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RESUMO 

O ato juridico que concede a aposentadoria e, tambem, ato administrativo, conquanto, decorre 
de manifesta9ao emanada do Estado, que reconhece no caso concrete o direito subjetivo do 
peticionario a aposenta^ao, desde que preenchidos os requisites estabelecidos na legisla9§o 
pertinente. A Lei n° 8.213/91 vincula os tramites administrativo e judicial, que tenha por 
escopo a concessao de qualquer beneficio previdenciario, pois, institui os imperativos que 
devem ser observados para tan to. Apos o tramite legal, o requerente ira incorporar ao seu 
patrimonio juridico esse direito, que tern como consectario logico, a percepcao de sua renda 
mensal. A possibilidade de renuncia a renda mensal do beneflco, constitui o cerne da 
discussao sobre o instituto da desaposentacao. Tal renuncia se opera com o proposito de obter 
beneficio mais vantajoso, em razao de contribuicoes posteriores, no mesmo, ou em outro 
regime previdenciario, o que vem ensejando inumeras atjoes judiciais, com o fito de se fazer 
reconhecer essa possibilidade. A desaposentacao surgiu como construcao doutrinaria, e vem 
sendo aperfei9oada pela jurisprudencia patria atraves de varias decisoes. Portanto, o intento 
desta pesquisa sera demonstrar, atraves de alguns aspectos, a cabal possibilidade juridica da 
desaposenta9&o, e a evidente ilicitude de que padece as denega9oes administrativas. 
Outrossim, sera demonstrado a possibilidade de reversao do ato juridico que concedeu a 
aposentadoria, os pressupostos logicos, e a eompensa9ao entre regimes, ante a necessidade de 
se restituir, ou nao, os valores recebidos no regime em que se opera a abdica9ao, ja que o 
mesmo concede certidao de tempo de eontribuicao para que seja averbado em outro regime. 
O instituto ratifica o ideario de justica e bem-estar sociais preconizado pela Constitui9&o. 
Para o deslinde das questoes suscitadas, serao utilizados os metodos bibliograficos, o 
historico-evolutivo e o exegetico-juridico. Destarte, verificar-se-a na analise, a real 
possibilidade do instituto, atrelada a restituic&o dos valores percebidos anteriormente a titulo 
de renda mensal do beneficio, restringindo-se ao absolutamente neeessario para a manuten9ao 
do equilibrio II nance iro dos sistemas previdenciarios envolvidos, sob pena de 
comprometermos o espectro da cobertura previdenciaria. 

Palavras-chave: Desaposentacao. Possibilidade. Restituî ao. Direito Social 



ABSTRACT 

The act provides that the legal retirement is also administrative decree, though, stems from 
expressions issued by the state, acknowledges that in case the subjective right of the 
petitioner to retirement, provided they met the requirements under relevant legislation. Law 
8.213/91 binding on the administrative and judicial procedures, which has the scope to grant 
any benefits thus establishing the requirements to be followed to both. After the legal process, 
the applicant will incorporate its legal heritage that right, which is effect logical, the 
perception of their monthly income. The possibility of waiving the monthly income of benefit 
is the crux of the discussion on the office of not retirement. This waiver is operating with the 
purpose of obtaining benefit more advantageous, because of contributions later, in the same, 
or another provident scheme, which is providing numerous lawsuits, with the aim of doing 
acknowledge that possibility. The not retirement emerged as the doctrinaire, and is being 
developed by case law homeland through various decisions. Therefore, the intent of this 
research will demonstrate, through some things, the full legal possibility of not retirement, 
and the obvious illegality of afflicting the administrative denials. Also, will be shown the 
possibility of reversion of the act which granted the legal retirement, the logical assumptions, 
and compensation arrangements between, before the need to restore, or not, the amounts 
received under the scheme under which operates the abdication, as the same time grant of 
certificate of contribution for which it is recorded in another scheme. Hence it is appropriate 
to choose the theme, because the institute ratifies the ideas of justice and social well-being 
advocated by the Constitution. For the solution of the issues raised will be used the methods 
library, the historical evolution and interpretative-law. Thus, there will be the analysis, the 
real possibility of the institute, geared to refund the values previously perceived as a monthly 
income of the benefit, restricting itself to the absolutely necessary for maintaining the 
financial stability of pension systems involved, under penalty of compromise the spectrum of 
coverage the provident. 

Key-words: Not retirement. Possibility. Refund. Social Law. 
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INTRODUgAO 

A Constituicao Federal inseriu a seguridade social no Tltulo da Ordem Social, 

primando pela valorizacao do trabalho. A ordem social tern como fundamento a pessoa 

humana, e para concretizar o chamado Estado de Bem-Estar Social direciona a ela suas 

politicas publicas. 

A seguridade social e composta de tres diretrizes de atuacao, a saber: previdencia 

social, assistencia social e saude. As duas ultimas constituem a vertente nao contributiva do 

sistema. Ja a previdencia social tem publico especifico, qual seja, o segurado, que contribui 

com mensalidades para a manutencao do sistema protetivo. 

Dentre outros objetivos, a seguridade social busca a universalidade de cobertura e de 

atendimento para quern dela necessitar. Nessa otica, e facil perceber que o seguro social 

suscita disciplinamento normativo austero e atencao especial por parte das politicas publicas, 

pois deve manter o equilibrio finaneeiro e atuarial do Estado nesta area de atuacao. 

Se a qualidade de segurado depende de eontribuicao para o sistema protetivo, 

logicamente, o vinculo contributivo configura-se como condicao necessaria para a 

caracterizacao do direito subjetivo a pereepcao de beneficio previdenciario. 

Apos o transcurso normal do requerimento administrativo, a concessao do beneficio 

faz incorporar ao patrimonio juridico do requerente, o direito a fruicao do mesmo, tendo como 

consequencia logica a percepcao de sua renda mensal. 

A cada dia que passa, os casos de aposentadoria precoce e de migracao de regime 

ganham voz nas vias administrativa e judicial. Como o vinculo e compulsorio, aquele que se 

aposenta e volta ao trabalho esta obrigado a contribuir com o sistema de previdencia, sem que 

essas contribuicdes afetem o valor de seu beneficio. Ja nos casos de migracao de regime, 

aposentado que obtem aprovacao em concurso publico para cargo efetivo, tenciona 

naturalmente averbar o tempo de eontribuicao anterior no outro regime, para que possa 

usufruir de urn beneficio melhor. 

A possibilidade de renuncia a renda mensal do beneficio, estabeleee o tema central da 

discussao acerca do instituto da desaposentacao. Contudo, a renda proveniente do beneficio 

constitui direito patrimonial, que tem na disponibilidade sua caracteristica basilar. Assim, 

renuncia significa abdicacao de um direito pessoal disponivel que nao causa prejuizos a 

terceiros. 
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As negativas na via administrativa fundamentam-se na ausencia de previsao legal 

aplicavel, bem como na proteeao constitucional ao ato juridico perfeito e ao direito adquirido. 

Os mais desavisados insistem em afirmar que o instituto baseia-se na renuncia ao 

direito a aposentadoria. Porem, este direito permanece intacto, visto que ja se incorporou ao 

patrimonio juridico do requerente. O seu exercicio e que sera suspenso, enquanto nao se 

configura nova situacao juridica, no mesmo ou em outro regime previdenciario para gozo de 

novo beneficio. 

A reversibilidade do ato juridico que concedeu o beneficio primitivo e deveras 

importante para que se realize a desaposentacao, sendo inclusive componente de seu conceito. 

Ademais, a compensacao entre os regimes previdenciarios e a controversia estabelecida sobre 

a necessidade de restituicao dos valores recebidos a titulo de renda mensal de beneficio, sao 

pontes fundamentals de discussao. 

Com efeito, o intento fundamental desta analise cientifica sera demonstrar a real 

possibilidade juridica do instituto da desaposentacao, aliada a necessidade de restituicao de 

valores recebidos anteriormente, sob pena de comprometimento do sistema protetivo. Para 

isso, serao apresentadas varias argumentacoes ao longo do desenvolvimento da tematica, que 

irao contribuir para a construcao de uraa analise critica acerca do novel instituto. 

Destarte, para o deslinde do tema suscitado, utilizar-se-a, na presente pesquisa, os 

metodos bibliograficos, com base teorica na coleta de informacoes; o historico-evolutivo, 

direcionado na perquiricao das mudancas introduzidas no sistema previdenciario ao longo do 

tempo e, por ultimo, o exegetieo-juridico, para analise das proposicoes constitutionals e 

demais leis lato senso relativas ao tema. 

Para tanto, o capitulo primeiro, de Indole predominantemente historica e conceitual, 

sera constituido da analise da seguridade social e da previdencia brasileira, do conceito de 

seguridade social, da analise constitucional da seguridade social, sera abordado tambern a 

evolucao historica da previdencia social e a sua definicao, o custeio da previdencia social e, 

por derradeiro, a natureza juridica das contribuicoes soeiais. 

No capitulo seguinte, sera abordado o institute da aposentacao no sistema 

previdenciario brasileiro, trazendo a definicao e a natureza juridica da aposentadoria, bem 

como os regimes previdenciarios e as especies de aposentadoria. 

O ultimo capitulo, portanto, sera direcionado a problematica do tema em questao, onde 

se discutira enfaticamente a desaposentacao em nosso sistema previdenciario, seu conceito e 

suas especies, a diferenciacao entre reversao e renuncia no direito patrio, a reversibilidade do 

ato juridico concessivo da aposentadoria, os pressupostos logicos da desaposentacao, a 
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contagem reciproca e a compensacao entre regimes, argumentos eontrarios ao instituto e, 

coneluindo a analise, o ressarcimento das prestacoes recebidas. 

Finalmente, o desiderato desta pesquisa e, como proposto, demonstrar de modo cabal, 

a possibilidade juridica da desaposentacao, vinculada a restituicao dos valores necessarios a 

manutencao do equilibrio financeiro e atuarial do sistema protetivo. Ademais, serao 

enfatizados os argumentos que colocam o instituto como instrumento capaz de propiciar o 

bem-estar e a justica sociais preconizados por mandamento constitucional, ja que objetiva 

melhorar a situacao financeira e social do requerente e seus dependentes. 



CAPITULO 1 A SEGURIDADE SOCIAL E A PREVIDENCIA NO BRASIL 

A Constituieao Federal, ao inserir a Seguridade Social no Titulo da Ordem Social, 

reconheceu sua importancia para a construcao e manutencao da ordem social. A ordem social 

harmoniza-se com a propria ordem economica, fundamentada na valorizacao do trabalho 

humano e na livre iniciativa. 

Sendo a pessoa humana o fundamento da ordem social, para ela estarao voltadas suas 

diretrizes de atuacao, como por exemplo, atraves da seguridade social. Assim, manifesta-se a 

intencao do legislador constituinte, em estabelecer no solo patrio o chamado Estado de Bem-

Estar Social. 

A ordem social tem como objetivos o bem-estar e a justica social. Tais objetivos 

legitimam a insercao da seguridade social dentro do contexto abordado, pois, a seguridade 

social garante aos individuos e a seus dependentes a protecao necessaria ante os riscos socials 

existentes, atraves da assistencia social, da saude e da previdencia social. 

Ao garantir os minimos necessarios a sobrevivencia humana, a seguridade social e 

instrumento de bem-estar. Igualmente, ao reduzir as desigualdades sociais causadas pelo 

orcamento individual e familiar deficitario, consubstancia-se em instrumento de justica social. 

Assim, a seguridade social e o meio para atingir a justica e o bem-estar sociais, que sao 

finalidades da ordem social. 

O direito subjetivo as prestacoes da seguridade social, depende do preenchimento de 

requisitos especificos. Tais prestacoes configuram-se atraves de beneficios ou servicos, sendo 

que na assistencia social e na saude, a prestac&o independe de contribuicoes para o sistema, 

diferentemente da previdencia social na qual vigora o vinculo contributivo compulsorio. 

Destarte, percebe-se que a seguridade envolve todas as situacoes propiciadoras de 

riscos sociais, atendendo as necessidades basicas do individuo, atraves de um conjunto 

integrado de acoes do Estado e da sociedade, nos segmentos de assistencia social, saude e 

previdencia social. 
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1.1 Evolucao Historica da Previdencia Social 

A genese do Direito da Seguridade Social esta umbilicalniente ligada ao passado de 

luta dos trabalhadores, cujo trabalho foi a principal fonte de propiciacao das primeiras normas 

sobre concessao de beneficios ou services aos trabalhadores. Porem, a familia deu os 

primeiras passos naquilo que mais tarde se tornaria protecao social, o cuidado aos idosos e 

incapacitados, era dever dos mais jovens e com potencial laborativo. Mesmo assim, o trabalho 

assumia fundamental importancia para que este "pacto" se efetivasse. 

A periodizaeao da historia noticia que a Lei dos Pobres (1601) foi a primeira norma 

protetiva editada, com carater meramente assistencial, que instituiu auxilios e socorros 

publicos aos necessitados. 

Em se tratando de leis previdenciarias, o primeiro Estado a editar norma nesse sentido 

foi a Alemanha, capitaneada por Otto Von Bismark, em 1883, instituindo o seguro do 

trabalho. Ainda neste pais, em 1884 e 1889, foram criados a cobertura eompulsoria para os 

acidentes de trabalho e o seguro de invalidez e velhice, respectivamente. Igualmente, foi a 

primeira vez em que o Estado ficou responsavel pela gestao e organizacao de um beneficio 

custeado mediante contribuicoes compulsorias das empresas. 

