por regime proprio, ao 
iniciar nova atividade vinculante ao RGPS, nao podera utilizar-se do tempo 
de contribuigao do regime anterior. Obviamente, se este servidor n§o 
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tivesse obtido a aposentagao pelo regime proprio, este tempo poderia ser 
computado pelo RGPS, ja que nao foi utilizado. 

O tempo de contribuigao e feito mediante documentos que comprovem o 

exercicio da atividade nos periodos a serem contados, devendo os documentos ser 

contemporaneos aos fatos a comprovar. 

Na falta de documento contemporaneo, podem ser aceitos declaragao do 

empregador ou seu preposto, atestado de empresa ainda existente, certificado ou 

certidao de entidade oficial dos quais constem os dados necessarios, desde que 

extraidos de registros efetivamente existentes e acessiveis a fiscalizagao. 

Se o documento apresentado pelo segurado nao atender ao estabelecido, a 

prova exigida pode ser contemplada por outros documentos que levem a convicgao 

do fato a comprovar, inclusive mediante justificagao administrativa. 

Com relagao a essa justificagao, seja administrativa ou judicialmente, so 

produz efeito perante a previdencia social, quando baseada em inicio de prova 

material, ou seja, a prova exclusivamente testemunhal somente e valida em 

situagoes de caso fortuito ou forga maior. 

Convem ressaltar ainda, com base nos tipos de provas admitidas para efeito 

de tempo de contribuigao, as anotagoes em Carteira Profissional e/ou Carteira de 

Trabalho e Previdencia Social (CTPS) relativas a ferias, alteragoes de salarios e 

outras que demonstrem a sequencia do exercicio da atividade, de forma a suprirem 

possiveis falhas de registro de admissao ou dispensa. 

3.3 EXPECTATIVA DE VIDA 

A expectativa de vida tambem e um elemento que podera influenciar na 

redugao do valor do beneficio a medida que o beneficiario apresenta uma 

expectativa de vida maior, ou seja, quanto maior a expectativa de sobrevida do 

segurado, menor o valor do beneficio. 

Isso posto, a expectativa de sobrevida do segurado em idade de 

aposentadoria sera obtida a partir da tabua completa de mortalidade formulada pelo 
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IBGE, para toda populaeao brasileira, considerando-se a media nacional unica, seja 

para o sexo masculino ou feminino. 

Langada a tabua de mortalidade, os beneficios previdenciarios requeridos a 

partir dessa data considerarao a nova expectativa de vida. Apesar de o IBGE 

elaborar a tabua de mortalidade para homens e mulheres, de modo diferenciado, a 

opgao do legislador recaiu pela tabela de ambos os sexos, nao se fazendo distingao 

para efeitos de analise de expectativa de vida. 

Porem, as mulheres e os professores sao, teoricamente, compensados em 

virtude da desvantagem de se aposentarem mais cedo, sendo incrementado mais 

cinco anos no seu tempo de contribuigao. 

Assim, para efeito de incidencia do fator previdenciario ao tempo de 

contribuigao do segurado (mulher e professor), segundo a legislagao previdenciaria, 

ter-se-a que: 

§ 14. Para efeito da aplicagao do fator previdenciario ao tempo de 
contribuigao do segurado serao adicionados: (Paragrafo incluido pelo 
Decreto n° 3.265, de 29.11.1999); 
I - cinco anos, quando se tratar de mulher; ou (Inciso incluido pelo Decreto 
n° 3.265, de 29.11.1999); 
II - cinco ou dez anos, quando se tratar, respectivamente, de professor ou 
professora, que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercicio das 
fungoes de magisterio na educagao infantil e no ensino fundamental e 
medio. (Inciso incluido pelo Decreto n° 3.265, de 29.11.1999). 

Ve-se claramente que este acrescimo visa a minimizar os prejuizos paras as 

mulheres e os professores, que, ao se aposentarem mais cedo, terao fator 

previdenciario desfavoravel, em razao da maior expectativa de vida. 

De acordo com as pesquisas realizadas pelo IBGE a expectativa de vida do 

brasileiro tern aumentado nos ultimos anos, interferindo diretamente no fator 

previdenciario, reduzindo ainda mais o beneficio sempre que a expectativa de vida 

cresce. 

Segundo os ultimos dados divulgados, referente a 2006, a expectativa de 

vida do brasileiro ao nascer aumentou para 72,3 anos, ante 68,4 anos, em 1999 

(ano em que foi criado o Fator Previdenciario). 

Com isso, para compensar o efeito provocado pelo aumento na expectativa 

de vida, o segurado e induzido a permanecer mais tempo no mercado de trabalho, 

sob pena de ver o seu poder aquisitivo sensivelmente reduzido com a aposentadoria 
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e, consequentemente, o trabalhador aumenta seu tempo de contribuigao para a 

Previdencia Social. 

A jurisprudencia ja vem decidindo favoravelmente a incidencia do fator 

previdenciario, inclusive no que se refere a Tabua de Mortalidade publicada pelo 

IBGE, como no julgado a seguir: 

Classe: AC - APELAQAO CIVEL 
Processo: 2007.70.01.000517-9 UF: PR 
Data da Decisao: 20/08/2008 Orgao Julgador: TURMA SUPLEMENTAR 
Fonte D.E. 03/09/2008 Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA 
Ementa PREVIDENCIARIO. REVISAO DE BENEFICIO. FATOR 
PREVIDENCIARIO. TABUA DE MORTALIDADE DO IBGE. LEI 9.876/99. 
1. Desde 29/11/1999 (dia da publicagao da Lei 9.876/99) a aposentadoria 
por tempo de contribuigao e por idade deixaram de ter o salario-de-beneficio 
apurado pela media dos 36 ultimos salarios-de-contribuigao, para abarcar 
80% de todo o periodo contributivo, multiplicado ainda o resultado pelo fator 
previdenciario, cuja forma de calculo foi devidamente especificada, 
contemplando a utilizagao, como divisor em uma das operagoes da 
equagao, da expectativa de vida, obtida a partir da tabua completa de 
mortalidade construi'da pelo IBGE. 
2. O Supremo Tribunal Federal ja sinalizou no sentido da 
constitucionalidade do fator previdenciario, considerando, a primeira 
vista, nao estar caracterizada violacao ao art. 201, § 7°, da CF, dado 
que, com o advento da EC 20/98, os criterios para o calculo do beneficio 
foram delegados ao legislador ordinario (ADInMC 2.110-DF e ADInMC 
2.111-DF, relator Ministro Sydney Sanches, 16.3.2000 - Informativo 1 8 1 - 1 3 
a 17 de margo de 2002. 
3. Na apuragao da RMI deve ser utilizada a tabua de mortalidade referente 
ao ano em que implementados todos os requisitos para a obtengao da 
aposentadoria, pois ha muito a Corte Suprema consolidou entendimento no 
sentido de que nao ha direito adquirido a regime juridico, de modo que os 
beneficios previdenciarios sao regulados pelas normas vigentes na epoca 
da concessao (RMS 21789, 1 a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU 
31/05/1996; RE 278718, 1 a turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 
14/06/2002). 
4. A tabua de mortalidade nao retrata uma realidade estanque, pois a 
expectativa de vida se altera com o decorrer dos anos. Assim, e natural que 
o IBGE divulgue com regularidade novas tabelas, seja pela depuragao dos 
dados estatisticos, seja pela mudanga das variaveis a serem consideradas, 
como decorrencia da melhora das condigoes de vida da populagao. 
5. Nao tendo a parte autora demonstrado qualquer inconsistencia nos 
levantamentos efetuados, e bem assim nos resultados divulgados pelo 
IBGE no que toca a tabua de mortalidade de 2004, nao ha razao para 
afastar a sua incidencia no caso em aprego, ate porque implementados pelo 
segurado os requisitos para a aposentadoria no referido ano. 
(grifo nosso). 

Conforme visto, ve-se a tendencia favoravel pela existencia do fator 

previdenciario decidido pelos Tribunals, mais restritamente quanto a expectativa de 

vida, sob o argumento de que esta se altera com o decorrer do tempo, sendo natural 

sua mudanga e gerando, consequentemente, novas tabelas criadas pelo IBGE. 
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3.4 IDADE 

Quanto ao criterio da idade, o calculo do fator previdenciario leva em 

consideragao a idade do segurado na data da aposentadoria, nao obstante, quanto 

menor a idade do segurado ao se aposentar, menor sera o valor do beneficio 

recebido, consequentemente, quanto mais velho for o contribuinte, maior sera o 

valor da aposentadoria. 

Para melhor compreender esse arranjo triplice do qual e formado o fator 

previdenciario (tempo de contribuigao, expectativa de vida e idade), sera estudado 

detalhadamente a sua formula, especificada no art. 32, paragrafo 11 do Decreto n.° 

3.265, de 29 de novembro de 1999, que alterou o RPS: 

F = T e x a x [1 + (Id + Tc x a)1 

Es 100 

sendo: 
F = fator previdenciario; 
Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; 
Tc = tempo de contribuigao ate o momento da aposentadoria; 
Id = idade no momento da aposentadoria; e 
a = aliquota de contribuigao, correspondente a 0,31%. 

Como forma de exemplificar a maneira de efetuar o calculo, tem-se que: Joao, 

com 64 anos de idade e 35 anos de contribuigao, solicitou sua aposentagao por 

tempo de contribuigao, sendo a aplicagao do fator obrigatoria, conforme estudado. 

Sendo assim, seu fator sera: 

Es = 18,2 anos (de acordo com a tabela utilizada pelo IBGE) 

Tc = 35 anos 

Id = 64 anos 

a = 0,31 (aliquota fixa) 

Assim: 

Fator = 35x0,31 x [1 + (64 + 35x0.31)1 = 0,5962 x 1,7485 = 1,042 

18,2 100 
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Como os anos foram arredondados, foi possivel sua utilizacao direta. Em 

regra, e necessaria a conversao destes em dias, para efeitos de calculo. No exemplo 

supracitado, o fator previdenciario, ao ser aplicado na media, iria aumentar o 

beneficio do segurado, pois o resultado fora maior que 1 (um), porque esse mesmo 

resultado seria multiplicado pela media aritmetica simples dos maiores salarios-de-

contribuicao correspondentes a 80% de todo o periodo contributivo, seja na 

aposentadoria por idade ou por tempo de contribuigao, conforme preceitua o Decreto 

n° 3.265/99. 

Se, por exemplo, a media calculada para Joao fosse R$ 1.800,00, sua 

aposentadoria por tempo de contribuigao seria 100% da media multiplicada pelo 

fator, isto e, R$ 1.875,60 (R$ 1.800,00 x 1,042 = R$ 1.875,60). E importante salientar 

que este beneficio nao ultrapassara ao teto maximo estabelecido pelo RGPS ainda 

que o fator previdenciario eleve a media a valores superiores ao fixado em lei. Nesse 

sentido, cumpre ressaltar que a CF/88 estabelece um teto maximo para o 

recebimento dos valores dos beneficios previdenciarios, sendo tal valor 

hodiernamente, atualizado em R$ 3.467,40 (tres mil, quatrocentos e sessenta e sete 

reais e quarenta centavos), conforme consulta a Tabela de Calculo de contribuigoes 

da Receita Federal. No caso contrario, por exemplo, se a media de certa pessoa foi 

de R$ 1.000,00, um fator de 0,9 ira reduzir o salario-de-beneficio para R$ 900,00 

(novecentos reais). Se o fator fosse 1,1 a media iria para R$ 1.100,00 (mil e cem 

reais). 

Observe a situagao para quern comega a trabalhar com carteira assinada 

aos 18 anos. Nesse caso, o homem ao completar o tempo de contribuigao minimo 

exigido de 35 anos podera requerer sua aposentadoria aos 53 anos de idade. No 

entanto, com base na atual tabela de expectativa de vida de 2006, seu beneficio tera 

o valor de 67,9% da sua media salarial. No caso da mulher, ao completar 30 anos de 

contribuigao e resolver se aposentar aos 48 anos de idade, o valor do seu beneficio 

sera de apenas 56,9% da sua media salarial. Antes do fator previdenciario, a regra 

compreendia 100% da media salarial. 

Com o intuito de fixar o entendimento do exposto acima, Zambitte (2008, p. 

505) afirma que: 
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O fator previdenciario pode ser inferior ou superior a unidade. Se superior, 
ira melhorar o beneficio do segurado, desde que sua media esteja abaixo 
do teto. Se inferior, o fator ira reduzir o beneficio do segurado. Sem duvida, 
e um grande desestimulo a aposentacao precoce. 

No capitulo seguinte sera visto de forma mais detalhada a forte tendencia da 

jurisprudencia a favor do fator previdenciario, sob a otica de que nao fere as normas 

e principios da Carta Magna, sendo plenamente cabivel a sua incidencia. Entretanto, 

tambem serao fixados os posicionamentos contrarios a esse criterio utilizado pela 

Previdencia Social no calculo dos beneficios de aposentadoria por idade e tempo de 

contribuigao. 



45 

4 CRiTICAS A INCIDENCIA DO FATOR PREVIDENCIARIO 

Ha muitos anos o Brasil vem passando por diversos movimentos 

governamentais com o intuito de modificar as regras do RGPS, visando 

precipuamente a diminuigao do valor do beneficio e o aumento das exigencias para 

a concessao da aposentadoria, sob a escusa do denominado "rombo da 

previdencia". 

O governo objetiva, com essas medidas, manter o segurado pelo maior 

tempo possivel na ativa. Assim, as contribuigoes seriam devidas por mais e os 

beneficios concedidos por menos tempo. 

Com intuito de implementar as mudangas, o governo publicou a Emenda 

Constitucional n.° 20/98 (mini reforma da previdencia), que previa em sua redagao 

original o requisito da idade minima para a concessao da aposentadoria por tempo 

de contribuigao, a saber, 53 (cinquenta e tres) anos para homens e 48 (quarenta e 

oito) para mulheres. Entretanto, no tramite pelo Congresso Nacional, esse requisito 

foi suprimido, nao constando, portanto, da redagao final da EC n.° 20/98. 

Nao logrando exito, e como forma de minorar os resultados do insucesso da 

edigao da supracitada emenda, o governo, em manobra astuta, conseguiu atingir 

seu objetivo que houvera sido alijado quando da votagao da mini reforma 

previdenciaria, instituindo atraves da Lei n.° 9.876, de 26 de novembro de 1999, o 

fator previdenciario. 

Esta sistematica na forma do calculo do fator previdenciario para a 

concessao do beneficio por tempo de contribuigao e por idade, nao passa de uma 

forma velada de se estabelecer uma idade minima para a aposentadoria, vez que o 

segurado apto a se aposentar devera continuar na ativa por um tempo maior. 