Ja sob a otica constitucional, tivemos no Mexico em 1917, a primeira constituicao a 

tratar do tema, seguida pela constituicao alema de Weiar, em 1919. 

Em 1935, os Estados Unidos institulram o Social Security Act (Ato da Seguridade 

Social), sob a egide de um modelo de Estado Social, intervencionista e garantidor, que trouxe 

para si a responsabilidade de proteger o cidadao contra os riscos sociais existentes. 

Entrementes, nao se tratava de criacao da seguridade social, mas sim de previdencia social 

como forma de protecao social. 

O cerne de toda essa discussao no panorama mundial foi o chamado Piano Beveridge, 

estabelecido na Inglaterra em 1942. Constitui-se em verdadeiro marco da seguridade social 

moderna, marcada pela participac&o de todas as categorias de trabalhadores no custeio, 

mediante cobranca eompulsoria aos empregadores e empregados, financiando o tripe de 

sustentacao da seguridade, a saber: saude, previdencia social e assistencia social. 

No Brasil, o seguro social iniciou-se com a organizacao privada e, aos poucos, o 

Estado foi se apropriando da estrutura criada atraves de praticas intervencionistas. 

As primeiras entidades de protecao social foram as "Santas Casas de Mlsericordia", 

como a de Santos, que em 1553, prestava servicos de assistencia social. Alem dessas, o Piano 
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de Beneficios dos Orfaos e Viuvas dos Oficiais da Marinha (1795), e o montepio para a 

guarda pessoal de D. Joao VI (1808). 

Em 1821, Dom Pedro I expediu um decreto garantindo aposentadoria aos professores, 

apos trinta anos de servico, e um abono de 25% aos que continuassem em atividade. 

Ja em 1835, foi criado o Montepio Geral dos Servidores do Estado - MONGERAL, 

entidade privada que funcionava sob a forma de mutualismo. 

O Decreto n° 9.912, de 1888, concedeu aposentadoria aos empregados dos Correios 

apos trinta anos de servieo e idade minima de sessenta anos. 

A primeira Constituicao a conter a expressao "aposentadoria", foi a de 1891, que 

concedeu aposentadoria por invalidez aos servidores publicos, custeada pela nacao. Porem, 

esta insercao no texto constitucional foi incipiente, ja que esse beneficio seria devido apenas 

em caso de invalidez permanente, nao sendo considerada marco previdenciario no mundo. 

Assim, nenhum demerito sofre a Constituicao Mexicana de 1917, considerada a 

primeira a tratar do tema previdenciario, pois, estabeleccu regramentos minimos que 

estruturaram esta area social. 

A Lei n° 217, de 1892, concedeu aposentadoria por invalidez e a pensao por morte aos 

operarios do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

Criando o seguro compulsorio contra acidentes de trabalho, veio o Decreto-legislativo 

n° 3.724, de 1919, estabelecendo que cabia ao empregador indenizar seus empregados em 

caso de acidentes. Nessa epoea, o trabalhador tinha apenas a protecao do art. 159 do Codigo 

Civil de 1916. 

A doutrina, de forma majoritaria, considera o marco inicial da previdencia social 

brasileira a publicacao da Lei Eloy Chaves, Decreto-legislativo 4.682, de 24 de Janeiro 1923 

(aniversario da previdencia brasileira), que criou as Caixas de Aposentadoria e Pensao -

CAP's - para os empregados das empresas ferroviarias,mediante eontribuicao dos 

empregadores, dos empregados e do Estado, assegurando aposentadoria aos empregados 

pensao aos seus dependentes. A responsabilidade pela administracao e manutencao do sistema 

era dos empregadores, e o Estado ficaria responsavel somente pela autorizacao para a criacao 

dos fundos. 

A primeira Caixa de Aposentadoria e Pensao criada foi a dos empregados da Great 

Western do Brasil, em vinte de marco do mesmo ano. Ulteriormente, a empresa foi renomeada 

para Estrada de Ferro Santos-Jundiai e, depois, FEPASA (Ferrovia Paulista SA). 
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A Lei n° 5.109, de 1926 e a Lei n° 5.485, de 1928, estenderam o regime da Lei Eloy 

Chaves aos portuarios e maritimos, e ao pessoal das empresas de servicos telegraficos e 

radiotelegraficos. 

Em 1930, na Era Vargas, foi criado o Ministerio do Trabalho, Indiistria e Comercio, 

ficando responsavel pela organizacao da previdencia social brasileira. 

Ainda na decada de trinta, as cento de oitenta e tres CAP's existentes, foram reunidas 

formando varios Institutos de Aposentadoria e Pensao - IAP's. Tais institutes eram 

organizados por categoria profissional, dando mais seguranea e solidez ao sistema 

previdenciario, ja que os IAP's contavam com um numero de segurados superior ao das 

CAP's. 

Destarte, em 1933, foi criado o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensao, o dos 

Maritimos - IAPM - atraves do Decreto n° 22.872. 

Como leciona IBRAHIM (2006, p. 41): 

Nao seria exagero considerar a eriacao do IAPM como o marco inlcial da 
previd&icia brasileira, ja que somente neste momenta tem-se de modo evidente a 
participacao e o controle do Estado sobre o sistema securitario de nosso pais. 
Todavia, entende a maioria que tal hotira cabe a Lei Eloy Chaves, a ponto de o dia 
da previdencia ser comemorado em 24 de Janeiro. 

A eriacao dos institutos representou um marco na evolucao da previdencia brasileira, 

devido a sistematica que os constituia, tinham seus proprios regimentos, aprovados pelo chefe 

do Poder Executivo, com regras de custeio de beneficios. Como eram dotados de natureza 

autarquica, subordinavam-se a Uniao, mormente ao Ministerio do Trabalho, sendo esta 

intervencao estatal fator eonsideravel neste processo evolutivo. 

Apos a eriacao do IAPM (Instituto de Aposentadoria e Pensao dos Maritimos), 

diversas categories profissionais criaram seus proprios institutos, como por exemplo: IACB 

(Instituto de Aposentadoria e Pensao dos Comerciarios), IAPI (Instituto de Aposentadoria e 

Pensao dos Industriarios), IAPTEC (Instituto de Aposentadoria e Pensao dos Empregados em 

Transports de Carga - 1938), e o IAPFESP (Instituto de Aposentadoria e Pensao dos 

Ferroviarios e Empregados em Servicos Publicos). 

Este processo de unificacao das CAP's perdurou ate a decada de 50, com a eriacao de 

institutes de diversas categorias profissionais. 

Sob a otica constitucional, temos a Constituicao de 1934 como a primeira a estabelecer 

a triplice forma de custeio compulsorio, com contribuicoes do Governo, dos empregadores e 
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dos trabalhadores. Tambem foi a primeira a utilizar a palavra "previdencia", porem, sem o 
epiteto social. 

A Constitaicao Federal de 1937 inovou trazendo a expressao "seguro social" como 

sinonimo de previdencia social. 

A Constituicao Federal de 1946 utilizou, de forma inovadora, a expressao 

"previdencia social" substituindo o seguro social. Foi garantida pelo constituinte a protecao 

aos eventos de doenca, invalidez, velhice e morte. Este Texto marcou a primeira tentativa de 

sistematizaeao das normas de protecao social. 

Resultado de um projeto apresentado em 1947, a Lei n° 3.807, aprovada em 1960, 

conhecida como Lei Organica da Previdencia Social - LOPS - unificou toda a legislacao 

securitaria, ou seja, todos os eriterios estabelecidos nos diversos IAP's, relativos a concessao 

de beneficios, ampliando os ja existentes e criando outros, a exemplo do auxilio-natalidade, 

funeral, reelusao, alem de estende-los a outras categorias profissionais. Porem, manteve-se 

ainda a mesma estrutura dos IAP's. 

Na Constituicao de 1946, foi a primeira vez em que o legislador se preocupou com o 

equilibrio atuarial do sistema previdenciario, sendo que, em 1965 foi acrescentado um 

dispositivo que previa a contraprestacao como requisite necessario a pereepcao ou extensao 

de um beneficio. Assim, a concessao do beneficio estaria condicionada a respectiva fonte de 

custeio, mantendo-se o equilibrio financeiro. 

A protecao ao trabalhador rural foi estabelecida pelo Estatuto do Trabalhador Rural, 

criando-se o FUNRURAL (Fundo de Assistencia e Previdencia do Trabalhador Rural) atraves 

da Lei n" 4.214 de 1963. Ulteriormente, a Lei Complementar n" 11, de 1971, instituiu o 

Programa de Assistencia ao Trabalhador Rural - PRORURAL, e conferiu natureza autarquica 

ao FUNRURAL,vinculando-o ao Ministerio do Trabalho de Previdencia Social. 

Somente em 1967, foram unificados todos os IAP's, com a eriacao do INPS (Instituto 

Nacional da Previdencia Social) atraves do Decreto-Lei 72/66, consolidando o sistema 

previdenciario brasileiro. Neste mesmo ano, a Constituicao de 1967 foi a primeira a 

estabelecer o seguro-desemprego como beneficio previdenciario. 

Os empregados domesticos somente foram incluidos no sistema em 1972, atraves da 

Lei n° 5.859/72. 

A Lei n° 6.439, de 1977 criou o Sistema Nacional de Previdencia e Assistencia Social 

- SINPAS, responsavel pela integracao das areas de assistencia social, previdencia social, 

assistencia mediea e gestao das entidades ligadas ao Ministerio da Previdencia e Assistencia 

Social. 
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O SINPAS agregava os seguintes orgaos: Instituto Nacional de Previdencia Social 

(INPS) - autarquia responsavel pela administracao dos beneficios; Instituto de Administracao 

Financeira da Previdencia Social (IAPAS) - autarquia responsavel pela arrecadacao, 

fiscalizacao e eobranea de contribuicoes e demais recursos; Instituto Nacional de Assistencia 

Medica da Previdencia Social (INAMPS) - autarquia responsavel pela saude; Fundacao 

Legiao Brasileira de Assistencia (LBA) - fundacao responsavel pela assistencia social; 

Fundacao Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) - fundacao responsavel pela 

promocao de politica social em relacao ao menor; Central de Medicamentos (CEME) - orgao 

ministerial que distribuia medicamentos, e, por fim, a Empresa de Processamento de Dados da 

Previdencia Social (DATAPREV) - empresa publica que gerencia os sistemas de informatica 

previdenciarios. 

Somente a DATAPREV existe ate hoje na estrutura da previdencia social, gerenciando 

os sistemas informativos do Ministerio da Previdencia Social. Inclusive, a Lei n" 11.457, que 

criou recentemente a Receita Federal do Brasil, autorizou a DATAPREV a prestar servicos de 

tecnologia da informacao ao Ministerio da Fazenda. 

A Constituicao de 1988 mencionou pela primeira vez o termo "seguridade social", 

compreendendo a reuniao dos Ires campos de atuacao, a saber; saude. previdencia social e 

assistencia social. 

A Lei n° 8.029/90 criou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, unificando o 

Instituto Nacional de Previdencia Social (INPS) e o Instituto de Administracao Financeira da 

Previdencia Social (IAPAS). Assim, reuniram-se custeio e beneficio num so orgao. Nesse 

mesmo ano o SINPAS foi extinto. 

Em 1991, entraram em vigor a Lei n° 8.212, dispondo sobre Organizacao da 

Seguridade Social e instituindo form as de custeio, e a Lei n° 8.213, que dispoe sobre o Piano 

de Beneficios da Previdencia Social, ambas regulamentadas pelo Decreto n° 3048, de 1999. 

Estas duas leis representam as principais fontes normativas do Direito Previdenciario 

Brasileira contemporaneo. As mesmas ja sofreram inumeras alteracoes concretizadas por 

outras leis, com o escopo de adequar o direito as transformacoes socials, decorrentes do 

convivio humano. O surgimento de novas realidades gera, por conseguinte, novas demandas, 

e o Direito nao pode deixar de apreeia-las, pelo principio da indeclinabilidade da jurisdicao. 

Um aspecto negativo e que as referidas leis fizeram com que a autarquia previdenciaria se 

tornasse extremamente legalista, indeferindo demandas com plausibilidade juridica em 

principios juridicos, e nas outras fontes do Direito, com a alegacao de que tais demandas sao 

desprovidas de amparo legal. 
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Enlim. com a inser̂ ao da seguridade social no capitulo da Ordem Social no Texto 

Maior, seus objetivos, quais sejam, bem-estar e justica sociais, devem ser sempre o foco de 

atuacao da seguridade social, reduzido desigualdades, no proposito de estabelecer uma 

sociedade mais justa, fraterna e igualitaria. 

1.2 Conceito de previdencia social 

O legislador constituinte adotou a expressao "Seguridade Social", gerando varias 

criticas de estudiosos do vemaculo, estes entendiam que a expressao mais adequada seria 

"seguranca social". 

Ante a celeuma estabelecida sobre qual seria a melhor expressao para representar a 

atuacao estatal nesta seara, Otavio Bueno Magno (apud Dias e Macedo, 2006, p. 28), aduz: 

Reconhecida a vernaculidade dos dois vocabulos, seguranca e seguridade, qual deles 
se havera de preferir, para designar o sistema de protecao contra riscos sociais? A 
resposta encontra-se num excerto de Joaquim Nabuco, em que esse grande prfcer da 
lingua nacional explica ser a seguranca de carater material e relativa a atualidade, ao 
passo que a seguridade possui conteudo moral e diz respeito ao futuro, visando a 
auseneia de receios. 