Somente desta forma, o coeficiente do fator previdenciario sera mais proximo de 1 

(um), dando ao segurado, portanto, direito ao percebimento de um valor maior da 

renda mensal do beneficio. 

Desta forma, observa-se que de uma forma subjetiva e implicita, 

estabeleceu-se uma idade minima para aposentar-se, pois, para o segurado poder 

perceber a titulo de renda mensal valor identico a remuneragao que percebia 

quando da ativa, ou seja, quando laborava, tera que contribuir por muito mais tempo 
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do que os 35 (trinta e cinco), ou 30 (trinta) anos, conforme o art. 201, §7° da 

Constituigao da Republica: 

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 equilibrio financeiro e atuarial, e atendera, nos termos da lei, a: 
(Redagao dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998) 
§7° E assegurada aposentadoria no regime geral de previdencia social, nos 
termos da lei, obedecidas as seguintes condigoes: (Redagao dada pela 
Emenda Constitucional n° 20, de 1998) 
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 
se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de 
ambos os sexos e para os que exergam suas atividades em regime de 
economia familiar, nestes incluidos o produtor rural, o garimpeiro e o 
pescador artesanal. (Incluido dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 
1998). 

Para melhor entendimento do artigo supracitado, necessario se faz 

compreender o que seja equilibrio financeiro e atuarial. 

A palavra equilibrio pode ser definida como o estado de um corpo que se 

mantem sobre um apoio, sem se inclinar para nenhum dos lados ou estado de 

equilibrio de um corpo (como, por exemplo, de um pendulo, pendente 

perpendicularmente para baixo do seu ponto de suporte) tal que, ao ser levemente 

deslocado, o corpo tende a retomar a sua posigao original; ou ainda, proporgao, 

harmonia. 

Na ligao de Martins (2008, p. 306), "equilibrio financeiro e o previsto no 

orgamento da Seguridade Social, devendo haver mais receitas do que despesas". 

Mister se faz ressaltar que o equilibrio financeiro perfaz-se atraves de um 

saldo zero ou positivo do encontro entre as receitas e a despesa do sistema 

previdenciario brasileiro. E a adequada arrecadagao dos valores a serem pagos ao 

sistema e a realizagao de todos os pagamentos devidos, ou seja, o pagamento de 

todos os beneficios previdenciarios a que fazem jus os segurados. 

Consiste, evidentemente, em depois de realizada a arrecadagao e feitos os 

pagamentos, nao haver saldo negativo nos fundos previdenciarios, evitando danos 

as contas publicas. 

Quanto ao equilibrio atuarial, e de suma importancia, em principio, sua 

conceituagao, qual seja, a ciencia dedicada aos calculos feitos pelas companhias de 

seguro de vida, estabelecendo as bases de suas operagoes e verificando os 

resultados, ou seja, e calculado o risco protegido e os recursos para sua cobertura, 
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vislumbrando as possibilidades em variadas situagoes, no caso do sistema 

previdenciario, especialmente dentro das expectativas futuras em relagao ao 

envelhecimento da populagao e as tendencias da natalidade populacional. 

Martins (2008, p. 306), esclarecendo acerca do assunto tratado, assevera 

que: "E por exemplo, expectativa de vida da pessoa, tempo de contribuigao, idade. 

Isso demonstra que a Previdencia Social nao envolve so Direito, mas o aspecto 

economico e tambem o atuarial, pois e um seguro social." 

Nesse tipo de equilibrio, cabe a entidade, ao desenvolver o piano de 

beneficio adotado, trabalhar com uma gama de variaveis possiveis, como o numero 

de segurados existentes, numero de segurados que futuramente irao existir, dentre 

outros. Nos topicos seguintes sera visto a influencia tanto do equilibrio financeiro 

como atuarial no tocante a incidencia do fator previdenciario. 

De qualquer forma, o governo conseguiu reinserir, frise-se, de uma maneira 

velada e subjetiva, o requisito da idade minima, que quando da tramitagao da EC n.° 

20/98 no Congresso Nacional havia sido suprimido da redagao final. 

4.1 (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO FATOR PREVIDENCIARIO 

Inumeras sao as discussoes acerca da inconstitucionalidade do fator 

previdenciario, haja vista a nao previsao constitucional e o proprio desconforto do 

trabalhador em ver um enorme desconto na sua aposentadoria, o que gerou uma 

enxurrada de processos contra a Uniao. 

O STF, entretanto, entendeu que a propria Constituigao Federal 

determinou que a lei regulasse a materia atinente ao calculo dos proventos da 

aposentadoria (CF, art. 201, §7°, com a redagao da EC n° 20, de 1998). E o que se 

verifica na ADIn MC 2.111-DF, Relator Ministro Sydney Sanches, 16/03/2000, 

Informativo 181 do STF, 13 a 17/03/2000: 

Julgados os pedidos de liminar nas agoes diretas de inconstitucionalidade 
ajuizadas pela Confederagao Nacional dos Trabalhadores Metalurgicos -
CNTM e pelo PC do B, PT, PDT e PSB, contra a Lei 9.876/99, que dispoe 
sobre a contribuigao previdenciaria do contribuinte individual e sobre o 
calculo do beneficio. O Tribunal, em razao da falta de demonstragao da 
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alegada inconstitucionalidade formal (Lei 9.868/99, art. 3°, I), nao conheceu 
da acao direta, na parte em que se sustentava violagao ao processo 
legislativo (CF, art. 65, § unico). Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, 
por maioria, indeferiu o pedido de medida cautelar relativamente ao art. 2° 
da Lei 9.876/99, na parte em que introduziu o fator previdenciario (nova 
redagao dada ao art. 29 da Lei 8.213/91). Considerou-se, a primeira vista, 
nao estar caracterizada a alegada violacao ao art. 201, § 7°, da CF, dado 
que, com o advento da EC 20/98, os criterios para o calculo do beneficio 
foram delegados ao legislador ordinario (CF, 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 equilibrio 
financeiro e atuarial, e atendera, nos termos da lei, a: (....) § 7° £ 
assegurada aposentadoria no regime geral de previdencia social, nos 
termos da lei, obedecidas as seguintes condigoes:"). Ainda por maioria, o 
Tribunal indeferiu o pedido de suspensao dos arts. 3° e 5° da referida Lei, 
por se tratarem de normas de transigao. Vencido o Min. Marco Aurelio, que 
deferia a liminar por entender que a Lei impugnada reintroduzira um limite 
minimo de idade para aposentadoria, o qual ja fora rejeitado pelo 
Congresso Nacional, quando da apreciagao da Proposta de Emenda a 
Constituigao que originou a EC 20/98. 

Nesse aspecto, seguindo esse mesmo posicionamento do STF quanto a 

constitucionalidade do fator previdenciario, vale transcrever a lapidar manifestacao 

critica do Assessor Especial da Casa Civil da Presidencia da Republica, Otavio Brito 

Lopes, Subprocurador-Geral do Trabalho, mencionando em seu artigo: Reforma da 

Previdencia Social - LEI N° 9.876/99 - A Constitucionalidade do Fator Previdenciario, 

que: 

Uma analise superficial do conteudo da Lei n° 9.876/99 tern levado alguns 
observadores menos atentos a certos equivocos, que resultam na 
impressao de sua inconstitucionalidade, ao argumento de que o fator 
previdenciario introduz a idade minima como criterio para aposentadoria do 
Regime Geral de Previdencia Social - RGPS. Nao e verdade, pois o fator 
previdenciario na.o e apresentado como condigao de elegibilidade para o 
beneficio. 
'Reforma da Previdencia da Social - LEI N° 9.876/99 - A 
Constitucionalidade do Fator Previdenciario. Disponivel em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 19 de set de 2010. 