Assim, surgiu no ordenamento juridico patrio a expressao seguridade social, tendo 

como escopo criar um sistema protetivo inedito no Brasil, pois, no Estado Democratico de 

Direito estabelecido pelo poder constituinte originario, o proprio Estado seria responsavel 

pela eriacao de um sistema integrado de acoes para atender as demandas sociais vindouras, 

decorrentes dos infortunios da vida. 

A seguridade social pode ser definida nos termos da Constituicao Federal, como um 

conjunto integrado de acoes de iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia social. O dever 

constitucional imposto aos Poderes Publicos e a sociedade demonstra que a solidariedade e o 

fundamento da seguridade social. 

De acordo com Wladimir Novaes Martinez (apud Ibrahim, 2006, p. 4), em especial 

prelecao, temos: 

[...] e interessante observar que, tecnicamente, nao se trata de uma definicao, ja que 
a Constituicao meramente relacionou os componentes da seguridade, embora seja 
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muito comum a norma constitucional ser encarada como a definie§o da seguridade 
brasileira. 

A Organizacao International do Trabalho - OIT, na convencao 102, de 1952, 

conceitua a seguridade social, nestes termos: 

A protecao que a sociedade oferece aos seus membros mediante uma serie de 
medidas publicadas contra as privacies econdmicas e sociais que, de outra forma, 
derivam do desaparecimento ou em forte reducao de sua subsistencia, como 
consequencia de enfermidade, maternidade, acidente de trabalho ou enfermidade 
profissional, desemprego, invalidez, velhice e tambem a protecao em forma de 
assistencia medica e ajuda as familias com filhos. 

O mestre IBRAHIM (2006, p. 345), em pertinente comentario expoe: 

A seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva formada pelo Estado 
e particular, com contribuicoes de todos, incluindo parte dos beneficiarios dos 
direitos, no sentido de estabelecer acoes positivas no sustento de pessoas carentes, 
trabalhadores em geral e seus dependentes, providenciando a manutencao de um 
padrao minimo de vida. 

Conclui-se, entao, que a conceituacao de seguridade deve ser entendida no sentido 

lato, podendo, outrossim, ser compreendida com um conjunto de politicas e acoes visando a 

protecao integral do cidadao e de seu grapo familiar, quando da materializacao dos riscos 

sociais a que todos nos estamos suscetiveis, principalmente atraves da previdencia social. 

Historicamente, a previdencia social sempre esteve ligada a luta dos trabalhadores, 

seja por melhores condieoes de trabalho, seja pela protecao aos infortunios da vida a que 

estavam suscetiveis. Assim, pode-se afirmar que as acoes da previdencia possuem como 

elemento caractcristico, a protecao dos segurados contra os riscos sociais que cansam 

necessidades humanas. 

A atuacao da previdencia social baseia-se em beneficios e servicos, que podem de 

natureza programada ou nao, dependendo da casulstica. Esses beneficios e servicos existem 

devido ao reflexo na vida cconomica do trabalhador da contingencia, ensejando, portanto, 

protecao social, amparo. 

E oportuno refletir sobre o conceito de Previdencia trazido por Martinez (1992, p. 

295), que com perfulgencia leciona: 

Previdencia Social visa a propiciar os meios indispensdveis a subsistencia da pessoa 
humana - quando esta nao puder obte-los ou nao e socialmente desejavel que os 
aufira pessoalmente atraves do trabalho, por motivo de maternidade, nascimento, 
incapacidade, invalidez, desemprego, prisao, idade avan?ada, tempo de servi^o ou 
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morte. Mediante eontribuicao eompulsoria distinta, proveniente da sociedade e de 
cada um dos participantes. 

O conceito de previdencia Social traz em si, o carater de contributividadc. no sentido 

de que so aqueles que contribuirem terao acesso aos beneficios previdenciarios. Constatou-se 

a existencia de uma similitude entre Previdencia Social e contrato de seguro, uma vez que a 

pessoa contribui e tem cobertura de certos eventos, sendo que alguns estudiosos chegam a 

concluir que aquela e uma espeeie deste. Contudo, pode existir semelhanca, sendo em sua 

essentia especies diversas, principalmente porque o seguro traz a ideia de contrato, ligado ao 

direito privado, enquanto que a previdencia social e eminentemente publica, face a 

repercussao social de suas acoes. 

A previdencia tem como fito, proteger o trabalhador dos infortunios que o afetam, 

prejudicando sua capacldade de trabalho, influenciando sobremaneira na sua condicao 

economica, suprimindo ou reduzindo a mesma. Tem-se como acertada a licao de Dias e 

Macedo (2006, p. 20), que brilhantemente afirmam: 

Tudo aquilo que repercutir negativamente na economia do trabalhador deve ser 
objeto de protecao por parte da previd6ncia social. Mesmo que o evento seja atual, 
querido ou previsto, ainda assim, se abalar a economia do trabalhador, deve ser alvo 
de cobertura pela previdencia social. 

A organizacao da previdencia social e sustentada por dois principios basicos, 

conforme diccao do proprio Texto Constitucional, a saber: contributividade e 

compulsoriedade. 

0 principio da contributividade, tem como regra que, para se ter direito ao gozo de 

qualquer beneficio previdenciario, faz-se necessario se enquadrar na condicao de segurado, 

que contribui para a manutencao do sistema protetivo. 

Por seu tumo, o principio da compulsoriedade, esta diretamente ligado ao exercicio de 

atividade remunerada llcita, obrigando os trabalhadores a se ft Harem a regime de previdencia 

social. 

Outro principio de fundamental importancia para a previdencia social, e o da 

solidariedade, pois, atraves dele, todos os segurados contribuem para o sistema, sem 

necessariamente precisar do mesmo, garantindo os recursos para aqueles que realmente 

necessitam, e que tiveram uma vida de trabalho no passado. 
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Por fim, conclui-se que a previdencia social constitui verdadeiro segment© protetivo, 

garantindo ao trabalhador a protecao contra os riscos sociais previstos no Texto Maior e em 

normas esparsas, que causam alteracao em sua situacao economica e de seus dependentes. 

Para isso, vale-se da tecnica da filiacao obrigatoria, obrigando o segurado a participar e 

contribuir. 

1.3 Analise Constitucional da seguridade social 

E eedie© que a Ordem Constitucional e o paradigma para todos os demais ramos do 

direito, baseado no principio da compatibilidade vertical das normas. No Direito da 

Seguridade Social nao e diferente, por possuir regramento constitucional, com o escopo de 

estabelecer o Estado de Bem-Estar Social, tendo na seguridade um importante instrumento de 

concretizacao dessas politicas. 

A seguridade social, acertadamente, foi introduzida na Constituicao Federal no Tirulo 

da "Ordem Social", que se baseia no trabalho e objetiva o bem-estar e a justica sociais. Assim, 

busca o Estado o bem-estar de seus nacionais, justificando, inclusive, uma maior intervencao 

estatal para a consecucao deste intento. 

Em se tratando da competencia legal, compete privativamente a Uniao legislar sobre 

seguridade social. Por seu tumo, a competencia para legislar sobre previdencia e concorrente, 

consoante disciplina do art. 24, XII. 

Cabe a Uniao a elaboracao de normas gerais e de regras especificas aplicavels aos 

servidores federais, e aos demais entes federados, a elaboracao de normas referentes a seus 

respectivos pianos de previdencia, devendo-se para tanto, respeitar as regras gerais da Uniao, 

lastreadas na Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, que estabelece regras gerais para 

organizacao e funcionamento dos regimes proprios de previdencia social dos servidores 

publicos civis de todos ps entes federados. 

Assim, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, tendo como base as normas 

gerais da Uniao, irao estabelecer seus respectivos sistemas previdenciarios, inclusive, 

podendo criar por meio de lei propria, entidades fechadas de previdencia complementar, de 

natureza publica, destinadas aos seus servidores. 
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E importante enfatizar que a disciplina legal, e a administracao do Regime Geral de 

Previdencia Social, e de competencia privativa da Uniao, que trata do regime previdenciario 

dos trabalhadores em geral. 

Nos termos do caput do art. 194 da Constituicao Federal: "A seguridade social 

compreende um conjunto integrado de acoes de iniciativa dos Poderes Publicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia 

social". 

Logo, que a seguridade social deve tutelar todas as necessidades decorrentes dos riscos 

sociais elencadas no art. 201, relacionadas a previdencia social; deve proporcionar assistencia 

a saude, consoante disciplina dos arts. 196 e seguintes; bem como prover aqueles que se 

enquadram nos requisitos necessarios para a percepcao do beneficio assistencial, pela regra 

dos arts. 203 e 204, que tratam da assistencia social. 

O vinculo contributivo compulsorio (exceto para os segurados facultativos) e 

caracteristica inerente a previdencia social, o gozo do direito publico subjetivo das prestacoes, 

depende de eontribuicao para o sistema. A previdencia atende as necessidades decorrentes de 

infortunios previstos na propria Constituicao e nas leis infraconstitucionais. 

Por seu turno, para o gozo de beneficios e servicos da assistencia social e a saude, 

independe de eontribuicao para o custeio, devendo-se somente preencher os requisitos 

previstos em lei para fazer jus aos mesmos. 

Logicamente, para se manter uma estrutura minima de sistema previdenciario, e 

indispensavel uma fonte de custeio. Assim, a previdencia social necessita de fontes 

mantenedoras para que possa manter o equilibrio atuarial, necessario para fazer frente aos 

riscos assumidos frente a sociedade, e evitando a falencia do sistema. A solidariedade e o 

principio maior da previdencia social, pois, para ela contribuimos independentemente de 

percepcao de beneficios. 

Sobre esta tematiea, brilhantemente leciona IBRAHIM (2006, p. 134): 

Como determina a propria Constituicao, a previdencia social carece de equilibrio 
atuarial (art. 201, CRFB/88, com redacSo dada pela EC n° 20/98), somente sendo 
possivel a extensao ou eriacao de beneficios com a respectiva fonte de custeio (art. 
195, § 5°, CRFB/88), pois o sistema protetivo deve ser auto-sustentavel, mantendo-
se com as contribuicSes da clientela protegida. Nenhuma interpretacao no direito 
previdenciario podera gerar custo adicional sem a respectiva fonte, sob pena de 
inconstitucionalidade 

Por fim, deve-se abordar o aspecto principiologico, que tem sua principal fonte na 

Constituicao Federal (art. 194, paragrafo unico, incisos de I a VII), erigidos a categoria de 
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princfpios constitutionals. Sao eles: principio da universalidade, da uniformidade e 

equivalencia de beneficios e servicos as populacoes urbanas e rurais, da seletividade e 

distributividade na prestacao dos beneficios e servicos, da irredutibilidade do valor dos 

beneficios, da equidade na forma de participaeao no custeio, da diversidade da base de 

fmanciamento e do carater democratico e descentralizado da administracao por gestao 

quadripartite, da unidade de organizacao pelo Poder Publico, da solidariedade financeira (uma 

vez que e financiada por toda a sociedade), e da preexistencia do custeio em relacao ao 

beneficio ou servico. 

Embora nao especificado no art. 194, a preexistencia de custeio e principio 

constitucional, assim disciplina o art. 195, § 5°, da Constituicao Federal: "Nenhum beneficio 

ou servico da seguridade social podera ser criado, majorado ou estendido sem a 

correspondente fonte de custeio total." 

Logo, todo e qualquer beneficio criado ou estendido sem a respectiva fonte monetaria, 

contera o laivo da inconstitucionalidade. 

1.4 Custeio da Previdencia Social 

Apesar de nao previsto expressamente, a regra da contrapartida foi erigida a categoria 

de principio no Direito da Seguridade Social, consoante disciplina do paragrafo 5° do art. 195 

da Constituicao Federal, quando afirma que "nenhum beneficio ou servico da seguridade 

social podera ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total." 

Os conceitos atuariais fazem parte da atividade desempenhada pela seguridade social, 

ratiflcados pelo Texto Maior, que preconiza o equilibrio finaneeiro e atuarial do sistema, de 

forma que a eriacao, instituicao, majoracao ou extensao de beneficios e servicos devem ser 

ofertados, lastreados em orcamento ja defmido. Ratifica-se, assim, a necessidade de 

preexistencia do custeio em relacao aos beneficios e servicos ofertados pela previdencia 

social. 

Incrementam esta receita, os recursos provenientes dos orcamentos da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, alem das contribuicoes que sao pagas pelo 

empregador, pela empresa ou entidade a ela equiparada (art. 195,1, CF), pelo trabalhador (art. 

195, II), pelas contribuicoes incidentes sobre as receitas dos concursos de prognosticos (art. 
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195, III) e pelas contribuicoes pagas pelo importador de bens ou servicos do exterior, ou de 
quem a lei a ele equiparar (art. 195, IV). 

Existe, ainda, a possibilidade de instituir-se outras fontes de custeio, destinadas a 

garantir a expansao da seguridade social, consoante disciplina do § 4° do art. 195. 

O custeio e feito por toda a sociedade, que assume o encargo de custear as 

necessidades causadas pelas contingencias. Para tanto, utiliza-se do seguro, que absorve a 

necessidade social vivenciada pelo beneficiario da previdencia. Para isso, a previdencia social 

utiliza tecnicas que garantem o equilibrio do sistema, com destaque para a reparticao simples 

e a capitalizacao. 