Ainda na sua interpretagao, o Subprocurador-Geral do Trabalho em sua obra 

acima citada, afirma que: 

Nao procede, tambem, o argumento de que o fator previdenciario reduz o 
valor da aposentadoria por tempo de contribuigao, e que esta deveria 
corresponder ao valor maximo. Em primeiro lugar, nao ha que se falar em 
redugao, ja que o valor da aposentadoria esta sendo definido em lei, 
atendendo ao comando da Constituigao; em segundo lugar, nao se pode 
tratar igualmente situagoes nitidamente desiguais, como e o caso daquele 
cidadao que se aposenta ainda no vigor da idade madura em comparagao 
com aquele outro que se aposenta quase no fim da vida (segundo a 

http://www.planalto.gov.br
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expectativa de vida atual), apos haver contribuido, normalmente, por muito 
mais de 35 anos, sob pena de ferir o principio isonomico em sua real 
conformagao. 
*Reforma da Previdencia da Social - LEI N° 9.876/99 - A 
Constitucionalidade do Fator Previdenciario. Disponivel em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 19 de set de 2010. 

Para os adeptos dessa corrente, indubitavelmente o fator previdenciario 

coaduna-se com a norma constitucional contida no caput do art. 201, quando exige 

que a previdencia social observe criterios que preservem o equilibrio financeiro e 

atuarial, o que pode gerar beneficios inferiores ou superiores ao valor medio dos 

salarios-de-contribuicao. Dispoe ainda, que a lei ordinaria nao pode fazer e 

embaragar ou impedir a concessao da aposentadoria aqueles que ja tenham 

implementado as condigoes da Constituigao, e neste pecado, nao incide a Lei sob 

analise. 

Seguem a esteira que, a introdugao do fator previdenciario no calculo do 

valor do beneficio visa albergar, alem do equilibrio financeiro e atuarial, o principio 

da isonomia e da justiga, conferindo beneficio maior aos que contribuem por mais 

tempo para o sistema. Sao beneficiados, tambem, aqueles que se aposentam com 

idade mais elevada, pois receberao o beneficio por um tempo menor. 

Outro motivo alegado, segundo o Subprocurador-Geral do Trabalho, Otavio, 

e a: 

Eliminacao de uma forma de subsidio com recursos provenientes do 
Tesouro Nacional, presente no sistema atual, e que e proporcional ao grau 
de desequilibrio entre o tempo de contribuigao e o tempo de percepgao do 
beneficio. Como a Lei busca a eliminagao dos fatores que vem tornando 
perene a necessidade desses subsidios, e obvio que a sociedade podera se 
beneficiar com maiores investimentos em politicas sociais e de 
desenvolvimento economico, das quais carece mais e mais a cada dia, 
justamente por conta de desequilibrios dessa ordem nas contas publicas. 
*Reforma da Previdencia da Social - LEI N° 9.876/99 - A 
Constitucionalidade do Fator Previdenciario. Disponivel em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 19 set. de 2010. 

Outro argumento com que se acenava a corrente oposta para tentar 

demonstrar a inconstitucionalidade da Lei, consistia na diferenciagao de tempo de 

contribuigao entre homem e mulher, 35 e 30 anos, respectivamente, consagrada no 

§ 7° do art. 201 da CF, para a aquisigao do direito a aposentadoria por tempo de 

servigo no regime geral de previdencia, e que na proposta original do governo, 

http://www.planalto.gov.br
http://www.planalto.gov.br
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enviada ao Congresso Nacional, nao era considerada na apuracao do fator 

previdenciario, com prejuizo para as mulheres. 

A Camara dos Deputados, mostrando-se sensivel a argumentagao deu nova 

redagao ao Projeto para incluir o § 9° ao art. 29 da Lei n° 8.212/91, que assegura, 

para fins de calculo do fator previdenciario, acrescimo de 5 (cinco) anos ao tempo de 

contribuigao da mulher e do professor, e de 10 anos ao tempo de servigo da 

professora. Tal proposta foi incorporada a Lei em sua versao final. 

Outra decisao do STF merece destaque, pois tambem decidiu pela 

constitucionalidade do fator previdenciario, estabelecendo o seguinte: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIARIO. PREVIDENCIA 
SOCIAL. CALCULO DOS BENEFICIOS. FATOR PREVIDENCIARIO. 
SALARIO MATERNIDADE: CARENCIA. SALARIO-FAMILIA. REVOGAQAO 
DE LEI COMPLEMENTAR POR LEI ORDINARIA. AQAO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE: A) DOS ARTIGOS 25, 26, 29 E 67 DA LEI N° 
8.213, DE 24.07.1991, COM A REDAQAO QUE LHES FOI DADA PELO 
ART. 2° DA LEI N° 9.876, DE 26.11.1999; B) DOS ARTIGOS 3°, 5°, 6°, 7° E 
9° DA LEI N° 9.876, DE 26.11.1999, ESTE ULTIMO NA PARTE EM QUE 
REVOGA A LEI COMPLEMENTAR 84, DE 18.01.1996; C) DO ARTIGO 67 
DA LEI N° 8.213, DE 24.07.1991, NA PARTE EM QUE CONTEM ESTAS 
EXPRESSOES: "E A APRESENTAQAO ANUAL DE ATESTADO DE 
VACINAQAO OBRIGATORIA. ALEGAQAO DE VIOLAQAO AOS ARTIGOS 
6°, 7°, XXIV, 24, XII, 193, 201, II, IV, E SEUS PARAGRAFOS 1°, 3° E 7°, DA 
CONSTITUigAO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR. 
1. Na ADI n° 2.111 ja foi indeferida a suspensao cautelar do arts. 3° e 2° da 
Lei n° 9.876, de 26.11.1999 (este ultimo na parte em que deu nova redagao 
ao art. 29 da Lei n° 8.213, de 24.7.1991). 
2. O art. 5° da Lei 9.876/99 e norma de desdobramento, que regula o 
calculo do salario de- beneficio, mediante aplicagao do fator 
previdenciario, cujo dispositivo nao foi suspenso na referida ADI n° 
2.111. Pelas mesmas razoes nao e suspenso aqui. 
3. E como a norma relativa ao "fator previdenciario" nao foi suspensa, e de 
se preservar, tanto o art. 6°, quanto o art. 7° da Lei n° 9.876, de 26.11.1999, 
exatamente para que nao se venha, posteriormente, a alegar a violagao de 
direitos adquiridos, por falta de ressalva expressa. 
4. Com relagao a pretendida suspensao dos artigos 25, 26 e de parte do art. 
67 da Lei n° 8.213/91, em sua redagao originaria e tambem na que Ihe foi 
dada pela Lei n° 9.876/99, bem como do artigo 9° desta ultima, os 
fundamentos juridicos da inicial ficaram seriamente abalados com as 
informagoes do Congresso Nacional, da Presidencia da Republica e, 
sobretudo, com o parecer da Consultoria Juridica do Ministerio da 
Previdencia e Assistencia Social, nao se vislumbrando, por ora, nos 
dispositivos impugnados, qualquer afronta as normas da Constituigao. 
5. Medida cautelar indeferida, quanto a todos os dispositivos impugnados. 
(STF, ADI-MC 2110/DF, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Sydney Sanches, 
DJ 05-12-2003). 