A reparticao simples baseia-se num modelo onde os recursos vertidos pelos 

contribuintes sao depositados num fundo unico, sendo destinados a prover os aposentados. 

Esta em consonancia com o principio da solidariedade, pois, a geracao economieamente ativa, 

contribui para o sistema, garantindo a seguridade dos atuais beneficiarios, Essa tecnica sofre 

forte influencia social, conquanto, a populacao idosa esta crescendo, e dependendo de um 

numero cada vez maior de jovens para manter o sistema. Os regimes previdenciarios publicos 

do Brasil sao organizados com base na reparticao simples. 

A capitalizacao consiste na formacao de um fundo de reserva individualizado, 

formado pela cobranca de contribuicoes, que ao ser investido, seus lucros possibilitam o 

pagamento dos proprios beneficios e demais despesas da administracao. Esta e a tecnica 

predominante na previdencia privada. 

Ibrahim (2006) admite a vinculacao sistematica entre a tecnica da capitalizacao e a da 

eontribuicao definida, devido a semelhanca existente entre ambos. 

Essas tecnicas de fmanciamento do sistema previdenciario, sao ladeadas pelos 

sistemas de concessao de beneficios, classificados em beneficio definido e eontribuicao 

definida. 

No sistema de beneficio definido, o contribuinte ja tem previo conhecimento dos 

requisitos que devera satisfazer para gozar da prestacao, bem como conhece qual sera o valor 

da mesma, independentemente das reservas vertidas para o custeio. 

Esse sistema destaca-se pelo fato de ser possivel a concessao de beneficios nao-

programados, decorrentes de eventos imprevistos, pois, a administradora tera que concede-lo, 

mesmo que os rendimentos do capital aplicado no fundo de reserva tenham sido insuficlentes 

para o custeio de tal beneficio. 

Por seu turno, o sistema de eontribuicao definida nao possui valor de beneficio 

preestabelecido, somente a cotizacao a ser feita pelo contribuinte. Para receber o beneficio, o 
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segurado devera perfazer certo numero de contribuicoes. Seu valor sera calculado com base 

nessas entradas e nos rendimentos aferidos durante o periodo de aplicacao do capital 

principal. 

Ibrahim (2006, p. 30) adverte que a concessao de beneficios sob a forma exclusiva de 

eontribuicao definida, "[...] e evidentemente ^constitutional, pois excluiria por complete a 

solidariedade do sistema, alem de eliminar a garantia contra eventos nao-programados [...]", 

como invalidez permanente ou temporaria para o trabalho. 

Conclui-se, portanto, que existe uma triplice forma de custeio, com recursos 

provenientes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, e uma gestao quadripartite 

da seguridade, com participacao do governo, das empresas, dos trabalhadores e dos 

aposentados. Ademais, o sistema de concessao denominado beneficio definido, corresponde a 

quase totalidade dos beneficos concedidos pela previdencia social brasileira, que igualmente 

se vincula a tecnica da reparticao simples para defini-lo pecuniariamente. 

1.5 Natureza Juridica das contribuicoes sociais. 

O Estado, no proposito de garantir o bem-estar aos seus cidadaos, utiliza-se de varios 

instrumentos que garantem a consecuc&o de tal proposito, assegurando recursos previamente 

vinculados. Dentre eles destacamos o tributo. 

O sistema tributarista assumiu posic&o exponencial para o financiamento de regimes 

previdenciarios e outros servicos governamentais, alem de con substanc i arem- se como 

ferramentas eficazes de intervencao no Estado na economia e na ordem social. 

As contribuicoes sociais especificadas no art. 195 da Constituicao Federal, 

estabelecem certa celeuma sobre a sua natureza juridica. Defini-las como tributos, significa 

tambem as inserir no sistema juridico, analisando as consequencias juridicas de tal ato. 

Entrementes, o entendimento predominante doutrinaria e jurisprudcncialmente, e o de 

que as contribuicoes sociais sao tributos, especificamente contribuicoes parafiscais. Tal 

inclusao decorre do enquadramento destas arrecadacoes no conceito de tributo, expresso no 

art. 3° do Codigo Tributario Nacional - CTN, e do regime juridico atribuido as contribuicoes 

sociais, parte delas previstas dentro do capitulo referente ao Sistema Tributario Nacional, na 

Constituicao Federal. 
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A Lei n° 5.172/66, que instituiu o Codigo Tributario Nacional, estabeleee em seu art, 

4°, I I , que "a destinacao legal do produto da sua arrecadacao" e Irrelevante para qualificar a 

natureza juridica do tributo, fato que arredou a eontribuicao social de tal enquadramento. 

Porem, com o advento da Constituicao Federal de 1988, pacificou-se, doutrinaria e 

jurisprudencialmente, o entendimento sobre a natureza tributaria desta exaeao, restando-se 

derrogado o inciso I I , do art. 4° do CTN. 

Inclusive, esse e o entendimento do tributarista Kiyoshi Harada (2006), que atribui, 

face o preceito constitucional vigente, natureza tributaria as contribuicoes dos arts. 149 e 195. 

Logo, a eontribuicao social e tributo de destinacao especifica, em que o produto da 

arrecadacao e vinculado a despesa que fundamentou a sua instituicao. Essa destinacao 

constitui verdadeiro requisite de validade da exacao, devendo-se, portanto, se tornar invalida 

toda cobranca que nao se destine ao cumprimento das obrigacoes previdenciarias. 



CAPfTULO 2 DA APOSENTACAO NA PREVIDENCIA BRASILEIRA 

Assegurar condicoes minimas de subsistencia ao trabalhador apos o transcurso de anos 

de trabalho tornou-se fundamental, por nao poder mais exercer suas atividades laborais. Nesse 

contexto, surgiu a Previdencia Social no Brasil, para garantir o bem-estar aos trabalhadores. 

Com a Constituicao Federal de 1934, a Seguridade Social eomeeou a reeeber o devido 

tratamento, prevendo a protecao social do trabalhador sem prejuizo a instituicao da 

previdencia mediante contribuicoes por parte da Uniao, do empregador e do empregado. 

Contudo, somente na Constituicao Federal de 1988 e que a seguridade social dos servidores 

publicos veio a ser estruturada, passando a ter regras precisas e concentradas. 

A Previdencia Social, subdividida em Regime Geral de Previdencia Social, Regime 

Proprio de Previdencia Social e o chamado Regime de Previdencia Complementar, visa 

prover amparo ao trabalhador que ja nao reune condicoes fisicas para continuar laborando. 

A aposentadoria e apenas um beneficio previdenciario, ante o universo de 

contingencias protegidas pelo seguro social. Ademais, ao enfatizar as especies de 

aposentadoria, analisaremos a natureza juridica de sua concessao. 

A concessao de aposentadorias existe devido ao principio da solidariedade, atraves do 

qual, institui-se a obrigatoriedade da filiacao ao sistema previdenciario e, ainda, o pagamento 

da eontribuicao financeira que o sustenta. Tal principio constitui verdadeiro pilar de 

sustentacao da previdencia social, conquanto, se contribuir para o sistema dependesse fosse 

ato volitivo poderia se afirmar que a previdencia, nao teria o espectro de cobertura que possui 

hoje. 

2.1 Definicao de aposentadoria 

A Constituicao da Republica, em seu art. 7°, inciso XXIV, garantiu aos trabalhadores o 

direito a aposentadoria Aposentadoria, em termos tecnicos, e a condicao juridica que o 

segurado assume quando passa para a inatividade e e concedida e materializada atraves de um 

ato - doutrinariamente chamado de ato administrativo - proveniente do Estado no exerclcio 

de suas funcoes buscando reconhecer uma situacao juridica subjetiva. Esse ato administrativo 

produz a mudanca do status do segurado, levando-o do estado ativo para a inatividade, lhe 
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proporcionando a aposentadoria e, por sua vez, rendendo-lhe uma importancia mensal 

continuada e indefinidamente, deeorrente do cumprimento de requisitos e implemento de 

condicoes em lei para sua concessao. 

Para Marcelo Tavares (2006, p. 461) considera os beneficios previdenciarios, neles 

incluidos as aposentadorias como: 

PrestacSes pecuniarias, devidas pelo Regime Geral de Previddncia Social aos 
segurados, destinadas a prover-lhes a subsistencia, nas eventualidades que os 
impossibilite de, por seu esforco, auferir recursos para isto, ou a reforcar-lhes aos 
ganhos para enfrentar os encargos de familia, ou amparar, em caso de morte ou 
prisao, os que dele dependiam economicamente. 

Abordando a seara Constitucional, Wladimir Novaes Martinez (2008, p. 27) com 

esmero leciona: 

Juridicamente, apresenta-se como direito subjetivo posto a disposicio do filiado que 
preencha os requisitos legais, ou seja, e uma faculdade atribuida ao individuo depois 
de cumprir as exigencies programadas para obte-Ia. Tudo isso porque um dia o 
Estado se apropriou da iniciativa do cidadao, impondo-lhe o custeio obrigatorio. 

Hodiernamente, vem-se chamando de aposentaqao o ato administrativo simples no 

qual a Administracao Publica tem sua vontade limitada aos termos da lei que culmina na 

aposentadoria. Assim, por se tratar de ato vinculado, uma vez reunidos os pressupostos para 

que o segurado seja transportado a inatividade, nao resta ao Poder Publico alternativa, senao 

efetivar a aposentacao. 

2.2 Natureza Juridica da aposentadoria 

Primeiramente, faz-se necessario esclarecer que a aposentacao e tida como ato 

unilateral que vincula contratualmente o seguro social, que por sua vez esta obrigado a 

atender a pretensao do contribuinte. 

Assim, a aposentadoria constitui direito personalissimo, que nao admite transacao, 

cessao ou transferencia a terceiros a qualquer titulo. Nao significa dizer que a aposentadoria 

seja um direito indisponlvel pelo seu titular, ao contrario, e direito subjetivo e patrimonial, 

ontologicamente disponivel, deeorrente da relacao juridico-previdenciaria. 
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Ratificando o entendimento do carater subjetivo personalissimo do direito a 

aposentacao, cita-se decisao do Superior Tribunal de Justica, contida no DJ de 18.06.2001, 

Resp n° 143.092, quando pugnou pela carencia de legitimidade do Ministerio Publico Federal 

para propor Acao Civil Publica, com o talante de obrigar o INSS a aceitar pedidos de 

aposentadoria especial, independentemente do limite de idade. 

Outrossim, o direito a aposentadoria reveste-se de carater patrimonial e privado de seu 

titular, na medida em que se estabelece como consectario ldgico do cumprimento de 

condigoes estatuidas na relacao juridico-previdenciaria. O carater personalissimo do direito 

em berlinda consubstancia-se pelo fato de pertencer unicamente ao seu titular, pois, nem 

mesmo o Ministerio Publico, atuando como fiscal da lei reveste-se de legitimidade para 

pleitear em nome do titular quaisquer direitos relacionados a sua aposentadoria. 

A aposentadoria e, portanto, um direito social dos trabalhadores, com carater 

patrimonial e pecuniario, personalissimo e individual, com caracteristica de seguro social. 

Por fim, e pertinente enfatizar a natureza juridica de contrato aplicavel em relacao ao 

direito a aposentacao, conquanto, a avenca previdenciaria decorre do enquadramento nas 

condicoes pre vistas em lei, constituindo direito patrimonial. 

Neste interim, configura-se como exequivel a disponibilidade deste direito pelo seu 

titular, nao se obrigando, com tais caracteristicas, a exerce-lo ou do mesmo usufruir, dando 

margem a possibilidade de renuncia, com as peculiaridades inerentes ao instituto, finalidade 

precipua da elaboracao deste trabalho. 

2.3 Regimes Previdenciarios 

A previdencia social nao possui uniformidade na protecao de todo o grupo de 

segurados, devido a existencia de regimes previdenciarios diversos. Dependendo da atividade 

e do empregador, o trabalhador se filiara voluntaria ou automaticamente a um dos regimes de 

Previdencia Social, variando assim, as regras de protecao de regime para regime. 

Para ser considerado de previdencia social, o regime deve oferecer aos segurados, no 

minimo, os beneficios de aposentadoria e pensao por morte. 

Do ponto de vista financeiro, os regimes de previdencia social podem ser financiados 

de duas formas, a saber: reparticao simples ou capitalizacao. Os regimes podem ainda ser 

classificados como regimes de beneficio definido ou de eontribuicao definida. 
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Em se tratando de beneficio definido, as regras que sao utilizadas para calcular o valor 

do beneficio sao previamente estabelecidas. Esta e a dogmatiea utilizada pela previdencia 

social brasileira, que tem suas regras proprias defmidas por lei. 

Ja o sistema de eontribuicao definida, coaduna-se com o a tecnica de capitalizacao, 

conquanto, as contribuicoes sao defmidas. mas o valor dos beneficios varia de acordo com o 

rendimento das aplicacoes. Este sistema e o utilizado pela previdencia privada. 

No Brasil, existem tres tipos de regimes previdenciarios, sao eles: o Regime Geral da 

Previdencia Social, os Regimes Proprios de Previdencia Social e o Regime de Previdencia 

Complementar. 

O Regime Geral de Previdencia Social encontra sua disciplina no art. 201 da 

Constituicao Federal, com redac&o dada pela EC 20/98, que dispoe: "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 atuariaF' e enumera as 

contingencias que, nos termos da lei, terao cobertura por esse regime. 

Esse regime se contrapoe ao regime espeeffico dos servidores publicos, ou seja, ao 

Regime Proprio de Previdencia Social, disciplinado no art. 40, tambem da Constituicao, alem 

do regime dos militares, disposto nos arts. 42, §§ 1° e 2°, e 142, § 3°, X, do Texto Maior. 

O Regime Geral e os Regimes Proprios sao regimes publicos de previdencia em todos 

os casos, conquanto administrados pelo Poder Publico. Ao lado destes, e prevista a 

previdencia privada com espeque constitucional no art. 202, disciplinada ainda pelas Leis 

Complementares n o s 108 e 109, de 2001, surgidas posteriormente a edicao da EC 20/98. 

O RGPS e regime de organizacao estatal, de vinculo contributivo e compulsorio, 

administrado pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - autarquia federal vinculada 

ao Ministerio da Previdencia Social, e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB). 

Alem disso, e regime de reparticao simples e de beneficio definido. 

O Regime Geral de Previdencia Social e aquele que protege o maior numero de 

segurados, de filiacao obrigatoria para aqueles que exercem atividades remuneradas por ele 

descritas. Assim, todos os empregados da iniciativa privada, regidos pela Consolidacao das 

Leis do Trabalho - CLT, alem de todas as pessoas que trabalham por conta propria, estao 

obrigatoriamente filiados, devendo oferecer sua parte de eontribuicao para o sistema. 

Exceto os trabalhadores vinculados a regimes proprios, todos os demais estao filiados 

ao Regime Geral. Sao os segurados obrigatorios. 

As normas infraconstitucionais que disciplinam o regime gral, sao as leis n o s 8.212, de 

24 de julho de 1991, e a 8.213, de 24 de julho de 1991. A primeira dispoe sobre o piano de 
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custeio, e a segunda sobre o piano de beneficios. Ambas sao regulamentadas pelo Decreto n° 
3.048/99. 

A insericao corno segurado facultativo ao RGPS, destina-se aqueles que nao trabalham 

e optaram por inscrever-se. Com este ato, passam a pagar contribuicoes mensais ao sistema, 

podendo, por conseguinte, usufruir dos beneficios como qualquer segurado obrigatorio. 

Entretanto, e vedada a filiacao ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa 

participante de regime proprio de previdencia, salvo se estiver licenciado e sem contribuir. 

Os regimes proprios de previdencia sao destinados aos servidores publicos, investidos 

em cargo efetivo da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios, incluidas suas 

autarquias e fundacoes publicas. Dependem de regulamentacao por estatuto proprio por cada 

um dos entes federados, decorrendo dai a asserfiva de que sao servidores estatutarios. 

A esfruturacao e organizacao dos regimes proprios de previdencia devem seguir as 

regras gerais contidas na Lei n° 9.717/98, com alteracoes da MP n° 2.187/01 e da Lei n° 

10.887/04. Ja os militares federals, possuem regime previdenciario funclonando com fulcro na 

Lei n° 6.880/90. e suas alteracoes, introduzidas pela Lei n° 10.416/02 e MP 2.215-10/01. A 

pertinencia constitucional dos regimes proprios ja foi tratada. 

Registre-se o fato de que o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissao 

declarado em lei de livre nomeacao e exoneracao (demissiveis ad nutum), bem como o 

servidor temporario ou o empregado publico, vinculam-se obrigatoriamente ao regime geral 

de previdencia social, com supedaneo juridico no § 13, do art. 40 da Constituicao Federal. 

Analogicamente, todo o servidor de ente federado nao possuidor de regime proprio 

vincula-se ao Regime Geral. Outrossim, se filia ao RGPS como empregado, o ocupante de 

mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que nao vinculados a regime proprio, 

consoante disposic&o do art. 12,1, h, da Lei n° 8.212/91. 

Os membros da Magistratura, Ministerio Publico e dos Tribunals de Contas, tambem 

se submetem as normas do RGPS, pela determinacao dos arts. 93, VI, 129, § 4° e 73, § 3°, c/c 

o art. 75, todos da Constituicao Federal. 

Em contraposicao ao que ocorre com os trabalhadores filiados ao RGPS, a base de 

eontribuicao dos servidores publicos filiados a regimes proprios ainda nao tem limite 

maximo. recebendo beneficios proporcionais a remunerac&o recebida. 

A reforma da previdencia concretizada pela EC 41/03 alterou esta forma de 

eontribuicao, limitando a sua base de calculo a mesma utilizada pelo RGPS. Destarte, 

condicionou a vigencia da nova regra a instituicao de uma previdencia complementar oficial 

para os servidores publicos. Porem, ate o momento esta previdencia nao foi criada, o que 
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signilica dizer que os servidores continuam recolhendo de aeordo com o antigo regramento 

(art. 40, § 14, CF/88). 

A previdencia complementar pode ser de dois tipos, a saber: regime de previdencia 

complementar dos servidores publicos e o regime de previdencia privada complementar. O 

primeiro deles ainda nao foi instituido. 

Sobre a tematica, destacam-se os ensinamentos do enfatico mestre Ivan Kertzman 

(2007, p. 35), nos termos seguintes: 

Quando tal regime for criado, sera gerenciado por entidades fechadas de previdencia 
complementar, de natureza publiea, que oferecerao aos respectivos participantes, 
pianos de beneficios apenas na modalidade de eontribuicao definida. Somente 
mediante a previa e expressa opcSo do servidor, este regime podera ser aplicado 
aquele que tiver ingressado no servico publico ate a data da publicacao do ato de 
instituieao do correspondente regime de previdencia complementar. 

Atente-se ao fato de que, apos o advento do Regime de Previdencia Complementar 

Oficial, contaremos com tres regimes publicos de previdencia: RGPS, RPPS e o Regime 

Complementar dos Servidores. 

A previdencia privada, pela inteleccao do art. 202, caput, da Constituicao Federal, 

introduzida pela EC 20/98, tem carater facultativo e autonomo, pois a obtencao do beneficio 

complementar independe da concessao da prestacao pelo regime geral de previdencia social. 

Acrescente-se o fato de que o regime complementar e baseado na constituicao de reservas que 

garantam o beneficio contratado, e regulado por lei complementar. 

A Lei Complementar n° 109/01 regulamenta a previdencia complementar no ambito 

privado, em regime aberto ou fechado. Ja a Lei Complementar n° 108/01, refere-se ao regime 

complementar de empregados publicos na Administracao. Complementando as informacoes 

ja expostas, a eriacao de norma legal que regulara o regime complementar publico dos 

RPPS's e de competencia do respectivo ente federado, com observancia a disposicao contida 

no art. 202 da Carta Magna. 

O Regime de Previdencia Privada Complementar e facultativo e organizado de forma 

autonoma em relacao ao Regime Geral de Previdencia Social, baseando-se na constituicao de 

reservas que garantam o beneficio pactuado. Esse regime pode ser dividido em duas 

categorias distintas: previdencia complementar fechada e previdencia complementar aberta. 

Os pianos fechados sao os aplicaveis a grupos fechados que contribuem para obter os 

respectivos beneficios J As empresas adquirem esses pianos para seus empregados. 
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Por seu turno, os pianos abertos destinam-se a qualquer pessoa que deseje 

voluntariamente filiarem-se aos mesmos, e sao organizados e disponibilizados por instituicoes 

fmanceiras. 

A previdencia privada, logicamente, pelo seu carater contratual, nao pode ser 

qualificada como social, embora topograficamente esteja inserta no Titulo "Da Ordem 

Social", na Constituicao. Entretanto, a previdencia privada integra o sistema da seguridade 

social com a funcao especffica de complementar a previdencia publiea. 

Conclui-se, assim, que a concessao e o gozo de qualquer beneficio ou servico 

previdenciarios, irao depender, fundamentalmente, da categoria profissional que pertence o 

segurado, e em qual regime se encontra filiado. Porem, todos os segurados da previdencia 

encontram-se sob a tutela jurisdicional do que preconiza a Lei Fundamental do Estado, 

sustentaculo do Estado de Direito. 

2.4 Especies de Aposentadoria 

Sabe-se que o beneficio da aposentadoria e subdividido em especies distintas, e que o 

ato juridico de sua concessao esta condicionado ao preenchimento de determinados requisitos 

especificados em lei, e as particularidades relativas ao caso concrete, inerentes a cada especie 

de beneficio. 

A cobertura previdenciaria sob a forma de aposentadorias, e efetivada por meio da 

concessao de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo 

de eontribuicao e aposentadoria especial, conforme se depreende do conteudo normativo da 

Lei n° 8.213/91. 

Ja as aposentadorias dos regimes proprios de previdencia social, tem embasamento 

constitucional no art. 40 da Constituicao Federal, amplamente modificado pela EC 42/03. 

Dividem-se em dois grandes grupos: voluntarias e compulsorias. A eompulsoria a atingida 

aos setenta anos, devendo o servidor, obrigatoriamente, deixar o cargo publico. As voluntarias 

podem ser em razao da idade e tempo de eontribuicao, de modo semelhante ao RGPS, com a 

diferenca da existencia de limite de idade minimo do RPPS para a aposentadoria por tempo de 

eontribuicao, que e de sessenta para homens, e 55 para mulheres. 

O Regime Proprio de Previdencia Social, tarn bem comporta a aposentadoria por 

invalidez, quando ha incapacidade permanente para o trabalho, fato a ser comprovado pela 
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pericia mcdica. Ja a aposentadoria especial, mesmo possuindo amparo constitucional, nao e 

disponibilizada pelo RPPS. 

Ressalte-se que a previdencia brasileira, principalmente atraves do Regime Geral de 

Previdencia Social, comporta outros beneficios, como o auxilio-doenca, o auxilio-acidente, o 

salario-maternidade, o salario-familia, a pensao por morte e o auxilio-reclusao. Porem, o foco 

do trabalho e a aposentadoria, por tratar-se da prestacao previdenciaria por excelencia, 

diretamente ligada ao instituto em berlinda. 

2.4.1 Aposentadoria por invalidez 

Sobre a aposentadoria por invalidez, sera devida ao segurado que, estando ou nao em 

gozo de auxilio-doenca, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetivel de reabilitacao 

para o exercicio de atividade que I he garanta a subsistencia, em condicoes razoaveis, sendo-

lhe paga enquanto permanecer nesta condicao. 

O ato concessivo deste beneficio dependera da verifieacao da condicao de 

incapacidade, mediante exame medico-pericial a cargo da previdencia social, podendo o 

segurado, as suas expensas, fazer-se acompanhar de medico de sua confianca. 

Quando o segurado ja era portador da doenca ou lesao antes de se filiar ao Regime 

Geral, nao tera legitimidade para requerer o direito a aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressao ou agravamento dessa doenca ou 

lesao. 

O periodo de carencia para o beneficio ser concedido e de doze contribuicoes mensais, 

contudo, sera dispensado no caso de acidente de trabalho de qualquer natureza, ou causa, 

doenca professional ou do trabalho e de doemjas e afeccoes especificadas em lista elaborada 

pelos Ministerios da Saude e da Previdencia Social, a cada tres anos. 

Outrossim, relativamente aos segurados especiais, independe de carencia a concessao 

da aposentadoria por invalidez, bastando comprovar o exercicio de atividade rural no peridio 

imediatamente anterior ao requerimento do beneficio, ainda que de forma descontinua, igual 

ao numero de meses correspondente a carencia do beneficio requerido. 

Apos a concessao do beneficio, o segurado aposentado por invalidez, 

independentemente de sua idade, devera cumprir algumas obrigacoes, sob pena de sustacao 

do pagamento. Dentre elas destaeamos: submeter-se a pericia medica no INSS, a cada dois 
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anos; submeter-se a processo de reabilitaeao professional prescrito e custeado pelo INSS. 

Entretanto, o segurado nao estara obrigado a realizar procedimentos eirurgicos e transfosoes 

de sangue, por serem facultativos. 

Nao se faz necessario que o segurado esteja em gozo de auxilio-doenca, uma vez que a 

incapacidade total e permanente podera existir desde logo. Porem, a concessao do beneficio 

estara condicionada ao afastamento de todas as atividades. para que assim, reste configurada a 

incapacidade total. 

O salario-de-beneficio da aposentadoria por invalidez e calculado a parti r da media 

dos 80% maiores salarios-de-contribuicao, sem a utilizacao do fator previdenciario, e a renda 

mensal do beneficio equivale a 100% do salario-de-beneficio. 

Quando a aposentadoria por invalidez decorrer da transformacao de auxilio-doenea, 

sua renda mensal sera de 100% do salario-de-beneficio que serviu de base para o calculo da 

renda mensal inicial do auxilio doenca, reajustado pelos mesmos indices de correcao dos 

beneficios em geral. 

Segundo Ivan Kertzman (2007, p. 323), abordando a hipotese do segurado acidentado 

em gozo de auxilio-doenca: 

[...] tera valor da aposentadoria por invalidez igual ao do auxilio-doenea, se este, por 
forca de reajustamento, for maior que 100% do salario-de-beneficio. Na pratica, isso 
dificilmente ocorrera, ja que a renda mensal do auxilio-doenca e de 9 1 % do SB, 
enquanto a da aposentadoria por invalidez e de 100% desta base. 

O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar de assistencia 

permanente de outra pessoa sera acrescido de 25%, mesmo que ultrapasse o limite maximo do 

salario-de-contribuiguao. Logicamente, este acrescimo cessara com a morte do aposentado, 

nao sendo possivel a sua ineorporacao ao valor da pensao. 