Nesse patamar favoravel a incidencia do fator, os julgadores levam em 

conta, portanto, que o fator previdenciario, trazido ao campo das discussoes pelo 



51 

Projeto de Lei n° 1.527/99, e agora consagrado na Lei n° 9.876/99, nao atrita com a 

Constituigao Federal, mas, ao contrario, compatibiliza a legislagao infraconstitucional 

com novo modelo introduzido pela Emenda Constitucional n° 20/98, sendo 

confirmado esse entendimento por mais um julgado abaixo, do proprio TRF 4 a . 

Regiao: 

TRF 4 a REGIAO 
Acordao Classe: AC - Apelagao Civel 
Processo: 2008.70.01.000575-5 UF: PR 
Data da Decisao: 30/09/2008 Orgao Julgador: QUINTA TURMA. 
Fonte D.E. 13/10/2008 
Relator: JOSE FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI 
EMENTA FATOR PREVIDENCIARIO. CONSTITUCIONALIDADE. 
DECISAO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1.0 Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do fator 
previdenciario, por ocasiao do julgamento das ADI-MC 2110/DF e 2111/DF, 
afastando a alegada inconstitucionalidade do art. 29, da Lei 8.213, de 1991, 
com redagao dada pela Lei 9.876, de 1999. REQUISITOS PARA 
APOSENTADORIA. CALCULO DO PERIODO BASICO DE CALCULO. 
2.Completando o segurado os requisitos da aposentadoria na vigencia da 
Lei n° 9.876 , de 1999 (publicada em 29-11-1999 e desde entao em vigor), o 
periodo basico do calculo (PBC) estender-se-a por todo o periodo 
contributivo delimitado nesse diploma, extraindo-se a media aritmetica dos 
maiores salarios-de-contribuigao, a qual sera multiplicada pelo "fator 
previdenciario", instituido pela referida lei (cf. Lei n° 8.213, de 1991, art. 29, I 
e §7°, com a redagao da Lei n° 9.876, de 1999). 

Com base no que foi exposto acima, ve-se, ainda, que os julgadores 

justificam a incidencia do fator previdenciario no sentido de que parte de alguns 

setores contrarios possuem um apego exacerbado ao regime constitucional anterior, 

excessivamente detalhista e com reserva de pouco espago para a legislagao 

ordinaria, o que tern conduzido a uma interpretagao da nova ordem constitucional a 

luz da norma revogada e da legislagao ordinaria que Ihe servia de arcabougo. Se a 

EC n° 20/98 modificou o sistema anterior, e obvio, na visao dos julgadores, que a 

legislagao ordinaria anterior tern que ser compatibilizada com o novo modelo. Nao se 

pode chegar ao absurdo de admitir a necessidade de modificagao da Constituigao, o 

que culminou com a EC n° 20/98, para logo em seguida tentar manter o 

disciplinamento infraconstitucional que dava efetividade ao modelo modificado. 

De fato, pode-se concluir pela constitucionalidade do fator previdenciario no 

sentido de nao afrontar a Carta Magna, pois o que a Constituigao garante e que, ao 

implementar qualquer uma das condigoes para aposentadoria por idade ou por 

tempo de contribuigao, o segurado pode optar por se aposentar, segundo as regras 
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vigentes quanto ao valor do salario-de-beneficio, ou aguardar ate implementar as 

condigoes para a outra especie de aposentadoria, obviamente, desde que Ihe seja 

mais favoravel. 

Mas por outro lado, mesmo considerando valida a constitucionalidade do 

fator previdenciario, a polemica persiste refletindo diretamente nos trabalhadores 

que laboraram desde tenra idade e hoje ao requererem suas aposentadorias sofrem 

com a diminuigao de ate 30% sobre o que tern direito a receber, que em media, 

representa um valor pouco expressivo. 

Assim, ficam as seguintes indagagoes: Como um trabalhador que tenha 

laborado desde os 14 anos, hoje com 55 anos de idade, considerado "velho" para o 

mercado de trabalho, conseguira trabalhar ate que o fator previdenciario Ihe seja 

favoravel? Se continuar, nao havera criagao de novos empregos, e as novas 

geragoes migrarao para a informalidade. Como esses vao conseguir se aposentar 

no futuro? 

E cedigo que a legislagao previdenciaria deva andar ao lado das alteragoes 

da sociedade, que hoje tern vivido mais do que antigamente, no entanto nao 

podemos esquecer que eramos um pais com uma populagao relativamente jovem e, 

que esses contribuiram para o sistema previdenciario por longos anos, nao devendo 

ser culpados pela ma administragao da Previdencia Social, sendo, portanto, injusta a 

incidencia do fator previdenciario. 

Dessa forma, a instabilidade criada com as mudangas na legislagao 

previdenciaria, os valores baixos de aposentadoria apesar de contribuigoes altas, 

bem como a dificuldade na concessao de aposentadoria daqueles que contribuiram 

por anos para Previdencia Social, tern acarretado uma diminuigao gradativa do 

numero de contribuintes para o sistema. Isso sim e preocupante e merece atengao 

do legislador brasileiro. 

O sistema previdenciario deve ser aperfeigoado na mesma velocidade da 

alteragao da sociedade, mas sempre visando reparar e nao perpetuar injustigas 

sociais, como acontece com a incidencia efetiva do fator previdenciario nos 

beneficios de aposentadoria por idade e tempo de contribuigao. 

Convem notar, outrossim, que tudo o que se observa na existencia do fator 

previdenciario vai de encontro aos principios e preceitos consignados na Exposigao 

de Motivos do Projeto de Lei n.° 1.527/99, o qual originou a Lei n.° 9.876/99 (Lei do 