Relativamente ao inicio do pagamento, temos duas possibilidades a considerar, a 

saber: aposentadoria por invalidez concedida a empregado, e aos demais segurados. Quando 

se tratar de segurado empregado o termo inicial sera o decimo sexto dia de afastamento da 

atividade, se o requerer ate o trigesimo dia. Ultrapassado esse prazo, valera como inicio do 

pagamento a data! do requerimento. Ja no caso dos demais segurados, o termo inicial sera a 

data do inicio da incapacidade, quando o beneficio for requerido ate o trigesimo dia de seu 

surgimento. Contudo, sera a data do requerimento administrativo, se requerido apos o decurso 

de trinta dias entre a data do inicio da incapacidade e a data do requerimento. 
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Por fim, devem-se abordar as casuisticas de suspensao e cassacao do pagamento da 

aposentadoria por invalidez. Ocorrera a suspensao do pagamento quando o segurado nao 

comparecer a pericia medica periodica, ou a convocacao do INSS. Por sua vez, existira 

cessacao do pagamento, quando ocorrer a recuperacao da capacidade laborativa do 

aposentado, quando houver a transformacao em aposentadoria por idade ou quando ocorrer a 

morte do segurado. 

Igualmente, quando o aposentado retornar voluntariamente a atividade, tera seu 

beneficio cancelado desde a data do retorno ao trabalho. 

2.4.2 Aposentadoria por idade 

Esta especie de aposentadoria tem supedaneo juridico no art. 201, § 7°, I I , da 

Constituicao Federal, e sera devida ao segurado que, tendo cumprido a carencia, completar 65 

anos de idade, se homem, e sessenta, se mulher. Essa idade e reduzida em cinco anos para os 

trabalhadores rurais. 

A reducao de cinco anos para os trabalhadores rurais envolve todas as categorias de 

segurados, devendo-se somente comprovar o exercicio de atividade tipicamente rural. Assim, 

estao incluidos os empregados rurais, avulsos rurais, contribuintes individuals rurais e o 

garimpeiro. 

A aposentadoria por idade e um beneficio requerido voluntariamente pelo segurado, 

excetuando-se os casos em que existe a possibilidade de requerimento do beneficio pela 

propria empresa, quando o segurado empregado, cumprido o periodo de carencia, completar 

setenta anos, se homem, e 65, se mulher. Trata-se de aposentadoria eompulsoria, garantindo-

se ao segurado empregado a indenizaeao prevista na legislacao trabalhista. Sera considerada 

como data de rescisao do contrato de trabalho, a data imediatamente anterior a do inicio da 

aposentadoria. 

A indenizaeao comentada sera a mesma a ser paga pelo empregador em caso de 

despedida arbitraria, por isso, a aposentadoria eompulsoria esta em desuso, ja que o 

empregador quando pretende afastar o empregado de suas funeoes o despede. 

A aposentadoria por idade podera decorrer da transformacao de auxilio-doenca ou 

aposentadoria por invalidez, desde que ao ser requerida pelo segurado, este tenha observado o 

cumprimento do periodo de carencia exigido na data de inicio do beneficio a ser 
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transformado. O periodo de carencia para a concessao deste benefieio e de cento de oitenta 
contribuicoes mensais. 

Outro ponto fundamental e a manutencao da qualidade de segurado no momento em 

que o beneficio e requerido, sendo imprescindivel para que ocorra a cobertura previdenciaria. 

Entretanto, a Lei n° 10.666/03, em seu art. 3°, § 1° dispoe: 

Na hipotese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado nao sera 
considerada para a concessao desse beneficio, desde que o segurado conte, no 
minimo, o tempo de eontribuicao correspondente ao exigido para efeito de car6ncia 
na data do requerimento do beneficio. 

O dispositivo legal acolhe o entendimento jurisprudential dominante, no sentido de 

que nao e necessario que os requisitos de idade minima e carencia sejam simultaneamente 

preenchidos, remanescendo direito a aposentadoria por idade mesmo completada apos a perda 

da qualidade de segurado, desde que anteriormente tenha sido cumprida a carencia. 

A Lei n° 10.666/03 revogou em parte, tacitamente, o disposto no art. 102, § 1°, do 

Piano de Beneficios da Previdencia Social, que exigia o cumprimento simultaneo de todos os 

requisitos, principalmente a qualidade de segurado, para que houvesse a concessao da 

aposentadoria. 

O salario-de-beneficio da aposentadoria por idade e ealculado pela media dos 80% 

maiores salarios-de-contribuicao, com utilizacao facultativa do fator previdenciario. O valor 

do beneficio consistira numa renda mensal de 70% do salario-de-beneficio, mais 1% deste, 

por grupo de doze contribuicoes mensais, limitando-se a 100% do salario-de-beneficio. 

O inicio do pagamento do beneficio sera subdividido em: quando se tratar de segurado 

empregado e empregado domestico, e nos casos dos demais segurados. Se o segurado for 

empregado o inicio do pagamento sera a data de desligamento do emprego, quando requerido 

ate noventa dias deste fato. Apos este prazo sera a data do requerimento o termo inicial. 

Quando se tratar dos demais segurados, a data do initio do pagamento sera sempre a data do 

requerimento. 

Diferenciando a aposentadoria por idade da aposentadoria por invalidez, em relacao ao 

termo inicial do pagamento, na primeira o empregado domestico segue as mesmas regras do 

empregado, fato que nao ocorre na segunda, quando o empregado domestico segue as mesmas 

regras dos demais segurados. 

A EC 20/98, tornou-se um marco temporal extremamente importante, quando se fala 

em materia previdenciaria, De piano, localizou os segurados em dois grupos, a saber: os que 

ingressaram no RGPS antes da emenda, e os que ingressaram apos. 
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Os que ingressaram apos a promulgacao da emenda, tem as regras permanentes como 

regentes de seus periodos previdenciarios. Entrementes, os que ingressaram em periodo 

anterior poderao estar em duas situacoes: se cumpriram todos os requisitos para a 

aposentadoria ate 16/12/1998; e se nao cumpriram tais requisitos. 

Cumpridos os requisitos, o segurado tera garantido o direito a aposentadoria pelas 

normas entao vigentes. Caso contrario flcara submetido as regras de transicao. A garantia 

fundamental do respeito ao ato juridico perfeito e ao direito adquirido tem aplicacao 

imperiosa no direito previdenciario. Destarte, os beneficios concedidos de acordo com as 

normas entao vigentes nao podem ser revistos, salvo se ilegalmente concedidos, sob pena de 

afrontar o ato juridico perfeito; caso o segurado tenha cumprido os requisitos necessarios a 

concessao da aposentadoria por idade em periodo anterior a vigencia do novo regramento, 

tera direito adquirido pelas normas entao vigentes. 

2.4.3 Aposentadoria por tempo de eontribuicao 

A aposentadoria por tempo de eontribuicao, outrora fora chamada de aposentadoria 

por tempo de servico, a nova nomenclatura foi outorgada pela EC N° 20/98, que ao dar nova 

redacao ao artigo 201 da Constituicao Federal, estabeleceu no § 7° inciso I , do referido artigo, 

os tempos necessarios de eontribuicao para homens e mulheres, para obtencao da 

aposentadoria por tempo de eontribuicao. A referida emenda acabou com a chamada 

contagem lieticia de tempo de servico, como ocorria, por exemplo, com as licencas contadas 

em dobro. 

Esta especie de aposentadoria tem fundamento juridico no art, 201, § 7°, I , da 

Constituicao Federal, sendo regulamentado pela Lei n° 9.876/99. Garante-se ao segurado que 

completar 35 anos de eontribuicao, se homem, e trinta, se mulher. E um beneficio requerido 

voluntariamente pelo por qualquer segurado, exceto o segurado especial que nao contribua 

como contribuinte individual. 

Os tempos de eontribuicao citados serao reduzidos em cinco anos para o professor que 

comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercicio das funcoes de magisterio na educacao 

infantil e no ensino fundamental, fazendo jus a aposentadoria apos trinta anos de eontribuicao, 

se homem, ou 25, se mulher. 
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A legislacao previdenciaria considerava a reducao de cinco anos para a i%icao de 

magisterio, somente nos casos em que a atividade docente do professor fosse exercida com 

exclusividade, em sala de aula. Porem. a Lei n° 11.301/06 veio rati Hear o entendimento 

jurisprudential que estendia tal reducao para as atividades de direeao e coordenaeao 

educacionais. 

Frise-se que os professores universitarios deixaram de ter direito a reducao do tempo 

de eontribuicao, a partir da Emenda 20/98. Seus respectivos tempos de servico, anteriores a 

reforma, deverao ser acrescidos de 17%, para homens, e 20%, para mulheres, devido a regra 

de transicao, devendo-se ainda, se aposentarem na atividade de magisterio. 

A tematica relativa ao segurado especial reveste-se de fundamental importancia nesta 

especie de aposentadoria, pois, nao e conferido ao mesmo o direito de requerer o beneficio, 

quando recolhe sua eontribuicao no momento da eomercializacao da producao animal, 

conquanto, nao contribui mensalmente para o custeio do Regime Geral de Previdencia Social. 

A qualidade de segurado sera sempre apreciada anteriormente ao ato concessivo, e, 

como na modalidade anterior, a Lei n° 10.666/03 sera aplicavel, ja que o seu art. 3° dispoe que 

a perda da qualidade de segurado nao sera considerada para a concessao das aposentadorias 

por tempo de eontribuicao, e especial. Assim como na aposentadoria por idade, a lei acolheu o 

entendimento da jurisprudencia, qual seja: a perda da qualidade de segurado nao impede a 

concessao do beneficio aquele que anteriormente tenha cumprido todos os requisitos para se 

aposentar, respeitando-se assim, o direito adquirido. 

O periodo de carencia da aposentadoria por tempo de eontribuicao e de 180 

contribuicoes mensais. O salario-de-beneficio e apurado a partir da media dos 80% maiores 

salarios-de-contribulcao, devendo-se utilizar, obrigatoriamente, o fator previdenciario. A 

renda mensal do beneficio corresponde a 100% do salario-de-beneficio. 

A EC 20/98 estabeleceu tambem regras de transicao nesta modalidade, devendo-se 

analisar nos requerimentos a autarquia previdenciaria, se os segurados ingressaram no RGPS 

antes ou apos a promulgacao da referida emenda, em observancia ao direito adquirido. Aos 

que ingressaram apos 16/12/1998, se aplicam as regras permanentes, e aos que ingressaram 

antes, deve-se levar em conta se cumpriram ou nao os requisitos para a aposentadoria ate 

16/12/1998. 

O art. 3° da EC 20/98 assegura o direito a aposentadoria, em qualquer tempo, aqueles 

que, ate a data da publicacao da Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para se 

aposentarem, com aplicac&o das regras entao vigentes. Neste caso, segundo a regra de 

transicao, teria direito a aposentadoria integral. 
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Para tanto, bastaria comprovar a idade de 53 anos de idade, se homem, 48, se mulher, 

alem de contar com um tempo de eontribuicao igual, no minimo, a soma de 35 anos, se 

homem, e trinta anos, se mulher. Adicionalmente, seria exigido um periodo de eontribuicao 

(pedagio) equivalente a, no minimo, 20% do tempo que, em 16/12/1998, faltava para atingir o 

limite de 35 anos de eontribuicao, se homem, e trinta, se mulher. 

Contudo, a regra de transicao para a aposentadoria integral perdeu sua eficacia, ja que 

o seu proposito seria a cumulacao de idade com tempo de eontribuicao, que nao ocorreu 

devido a sua nao aprovacSo por unico voto, tendo sido apreciado em destaque. Assim, 

inexistindo a regra da cumulacao, basta-se apenas a comprovacao do tempo de eontribuicao 

de 35 e trinta anos de eontribuicao, respectivamente, para homem e mulher, que se garante a 

aposentadoria integral, sem necessidade de pedagio. 

A aposentadoria proportional existira para aqueles segurados que ingressaram no 

sistema antes da EC/98, e ainda nao haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem 

por tempo de eontribuicao integralmente. 

Devera o segurado contar com 53 anos de idade, se homem, e 48, se mulher, alem de 

contar com um tempo de eontribuicao igual, no minimo, a soma de trinta anos, se homem, e 

25, se mulher. Ademais, devera contar com periodo adicional de eontribuicao equivalente a, 

no minimo, 40% do tempo que em 16/12/1998, faltava para atingir o limite de trinta anos, se 

homem, ou de 25, se mulher. Todas essas exigentias devem ser atendidas cumulativamente. 

Atendidos os requisitos, o valor da aposentadoria proporcional sera equivalente a 70% 

do valor integral, acrescido de 5% a cada ano que supere a soma dos periodos de eontribuicao 

necessarios para a percepcao do beneficio. 

Contrariamente ao que ocorreu com a regra de transicao da aposentadoria integral, na 

aposentadoria proporcional ela podera ser aplicada, em alguns casos, pois, os prazos de trinta, 

e 25 anos de eontribuicao, respectivamente, para homem e mulher, sao menores do que os 

atualmente previstos e necessarios para a concessao da aposentadoria. 

Este regramento prejudica os segurados, ao reduzir significativamente o valor do 

beneficio, e sem a mesma proporc&o o tempo de eontribuicao. Logo, a aposentadoria 

proporcional mostra-se vantajosa para os segurados que recebem remuneracao limitada a um 

salario minimo, visto que, nenhum beneficio previdenciario que substitua a remuneracao do 

trabalho podera possuir valor inferior ao do salario minimo (art. 201, § 2°, CF/88). 