Fator Previdenciario), como se ha de verificar a seguir nos artigos da Lei citada: 
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Art. 64 A insergao, na f6rmula de calculo do salario de beneficio, de um fator 
previdenciario, que inclui a expectativa de sobrevida, idade e o tempo de 
contribuigao do segurado (alteragao do art. 29 da Lei 8.213, de 1991) possui 
tambem este mesmo objetivo de contribuir para a redugao dos subsidios 
implfcitos e nao transparentes desde os mais necessitados aos mais 
favorecidos dentro da Previdencia Social. 
Art. 65 A formula do fator previdenciario, disposta no Quadro I a seguir, e 
aplicavel aos beneficios concedidos a partir do momento da promulgagao 
da Lei ora proposta. Na sua primeira parte, ela correlaciona o esforgo 
contributivo realizado pelo segurado (tempo de contribuigao x aliquota) com 
o tempo de duragao previsto do beneficio a perceber (expectativa de 
sobrevida). Destaque-se que a aliquota de contribuigao utilizada na formula 
e de 3 1 % para todos os segurados (equivalendo a soma das aliquotas do 
contribuinte empregado/individual e da empresa). Neste procedimento ha 
um subsidio embutido para aqueles segurados, de mais baixa renda, que 
tiverem aliquota de contribuigao global inferior a 3 1 % ou seja, aqueles 
segurados de menor renda que contribuem com 8% e 9% de sua 
remuneragao. 
Art. 66 Adicionalmente, na segunda parte da formula, o contribuinte devera 
receber um premio que sera tanto maior, quanto maior for o seu tempo de 
servigo. Esse mecanismo premiara aqueles que postergarem a sua 
aposentadoria. 
(...) 
Art. 68 E evidentemente injusto que pessoas com a mesma idade e mesmo 
historico de salario de contribuigao, mas com tempos de contribuigao 
diferentes, percebam um beneficio do mesmo valor. Da mesma forma, e 
injusto que pessoas com o mesmo tempo de contribuigao e mesmo historico 
de salario de contribuigao, ao aposentarem-se com idades diferentes, 
venham a perceber um beneficio do mesmo valor. Exatamente estas sao as 
situagoes nas quais o fator previdenciario proposto age como corretor de 
iniquidades. Assim, quern comegar a trabalhar mais cedo e se aposentar 
mais tarde tera um beneficio relativamente maior. 
Art. 69 Pelos argumentos pregressos, e possivel afirmar que a introdugao 
do fator previdenciario estabelece maior equidade social no sistema de 
Previdencia Social e permite que o Estado concentre-se no subsidio e nas 
politicas sociais destinados aqueles que efetivamente necessitem. 
(...) 
Art.72 O fator previdenciario proposto e um elemento importante do ponto 
de vista de dotar o sistema de Previdencia Social de maior flexibilidade e 
capacidade de adaptagao as transformagoes da sociedade no futuro, 
fazendo com que ele possa cumprir suas fungoes de suma importancia 
tambem no longo prazo. Isso porque a evolugao demografica impacta 
sobremaneira nas perspectivas do equilibrio atuarial e financeiro de 
qualquer regime previdenciario. Ao internalizar esta variavel exogena a 
Previdencia, por meio da inclusao da expectativa de sobrevida no momento 
da aposentadoria na formula de calculo do salario de contribuigao, gera-se 
um mecanismo de ajuste sistematico do sistema a transformagoes 
demograficas futuras. 

Veja-se que o legislador nitidamente teve por objetivo precipuo, ao elaborar 

o fator previdenciario, proporcionar uma maior isonomia na concessao dos 

beneficios, cuja implantagao equilibraria o sistema atuarial. Entretanto, nao e o que 

ocorreu na pratica. 
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A guisa de exemplo, tem-se um homem com 50 anos de idade e 35 anos de 

contribuigao, estando, portanto, apto a se aposentar. Destarte, para a obtengao do 

valor do salario-de-beneficio, ha a necessidade de multiplicar a media de 80% dos 

maiores salarios de contribuigao, a partir de julho de 1994, pelo fator previdenciario. 

Porem, suponha-se que ele venha a se aposentar em Janeiro de 2000, quando a 

incidencia do fator previdenciario seria na base de 1/60 avos, ou seja, igual a 1 (um). 

Neste caso, nao haveria minoragao na media dos salarios de contribuigao. 

Mas, se este mesmo homem resolve continuar no labor e trabalhar por mais 

tempo e requerer a concessao do beneficio em novembro de 2004, quando ja 

houver total incidencia do fator previdenciario, ele perderia cerca de 30,75% no valor 

do beneficio. 

Insta salientar, que a implementagao integral do fator previdenciario somente 

ocorreu em novembro de 2004, pois, ele vinha sendo aplicado paulatinamente, na 

proporgao de 1/60 (um sessenta avos) a cada mes , sendo, portanto, totalmente 

aplicado, a partir daquele ano. 

Apesar de considerar que o fator previdenciario nao seja inconstitucional, ve-

se claramente que sua implementagao acarreta serios prejuizos aos trabalhadores, 

inclusive aqueles mais pobres e menos especializados que, por forga das 

circunstancias, sao levados a ingressar mais cedo no mercado de trabalho e que, 

para garantir o beneficio integral, devem permanecer mais tempo trabalhando. No 

entanto, com o avangar da idade, a maioria deles nao consegue emprego estavel, o 

que impossibilita a manutengao de uma contribuigao regular para a previdencia. 

Assim, diante da falta de oportunidades e da saude precaria decorrente do ingresso 

prematura no mercado de trabalho, muitos decidem, a contragosto, antecipar a 

aposentadoria e, ao mesmo tempo, arcar com um beneficio reduzido, sendo 

bastante elevado o desconto efetuado. 

Nesse sentido, conforme analisado alhures, o STF consolidou de forma 

unanime pela constitucionalidade do fator previdenciario, restando outro caminho a 

ser analisado, qual seja, a alteragao ocorrida na metodologia de elaboragao da 

tabua de mortalidade pelo IBGE e seus reflexos na previdencia social. 

Foi visto que uma das variaveis utilizadas na formula do fator previdenciario 

e a expectativa de sobrevida (Es). O § 12 do artigo 32 do Decreto n.° 3.265/99 

estabeleceu que: "A expectativa de sobrevida do segurado na idade da 
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aposentadoria sera obtida a partir da tabua completa de mortalidade construida pelo 

IBGE, para toda a populagao brasileira..." 

Essa tabua preve o numero de anos que o segurado da previdencia social 

ainda ira viver quando atingir determinada idade. Oportuno se torna dizer que o fator 

previdenciario aumenta com a idade do segurado e do seu tempo de contribuigao e 

varia na razao inversa da expectativa de sobrevida. 

Ficou consignado que as tabuas de expectativa de sobrevida utilizadas no 

calculo do fator previdenciario seriam alteradas anualmente, sempre no mes de 

dezembro. 

De fato, nao foi o que aconteceu. Entre os anos de 1998 e 2001, a 

expectativa de sobrevida, exarada nas tabuas de mortalidade do IBGE, teve 

variagoes inferiores a 1%, ou seja, praticamente nao influenciaram em nada no valor 

do beneficio. Entretanto, no ano de 2002 o IBGE alterou a metodologia da 

elaboragao da tabua de mortalidade, sendo que a partir de entao, o brasileiro passou 

a "viver" cerca de 20% mais. 

Na referida Tabua, quando efetuados os calculos da concessao do beneficio 

na faixa etaria em que mais ocorrem estes requerimentos, 44 (quarenta e quatro) a 

88 (oitenta e oito) anos, a expectativa de sobrevida aumentou em media 20%, 

enquanto o fator previdenciario diminuiu, em media, 16%, o que acarretou na 

redugao nos valores dos beneficios. 

A mudanga na expectativa de vida e sobrevida dos brasileiros deve-se ao 

fato de que o IBGE modificou a metodologia de elaboragao da tabua de mortalidade, 

sendo que, nos anos de 1998 a 2002, o Instituto nao levou em conta, para 

elaboragao da tabela, certos dados, a saber: a estimativa de mortalidade infantil, a 

estrutura por idade das taxas de mortalidade, por sexo, obtidas nas estatisticas do 

Censo Demografico de 2000. Como forma de sanar as pendencias, foi necessario 

fazer a projegao entre a ultima tabua calculada nestes moldes, em 1991, e uma 

Tabua Limite do United States Bureau of the Census, orgao norte-americano de 

estudos demograficos. 

E de verificar que a variavel da expectativa de vida constante da formula 

passou cerca de 1% para 20% e a variavel idade nao sofreu alteragoes por causa do 

aumento da primeira, gerando, assim, sempre um valor final menor. 