O initio do pagamento do beneficio sera subdividido em: quando se tratar de segurado 

empregado e empregado domestico, e nos casos dos demais segurados. Se o segurado for 

empregado o inicio do pagamento sera a data de desligamento do emprego, quando requerido 
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ate noventa dias deste fato. Apos este prazo sera a data do requerimento o termo inicial. 

Quando se tratar dos demais segurados, a data do inicio do pagamento sera sempre a data do 

requerimento. 

Por fim, a suspensao do pagamento do beneficio nao e admitida nesta especie de 

aposentadoria, pois, desde que cumpridos todos os requisitos para o seu recebimento, nao ha 

situacao que gere suspensao. Tratando-se de eessacao, a unica hipotese de ocorrencia 

configura-se com a morte do segurado. 

2.4.4 Aposentadoria Especial 

A aposentadoria especial sera devida ao segurado empregado, trabalhador avulso, 

contribuinte individual, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou 25 anos, conforme o 

caso, sujeito a condicoes especiais que prejudiquem a saude ou a integridade ffsica. O 

contribuinte individual, somente tera a possibilidade de requerer o beneficio, quando 

cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de producao, conforme disposicao da Lei n° 

10.666/03, que os incluiu. 

E uma especie de aposentadoria por tempo de eontribuicao, com tempo reduzido para 

quinze, vinte ou 25 anos, em razao da atividade exercida, cuja habitual idade, de alguma 

forma, traz conseqtiencias a saude do segurado. 

O fundamento juridico-constitucional do beneficio esta no art, 201, § 1°, da Carta 

Magna, alterado pela EC 20/98 e pela EC 47/05. A ultima alteracao, inclusive, estendeu a 

aposentadoria especial aos segurados portadores de deficiencia, o que nao existia 

anteriormente. 

Apos a EC 47/05, o referido artigo passou a ter a seguinte redacao: 

E vedada a adocSo de requisitos e criterios diferenciados para a concessao de 
aposentadoria aos beneficiarios do regime geral de previdencia social, ressalvados 
os casos de atividades exercidas sob condicSes especiais que prejudiquem a 
integridade ffsica e quando se tratar de segurados portadores de deficiencia, nos 
termos defmidos em lei complementar. 

Enquanto nao for editada a referida lei complementar, valemo-nos das disposicoes dos 

arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91, no que nao conflitar com o texto constitucional. 
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Os segurados que requerem este beneficio, sao os que, de alguma forma, geram 

eontribuicao para o custeio, pois, as empresas contribuem sobre suas remuneracoes com o 

adicional de 6,9 ou 12% para custea-las. Adicionalmente, pagam 5,7 ou 9% sobre o valor 

bruto da nota fiscal da cooperativa de trabalho, quando seus associados ficam expostos a 

agentes noeivos. 

O ato concessivo da aposentadoria especial esta condicionado a comprovacao pelo 

segurado, perante o INSS, do tempo de trabalho permanente e habitual, assim considerado 

aquele nao-ocasional nem intermitente, exercido em condicoes especiais que prejudiquem a 

saude ou a integridade fisica. 

O tempo destinado as ferias, aos afastamentos por incapacidade, ao periodo de 

percepcao de salario-maternidade, e computado como tempo permanente de exposicao a 

agentes noeivos, desde que o segurado esteja exercendo atividade considerada especial na 

data do afastamento. 

O segurado devera comprovar a efetiva exposicao aos agentes fisicos, quimicos e 

biologicos ou associacao de agentes prejudiciais a saude ou integridade fisica, por periodo 

equivalente ao exigido para a concessao do beneficio. A relacao de agentes ou associacao 

destes, considerados para fins de concessao de aposentadoria especial, consta no Anexo IV 

do Decreto n° 3.048/99. 

Por sua vez, o rol de atividades especiais deveria ser estabelecido em lei, como se 

depreende da redacao do art. 57 do PBPS. A lei, entretanto, jamais foi editada e, por isso, ate 

o advento da Lei n° 9.032/95, a comprovacao do exercicio de atividade especial era realizada 

mediante o cotejo da eategoria professional em que esta inserido o segurado, observada a 

classificacao inserta nos Anexos I e I I do Decreto n° 83.080/79, e Anexo do Decreto n° 

53.831/64, os quais foram ratificados expressamente pelo art. 295 do Decreto n° 357/91. 

Houve uma demanda significativa deste beneficio, ja que para a caracterizacao da 

atividade especial, bastava que estivesse no rol dos decretos acima citados. Muitos beneficios 

foram concedidos, gerando uma sangria nos cofres da previdencia, somente amenizada com a 

edicao da Lei n° 9.032/95. Nao existia o adicional que atualmente e pago pelas empresas que 

expoem seus empregados a agentes noeivos, somente instituido pela Lei n° 9.732/98, com 

eficacia a partir de abril de 1999. 

Segundo o mestre Ivan Kertzman (2007, p. 341), ao abordar a problematica: 

As empresas abusavam do enquadramento do empregado na aposentadoria especial, 
tal procedimento chama-se super-enquadramento. Utilizavam-no como se a 
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aposentadoria especial contlgurasse uma vantagem salarial para seus trabalhadores. 
Felizmente, o regramento foi alterado, e passou-se a exigir mais responsabilidade 
das empresas para efetuar o enquadramento, criando-se em seguida o G1LRAT para 
financiamento da aposentadoria especial desestimulando o super-enquadramento. 

Apos a edicSo da Lei n° 9.032/95, passou-se a exigir a efetiva demonstracao da 

exposicao do segurado a agente prejudicial a saude, sendo desnecessario que a atividade 

constasse no rol das normas regulamentares, porem imprescindivel a existencia do laudo 

tecnico que comprove a efetiva exposicao a agentes noeivos. 

O Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP) e considerado o documento mais 

importante para fins de concessao da aposentadoria especial, conquanto, reune informacoes 

dos demais documentos, analisando a situacao espeeffica de cada segurado. E considerado 

um documento historico-laboral do trabalhador, segundo modelo instituido pelo INSS, que, 

entre outras informacoes, deve conter registros ambientais, resultados de monitoracao 

biologica e dados administrativos. 

A empresa devera elaborar e manter atualizado o PPP, abrangendo as atividades 

desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisao do contrato de trabalho, 

copia autenticada deste documento, sob pena de ser multada. 

Podera haver conversao de tempo entre atividades especiais, e conversao de tempo de 

atividade especial para comum. A primeira delas ocorre quando o segurado exerceu, 

sucessivamente, duas ou mais atividades, sujeitas a condicoes especiais prejudiciais a saude 

ou a integridade fisica, com tempos diferentes, devendo-se seguir uma proporcionalidade. A 

segunda ocorre quando o tempo de trabalho em atividade especial e utilizado para fins de 

aposentadoria comum. Saliente-se que a legislacao previdenciaria nao permite a conversao de 

tempo de atividade comum para especial. 

E importante abordar a tematiea sobre o inicio do pagamento, suspensao e cessacao do 

mesmo, dada a sua relevancia nos procedimentos administrativos, ante a autarquia 

previdenciaria, ou nas lides judiciais, que a cada dia se avoluma em nossos pretorios, por 

tratar-se de direitos da grande massa de trabalhadores brasileiros. 

O inicio do pagamento do beneficio sera subdividido em: quando se tratar de segurado 

empregado e empregado domestico, e nos casos dos demais segurados. Se o segurado for 

empregado o inicio do pagamento sera a data de desligamento do emprego, quando requerido 

ate noventa dias deste fato. Apos este prazo sera a data do requerimento o termo inicial. 

Quando se tratar dos demais segurados, a data do inicio do pagamento sera sempre a data do 

requerimento. 
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A suspensao do pagamento do beneficio nao e admitida nesta especie de 

aposentadoria, pois, desde que cumpridos todos os requisitos para o seu recebimento, nao ha 

situacao que gere suspensao. Tratando-se de cessacao, a unica hipotese de ocorrencia 

configura-se com a morte do segurado. 



CAPITULO 3 DO DIREITO A DESAPOSENTACAO NO SISTEMA PREVIDENCIARIO 
BRASILEIRO 

A aposentadoria consubstancia-se atraves de ato administrativo, pois, decorre de ato 

juridico emanado do Estado, que reconhece no caso concreto o direito subjetivo a percepcao 

do beneficio, quando preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, necessarios para tanto. 

Assim, esse ato juridico possui natureza meramente declaratoria, reconhecendo o direito 

assegurado em lei, e ja incorporado ao patrimonio juridico do peticionario. 

Para efeito de analise, convem distinguir aposentacao de aposentadoria, visto que, sao 

fi-equentemente utilizadas como expressoes sinonimas. Aposentacao significa o ato capaz de 

produzir a mudanca do status previdenciario do segurado, de ativo para inativo, enquanto 

aposentadoria consiste na nova condicao juridica assumida pelo requerente. 

A regulamentacao para a aquisicao da aposentadoria esta prevista na Lei n° 8.213/91, 

vinculando o ato administrativo concessivo aos ditames legais. Ulteriormente ao tramite 

administrativo, atinge-se o patamar de ato juridico perfeito, gerando, por conseguinte, o 

pagamento da renda mensal do beneficio. 

A possibilidade de renuncia a renda mensal do beneficio, constitui o cerne da 

discussao sobre o instituto da desaposentacao. Tal renuncia se opera com o proposito de obter 

beneficio mais vantajoso em razao de contribuicoes posteriores, o que vem ensejando 

inurneras acoes judiciais, com o fito de se fazer reconhecer esse direito, para reeeber 

beneficio melhor em uma nova aposentacao. 

Neste interim, exsurge o instituto da desaposentacao, como construcao doutrinaria que 

vem sendo aperfeicoada pela jurisprudencia patria atraves de varias decisoes, baseadas nos 

beneficios trazidos ao trabalhador que deseja a melhoria do seu status economico e social. 

O instituto da desaposentacao nao e reconhecido na via administrativa, sob a alegacao 

de ausencia normativa, ratificando-se o carater extremamente legalista da autarquia 

previdenciaria. Porem, devido a complexidade de relacoes juridicas emergentes do sistema 

protetivo, o Poder Executivo acaba assumindo a responsabilidade de regulamentacao da 

materia na via judicial, devendo o administrador publico basear-se nas diretrizes 

fundamentais do Direito Social. 

Ademais, as negativas da desaposentacao tem como fundamento o conteudo da 

Constituicao Federal, quando afirma que o ato juridico perfeito nao deve ser prejudicado. 

Sabe-se que nenhuma norma deve ser entendida como absoluta, nessa regra inserida a propria 
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Carta Magna, pois os principios que a norteiam devem ser sopesados sempre, principalmente 

quando o cidadao deseja otimizar sua condicao economica, nao prejudicando o equilibrio 

atuarial e finaneeiro, concretizando o Estado de Bem-Estar Social. 

A regra contida no art. 181-B do Regulamento da Previdencia Social, preve que "as 

aposentadorias por idade, tempo de eontribuicao e especial concedidas pela previdencia 

social, na forma deste Regulamento, sao irreversiveis e irrenunciaveis." Porem, a renuncia 

opera-se em relacao as mensalidades de um beneficio em manutenc&o, e nao a todos os 

elementos deste beneficio. Nao signiflca que havera a perda do direito a aposentadoria, 

apenas ocorrera a suspensao do seu exercicio, pois, o direito ja foi adquirido, passando a 

integrar o patrimonio juridico do segurado. 

Com efeito, serao abordadas, a seguir, todas as posslveis questoes envolvendo o novel 

instituto, demonstrando-se a real possibilidade da desaposentacao, e sua eontribuicao para a 

melhoria do perfil economico do segurado e dos seus dependentes, consubstanciando-se 

como instrumento importante para a consecuc&b do Estado de Bem-Estar Social, preeonizado 

pela Constituicao Federal. 

3.1 Conceito de desaposentacao 

A percepcao de beneficio previdenciario e direito subjetivo do segurado, que 

contribuiu para a manutencao do sistema enquanto tinha poteneialidade laborativa. A fruicao 

deste direito ocorre das mais variadas formas em nosso pais, porem, todas elas pautadas na 

legislacao pertinente, vinculando o ato administrativo de concessao de uma aposentadoria. 

Os casos de aposentadorias precoces, bem como os de migracao de regime estao 

ganhando voz nas vias administrativa e judicial, devido as ocorrencias reiteradas. Como o 

vinculo e compulsorio, aquele que se aposenta e volta ao labor esta obrigado a contribuir para 

o sistema, sem que essas contribuicoes majorem o valor do seu beneficio. Ja aqueles que 

tencionam migrar de regime, desejam, igualmente, averbar o tempo de eontribuicao anterior 

no outro regime. 

Hoje, a busca pela desconstituicao do ato de aposentacao e muito comum por aqueles 

servidores que reingressam no servico publico, no intuito de obter uma aposentadoria 

economicamente mais satisfatoria. 
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Diante disso, surgiu a desaposentacao como institute capaz de regularnentar as 

questoes suscitadas nesta seara do Direito Previdenciario, concretizando o ideario de bem-

estar e justiea sociais preconizado pelo Texto Maior, consubstanciando-se em importante 

instrumento para sua concretizacao. 