Cumpre exemplificar da seguinte forma: a expectativa de vida de um homem 

aos 60 anos de idade era de mais 17,9 anos. O censo mostrou que os dados 
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estavam desatualizados e que, na verdade, um homem que chega aos 60 anos de 

idade provavelmente so ira morrer aos 80,5. O salto foi de quase tres anos. Para se 

ter uma ideia do que isso significa, basta dizer que, desde 1998, o aumento na 

sobrevida do brasileiro de 60 vinha sendo de modestos 36 dias por ano. 

A conclusao pratica disso, e que a aposentadoria por tempo de contribuigao 

teve uma redugao media de 16,22% de 2002 para 2003 (ano em que o IBGE passou 

a utilizar os dados do censo de 2000). 

Como visto nos capitulos anteriores, o fator previdenciario foi criado para 

coibir aposentadorias precoces e, mais que isso, para incentivar o contribuinte a 

trabalhar por mais tempo, movido pela intengao de receber uma aposentadoria 

maior. 

Com a mudanga brusca na expectativa de vida, nao foi isso o que ocorreu: 

um trabalhador que se aposentasse em 2003 aos 60 anos de idade e 35 de 

contribuigao para o INSS, receberia, por exemplo, R$ 1.000,00 (mil reais). Se esse 

mesmo individuo trabalhasse mais um ano e se aposentasse em 2004, receberia, 

comparativamente, R$ 904,00 (novecentos e quatro reais). Isso porque, nesse caso, 

o fator previdenciario em 2003 era 1,03 e em 2004, 0,90. Segundo o consultor 

legislativo da Camara dos Deputados Walter Oda, o reflexo disso, foi uma queda de 

10% no numero de solicitagoes de aposentadoria por tempo de contribuigao do 

primeiro semestre de 2003 para o primeiro semestre de 2004. 

Conforme comentado no supracitado artigo, o Consultor Legislativo da 

Camara dos Deputados Walter Oda, estabeleceu critica no sentido que: 

Contudo, na pratica, o que se observa e que a idade minima para fazer jus 
ao beneficio de aposentadoria por tempo de contribuigao e de 49 anos para 
homens e 44 para mulheres, considerando o inicio da vida laboral aos 14, 
como aprendiz, e o atual periodo exigido de 35 ou 30 anos de contribuigao, 
respectivamente. Dessa foram, ao restringir a analise, recalculando as 
medias para a amplitude de 44 a 80 anos, chega-se a 20,51% de aumento 
medio na expectativa de sobrevida e 16,22% de redugao media no fator 
previdenciario e na renda do beneficio. 
*Reforma da Previdencia da Social - LEI N° 9.876/99 - A 
Constitucionalidade do Fator Previdenciario. Disponivel em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 19 de set de 2010. 

Outro exemplo pratico, para fins de entendimento, observa-se que: dois 

homens filiados ao RGPS desde os 21 anos de idade, e que estivessem, em 

novembro de 2003, com 60 anos de idade e 39 de contribuigao. Aptos, portanto, a 

http://www.planalto.gov.br
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se aposentar. Um deles resolve requerer o beneficio e se aposentar, conforme a 

tabua de mortalidade utilizada a epoca. Este que resolveu se aposentar primeiro 

recebera o valor integral do beneficio. Porem, o outro resolve trabalhar mais um ano 

para poder ter um acrescimo no valor da sua renda mensal e requereu sua 

aposentadoria em novembro de 2004. Para este incidira a atual tabua de 

mortalidade, fazendo que o fator previdenciario reduza 16% e, consequentemente, o 

valor do beneficio tambem. Caso ele queira se aposentar recebendo o valor integral, 

ver-se-a obrigado a laborar por mais 3 anos. 

No entanto, suponha-se que o primeiro requereu seu beneficio em 30 de 

novembro de 2003 e o segundo em 1° de dezembro de 2003. Para o primeiro 

incidira a tabua de 2001 e para o segundo a tabua de 2003. Caso este queira 

receber o mesmo que aquele que requereu o beneficio um dia antes, tera trabalhar 

por mais 3 anos. 

E sobremodo importante assinalar que este procedimento viola frontalmente 

o principio da isonomia, vez que a Lei passa a tratar de forma diferenciada 

trabalhadores que se encontram na mesma situagao, e, ainda, nao atende ao 

exarado na Exposigao de motivos do Projeto de Lei, como visto acima, ou seja, "a 

introdugao do fator previdenciario estabelece maior equidade social no sistema de 

Previdencia Social". Cumpre obtemperar, todavia, o seguinte questionamento: Que 

equidade tem-se aqui, se por questao de 24 horas um trabalhador necessitara de 

trabalhar por mais 3 (tres) anos para conseguir receber o mesmo valor de beneficio 

que o outro que se encontrava nas mesmas condigoes que ele!? 

Outrossim, ha afronta ao equilibrio atuarial do sistema previdenciario, ou 

seja, como definido no topico anterior, o equilibrio entre os valores poupados e os 

valores percebidos quando da aposentagao. E plenamente visivel que essa 

alteragao na metodologia gerou consequencias irrazoaveis e desproporcionais. E 

bem verdade que ha violagao, inclusive, dos principios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

O principio da razoabilidade e mais um meio de controlar a administragao 

publica e proibir os seus excessos, sendo, portanto, um dos mais importantes 

principios regradores da administragao publica. 

Cumpre observar ainda que a razoabilidade se consubstancia na perfeita 

adequagao entre o meio e o fim desejado. Partindo dessa premissa e retomando a 

Exposigao de Motivos do Projeto de Lei n.° 1.527/99, pode-se perceber que a 
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finalidade colimada era a isonomia e o equilibrio atuarial do sistema previdenciario. 

Com a adogao desse novo metodo de elaboragao da tabua de mortalidade, passa-

se a desvirtuar o fim visado pela Lei em comento. 

Insta salientar, no que se refere ao ultimo exemplo citado e com relagao aos 

Principios da Razoabilidade e Proporcionalidade, que nao parece nada razoavel 

muito menos proporcional, que dois individuos que estejam ostentando a mesma 

situagao sejam tratados de forma diferente, simplesmente em razao da data de 

entrada do requerimento de concessao do beneficio. Desta feita, nao e razoavel que 

essa alteragao gere inumeros prejuizos aos segurados da previdencia social. 

E relevante e extremamente necessaria uma revisao dessa metodologia ou 

da tabua a ser adotada. Nao e plausivel que um sistema que diz visar a equidade 

social utilize, em um Pais de dimensoes continentals como o nosso, uma unica 

tabua de mortalidade, vez que a expectativa de sobrevida de uma pessoa que vive 

no sertao nordestino nao sera a mesma de alguem que resida na capital de outra 

regiao do pais, em condigoes plenamente mais favoraveis, em termos de politicas 

publicas, como saude, educagao, moradia, fatores esses, que influenciam 

diretamente na vida de um individuo. 

Por fim, a melhor solugao para o caso concreto seria abolir o fator 

previdenciario, extirpa-lo de vez de nosso ordenamento, tendo em vista que nao 

existe forma melhor de manter o equilibrio atuarial do que pagar ao segurado o 

quantum que Ihe e devido a proporcionalidade de suas contribuigoes. 

4.2 DIREITO ADQUIRIDO, EXPECTATIVA DE DIREITO E REGRAS DE 

TRANSIQAO 

O Supremo Tribunal Federal ja consolidou entendimento no sentido de que 

nao ha direito adquirido a regime juridico, de modo que os beneficios previdenciarios 

sao regulados pelas normas vigentes na epoca da concessao (RMS 21789, 1 a 

Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU 31/05/1996; RE 278718, 1 a turma, Rel. Min. 

Moreira Alves, DJU 14/06/2002). 
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Desta feita, para a concessao de beneficio previdenciario, devem ser 

utilizados os criterios vigentes no momento da aquisigao do direito, inclusive a 

aplicagao do Fator Previdenciario e a tabua de mortalidade respectiva, respeitando-

se apenas, se for o caso, o direito adquirido a incidencia das regras anteriores, 

quando ja preenchidos os requisitos para obtengao do beneficio. 

Quanto a expectativa de direito, foram criadas as regras de transigao, as 

quais estao previstas na propria Lei do Fator Previdenciario (9.876/99), que podem 

ser observadas a seguir: 

Art. 5° Para a obtengao do salario-de-beneficio, o fator previdenciario de 
que trata o art. 29 da Lei n° 8.213, de 1991, com redagao desta Lei, sera 
aplicado de forma progressiva, incidindo sobre um sessenta avos da media 
aritmetica de que trata o art. 3° desta Lei, por mes que se seguir a sua 
publicagao, cumulativa e sucessivamente, ate completar sessenta avos da 
referida media. 
Art. 6° E garantido ao segurado que ate o dia anterior a data de publicagao 
desta Lei tenha cumprido os requisitos para a concessao de beneficio o 
calculo segundo as regras ate entao vigentes. 
Art. 7° E garantido ao segurado com direito a aposentadoria por idade a 
opgao pela nao aplicagao do fator previdenciario a que se refere o art. 29 da 
Lei n° 8.213, de 1991, com a redagao dada por esta Lei. 

Como mencionado no topico anterior, foi determinada a inclusao gradual do 

fator previdenciario no salario-de-beneficio, incidindo sobre 1/60 da media aritmetica, 

por mes que se seguir a sua publicagao, cumulativa e sucessivamente, ate 

completar sessenta avos da referida media, de modo a nao prejudicar os segurados 

que estavam proximos de se aposentar. Sendo que para o segurado que 

implementou os requisitos para a concessao da aposentadoria a partir de dezembro 

de 2004, o fator passou a ser aplicado de forma integral. 

Nesta esteira, foi a partir de 2004 que o fator previdenciario passou 

efetivamente a prejudicar os trabalhadores que de um modo ou de outro, laboraram 

de forma digna para no futuro terem direito ao que constitucionalmente e garantido, 

a aposentadoria. No mais, e de se verificar que em nenhum pais do mundo e 

utilizado esse tipo de criterio para se aposentar. 

O Projeto de Lei n° 3.299/2008 propos a extingao do fator previdenciario do 

calculo das aposentadorias dos segurados do RGPS. O referido projeto defendeu o 

restabelecimento do calculo do salario-de-beneficio em vigor anteriormente a 

alteragao promovida pela Lei n° 9.876/99. Chegou a ser aprovado no Senado, 

entretanto, quando chegou na Camara dos deputados, infelizmente, foi derrubado. 
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Portanto, e relevante rever Projetos de Emenda como esse para os 

beneficiarios da previdencia social, como forma de atender aos principios previstos 

na legislagao constitucional e legislagao superveniente (igualdade, equidade, 

razoabilidade e proporcionalidade, eficiencia, dentre outros), e garantir de forma 

justa uma aposentadoria que os mesmos tanto trabalharam e fizeram por merecer. 
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5 CONCLUSAO 

A abordagem fatica do presente trabalho de conclusao de curso teve como 

objetivo demonstrar a grande divergencia existente no campo juridico, quanto a 

incidencia do fator previdenciario nos beneficios de aposentadoria por idade e por 

tempo de contribuigao. Pretendeu-se chegar a um denominador comum, tentando 

sempre preservar o posicionamento que melhor se coaduna com a ordem juridica 

vigente. 

Foi visto de forma detalhada como os segurados em geral da Previdencia 

Social sao prejudicados com a efetiva incidencia do fator previdenciario. Esse fator e 

inserido no calculo da aposentadoria e leva em consideragao a idade do segurado, 

sua expectativa de sobrevida e o tempo de contribuigao para a Previdencia Social. 

Mesmo que o segurado tenha laborado toda sua vida arduamente e possua 

tempo de contribuigao suficiente, na maioria das vezes e forgado a trabalhar mais 

alguns anos por nao possuir ainda a idade suficiente para que o fator nao reduza 

drasticamente o beneficio a ser recebido, seja aposentadoria por idade ou por tempo 

de contribuigao. 

Ainda, ha o criterio da expectativa de vida do segurado, que ao adentrar no 

calculo, tambem prejudica os segurados, pois mediante a nova tabela utilizada pelo 

IBGE foi explanado que a mesma torna-se ineficaz e injusta em virtude da maneira 

pela qual e aplicada. 

Faltou ao IBGE, quando da elaboragao da referida tabela, inserir uma 

variedade de dados importantes, quais sejam: a estimativa de mortalidade infantil, a 

estrutura por idade das taxas de mortalidade, por sexo, obtidas nas estatisticas do 

Censo Demografico de 2000, enfim, uma serie de parametros, sem os quais se torna 

impossivel a utilizagao da Tabela como forma de preservar os principios 

consagrados no ordenamento juridico e na propria Constituigao Federal, tais como o 

Principio da Isonomia, da Razoabilidade e proporcionalidade, Equidade e da 

Eficiencia, com relagao a todos os segurados que estao em situagoes 

completamente adversas. 

A titulo de ilustragao, cumpre observar que a expectativa de vida de um 

individuo que mora no interior de uma cidade do sertao nordestino nao sera a 

mesma de outro que more em uma capital de estado de uma regiao desenvolvida do 
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pais em termos de economia, educagao, saude, lazer, infra-estrutura, entre outros. 

Sao essas as causas que tornam a Tabela do IBGE inaplicavel no caso concreto no 

que se refere a expectativa de vida. 

Insta salientar, que a legislagao infraconstitucional vigente em materia de 

beneficios previdenciarios nao e compativel com o equilibrio financeiro e atuarial 

previsto no art. 201 da CF (com a redagao dada pela Emenda Constitucional n° 

20/98), conforme visto no capitulo anterior, demandando sua imediata 

compatibilizagao com o novo modelo constitucional e, por que nao dizer, com a 

realidade e as necessidades da sociedade. 

Esse ano ja foi votado o Projeto de Lei que teve como objetivo extinguir o 

fator previdenciario, entretanto, nao logrou exito, sendo derrubado na Camara dos 

Deputados. Tendo em vista as consideragoes expendidas, nao ha como questionar 

a necessidade de se enfrentar, com urgencia, a questao da previdencia social no 

Brasil, com seriedade e senso de responsabilidade, principalmente no que tange a 

extingao do fator previdenciario. 

Por fim, cabe dizer que o presente trabalho nao teve a intengao de esgotar a 

analise ao tema, mas, sim, ao contrario, pretendeu contribuir para o estudo critico 

acerca da efetiva incidencia do fator previdenciario nas aposentadorias por idade e 

por tempo de contribuigao, e para tanto, adotaram-se os posicionamentos 

doutrinarios mais hodiernos. Houve, com isso, um consequente enriquecimento do 

raciocinio juridico e academico sobre a materia. 
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