Abordando o assunto, o ilustre doutrinador Fabio Zambitte Ibrahim (2007, p. 35), 
leciona: 

A desaposentafao entao, como conhecida no meio previdenciario, traduz-se na 
possibilidade do segurado renunciar a aposentadoria com o proposito de obter 
beneficio mais vantajoso, no regime geral de previdencia social ou em regime 
proprio de previdencia, mediante a utilizacSo de seu tempo de eontribuicao. O 
presente instituto e utilizado colimando a melhoria do stauts flnanceiro do 
aposentado. 

Desaposentar compreende renuncia as mensalidades da aposentadoria usufruida, 

permanecendo intacto o direito de se aposentar. Norteia-se na ideia de llberar o tempo de 

eontribuicao utilizado para a aquisicao da aposentadoria, de modo que este fique livre para 

averbacao no mesmo ou em outro regime previdenciario, servindo para a percepcao de novo 

beneficio, quando o segurado possui tempo de eontribuicao posterior, por eontinuar 

trabalhando. 

Tecnicamente, eonsiste na reversao da aposentadoria obtida no Regime Geral de 

Previdencia Social, ou mesmo nos Regimes Proprios dos servidores publicos, com o talante 

exclusivo de adquirir beneficio mais vantajoso, no mesmo, ou em outro regime 

previdenciario. Assim, a desaposentacao seria a reversao do ato que transmudou a situacao 

economica do segurado de ativo para inativo, encerrando em razao disso, a aposentadoria. 

Afere-se que o instituto abrange os aposentados do RGPS e dos Regimes Proprios de 

Previdencia Social, alem dos servidores militares e os parlamentares. Sua ocorrencia se 

vineula a intencao de melhoria do status economico do associado, seguida ou nao de uma 

nova aposentacao. A ideia principal do instituto e liberar o tempo de eontribuicao utilizado no 

primitivo beneficio, de modo que este fique livre para averbacao em outro ou no mesmo 

regime previdenciario, com o proposito de perceber outro beneficio, melhor que o anterior. 

Em se tratando de migracao entre os regimes previdenciarios, a Constituicao Federal 

em seu art. 201, § 9°, determina que: 

Para efeito de aposentadoria, e assegurada a contagem reciproca do tempo de 
eontribuicao da Administracao Publiea e na atividade privada, rural e urbana, 
hipotese em que os diversos regimes de previdencia social se compensarlo 
financeiramente, segundo criterios estabelecidos em lei. 
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Quando o segurado ja se encontra aposentado por um determinado regime, o Poder 

Publico entende ser inviavel a desaposentacao, nao fornecendo a certidao de tempo de 

eontribuicao para averbacao em novo regime previdenciario. 

Destarte, percebem-se duas especies de desaposentacao, a saber: a primeira 

configurada dentro do mesmo regime, e a segunda, em regime diverse Em ambos os casos, 

motivacao deve ser a percepcao de um beneficio mais vantajoso, alem da observancia aos 

pressupostos logicos que a caraeterizam. 

Conclui-se, entao, que a desaposentacao e composta por atos individualizados. 

Primeiro: renuncia formal as mensalidades de um beneficio em manutencao e nao de todos os 

seus elementos. Segundo: portabilidade do irrenunciavel, definitivo e irrevogavel tempo de 

eontribuicao de um regime de origem para um regime instituidor da nova aposentadoria, de 

dentro do proprio regime original ou fora dele. 

3.2 Especies de Desaposentacao 

Ante o exposto, pode-se afirmar que existem duas especies de desaposentacao: a 

desaposentacao no proprio regime em que se opera a abdicacao ou em regime diverso, nos 

casos de migracao. Na primeira hipotese, a viabilidade do instituto decorre da continuidade 

laborativa do requerente, mormente nos casos de aposentadoria precoce. Ja no segundo caso, 

ha o proposito inequivoco de averbacao do tempo de eontribuicao em outro regime 

previdenciario. 

A desaposentacao no regime originario e quase que exclusiva do Regime Geral de 

Previdencia Social, mostrando-se viavel aquele que se aposenta e volta ao labor. Na pratica, 

quem goza de beneficio previdenciario nesta situacao, e prejudicado pelo principio da 

compulsoriedade, pois, e obrigado a contribuir para o sistema, sem que tais contribuicoes 

propicicm um melhoramento na renda mensal de suas aposentadorias. 

A continuacao no trabalho mantem o vinculo com o RGPS ou a Regime Proprio, 

devendo-se verter as contribuicoes normal mente. Quando o trabalhador e aposentado resolver 

tornar-se efetivamente inativo, nada poderia demandar do Poder Publico, conquanto, ja era 

aposentado, e o novo tempo de eontribuicao seria inutil, nao produzindo melhoria na renda de 

seu beneficio. 
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A compulsoriedade e indispensavel para a manutencao do sistema protetivo, visto que, 

impoe a todos aqueles que exercem atividade licita remunerada a eontribuicao para a 

previdencia social. Constitui, indubitavelmente, verdadeira base em que se sustenta todo o 

sistema previdenciario, pois, se contribuir dependesse de ato de vontade do contribuinte, 

certamente nao teriamos a rede de protecao previdenciaria atual. 

Entretanto, para quem ja e aposentado, e opta por continual- trabalhando, a 

compulsoriedade nao traz, a priori, nenhum beneficio, ou seja, o onus da eontribuicao nao 

guarda sintonia com o respectivo bonus. Nem mesmo constituir tempo de eontribuicao para 

concessao de novo beneficio sera possivel, ante a proibic&o existente na legislac&o, 

excetuando-se as previsoes constitucionais. 

Ja a desaposentacao em regime diverso, constitui-se na intenc&o do segurado de mudar 

de regime previdenciario, maiormente nos casos de segurado do RGPS ja aposentado, que 

obtem aprovacao em concurso publico, de cargo efetivo, vinculando-se, assim, a regime 

proprio de previdencia. Naturalmente, o segurado ira averbar seu tempo de eontribuicao no 

novo regime, atraves da emissao de uma certidao de tempo de eontribuicao, restituindo ou 

nao, os valores percebidos anteriormente como renda mensal do beneficio no regime de 

origem, mantendo o equilibrio fmaneeiro do sistema. 

3.3 Diferenciacao entre renuncia e desaposentacao no direito patrio 

Renuneiar ao beneficio previdenciario e o primeiro ato do procedimento da 

desaposentacao, e estabelece uma celeuma no campo doutrinario, com autores se 

posicionando contra e a favor. Muitas vezes, a renuncia e confundida com o proprio instituto 

da desaposentacao, e cumpre-nos fazer a neeessaria distincao entre um Instituto e outro. 

A renuncia e um instituto de natureza eminentemcnte civil, de direito privado. Apenas 

direitos de natureza civil sao passiveis de renuncia, ante o carater pessoal e, sobretudo, 

disponivel destes, opondo-se aos direitos publicos, indispom'veis. 

Os direitos de ordem privada tem como interessados e destinatarios o individuo ou os 

individuos envolvidos na relacao, tendo assim carater eminentemente pessoal e, portanto, 

comportariam a possibilidade de desistencia por seus titulares. Ja os direitos publicos tem sua 

titularidade pertencente ao Estado, que os exercita atraves de suas instituicoes, em nome de 

toda a coletividade, prevalecendo-se sobre os direitos individuals, de maneira que nao ofenda 

o ordenamento juridico. 
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A renuncia tipica ou propria passa a ser entao uma das formas de extincao de direitos, 

sem que haja, contudo, transferencia do mesmo a outrem. E ato de carater unilateral, que 

consiste no abandono voluntario do direito. Entretanto, ha hipoteses em que a renuncia a um 

direito por seu titular, importa na aquisicao deste mesmo direito por outra pessoa, nao 

dependendo da vontade do renunciante, mas deeorrente de imperativo legal, como na 

renuncia a fracao do espolio, que sera incorporada igual itariamente pelos quinhoes 

remanescentes. 

Sobre a tematica, destaca-se o ensinamento de Roseval Rodrigues da Cunha Filho 

(2003, p. 782), que conceitua renuncia como: 

O abandono ou a desistencia do direito que se tem sobre alguma coisa. Nesta razao, 
a renuncia importa sempre num abandono ou numa desistencia voluntaria pela qual 
o titular de um direito deixa de usa-lo ou anuncia que nao o quer utilizar. 

Por seu turno, Maria Helena Diniz (1998, p. 36) define renuncia como: "Desistencia 

de algum direito. Ato voluntario pelo qual alguem abre mao de alguma coisa ou direito 

proprio. Perda voluntaria de um bem ou direito". 

A renuncia constitui-se em ato explicito e voluntario de nao exercicio ou abandono de 

um direito ja incorporado ao seu patrimonio juridico, sem que se opere a transferencia para 

outra pessoa. 

A ressalva que alguns doutrinadores fazem com relacao a renuncia em favor de 

outrem e muito importante. Nesses casos, muitos consideram que a mesma nao se 

configuraria propriamente em renuncia, mas sim numa transferencia de direito, ou ate 

alienagao, visto que, depende do consentimento do destinatario. 

Retomando a discussao principal, a renuncia a aposentadoria consiste na desistencia 

do beneficiario em perceber seus vencimentos de inatividade sendo, portanto, apenas uma 

abdicacao dos frutos advindos da aposentacao. Como tal, e ato privativo de vontade do 

renunciante, dependendo tao-somente de manifestacao unilateral do beneficiario, nao 

podendo a Administracao Publiea obstar essa pretensao. Nessa especie, o ato administrativo 

permanece integro em relacao ao ente publico que o exarou. 

A desaposentacao consiste no ato de renuncia a aposentadoria, mais propriamente a 

renda mensal do beneficio, desconstituindo o ato que modificou o perfil do servidor de ativo 

para inativo, implicando, necessariamente, na extincao da aposentadoria. 

A renuncia nao implica no perecimento do direito a aposentadoria, ja que este foi 

erigido a categoria de direito adquirido, incorporando-se ao patrimonio juridico do segurado, 
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pois, apenas o exercicio desse direito e suspenso. Consiste na abdicacao do direito proprio de 

receber as mensalidades de uma prestacao beneficiaria, anteriormente eonstituida. 

3.4 Da reversibilidade do ato juridico concessivo de aposentadoria 

Sabe-se que o ato juridico que concede beneficio previdenciario assume a condicao de 

ato juridico perfeito apos o transcurso da via administrativa pertinente, resultando da 

coneretizacao de algum direito, pela manifestacao do requerente, ou por imperativo legal. 

Destarte, justifica-se a protecao estabelecida pela Carta da Republica, que ao proteger o ato 

juridico perfeito, esta indiretamente tutelando o proprio direito adquirido originado da relacao 

juridica estabelecida. 

A ofensa ao ato juridico perfeito, estabelece o tema central de discussao de todos 

aqueles que se manifestam contrariamente ao instituto, e enfatizam a imposslbilidade da 

reversao do ato administrativo concessivo de beneficio previdenciario. Fundamentam que o 

ato juridico perfeito esta resguardado pela Constituicao, no Capitulo referente aos direitos e 

deveres individuais e coletivos, no art. 5°, inciso XXXVI, sendo, portanto, inalcancavel por 

novas disposicoes normativas, e ate por emenda constitucional, ja que o art. 60, § 4° da 

Constituicao estabelece as clausulas petreas. 

Entretanto, quando a propria Constituicao Federal dispoe que "a lei nao prejudicara o 

direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada", essa norma nao deve ser entendida 

no sentido absolute, tendo em vista que no proprio caput do artigo em referenda, a Lei Maior 

assegura o direito a liberdade, e esta deve ser entendida num sentido amplo, incluindo-se a 

liberdade de trabalho. Assim, nao se deve falar em irreversibilidade absoluta do ato juridico 

que concedeu a aposentadoria, ja que a liberdade de trabalho inclui a prerrogativa dos 

beneficios sociais, dentre eles os mantidos pela previdencia social. 

Segundo Ibrahim (2007, p. 40), afirrna com propriedade que: 

[...] o mandamento constitucional nao deve ser entendido de modo resfrito, pois, 
inexiste norma absoluta. [...] k\&m disso, as prerrogativas constitucionais nao podem 
ser utilizadas contra as pessoas objeto da salvaguarda constitucional. 

Ao se interpretar de forma absoluta o dispositivo constitucional, contraria-se o ideario 

de seguranca juridica preconizado pelo ordenamento juridico brasileiro, incorporado a 
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Constituicao atraves das diversas garantias por ela tuteladas, e pelos principios estabeleeidos. 

Com tais preeeitos, a regulamentacao constitucional visa assegurar que os direitos nao sejam 

violados, e nao limitar o exercicio destes. Entender contrariamente a Constituicao, 

denegando-se o que fundamenta a sua existencia, o seu objetivo, seria violar o proprio texto 

constitucional, eivando de ilicitude todo procedimento com tal fundamentacao. 

Conclui-se, pela plena reversibilidade do ato juridico que concedeu a aposentadoria, 

baseando-se nos principios elencados pela propria Constituicao, mormente pela dignidade da 

pessoal humana. Neste caso, os principios objetivam pacificar a sociedade, ampliando direitos 

e nao os limitando. A liberdade apregoada pelo Texto Constitucional deve ser entendida no 

sentido lata, inserindo-se a liberdade de trabalho, que se vincula compulsoriamente a 

previdencia social, vertendo contribuicoes para o sistema, e, logicamente, devendo usufruir os 

consectarios das mesmas. 

3.5 Demais pressupostos logicos 

A desaposentacao e ato de constituicao de um estado juridico de nao aposentado, 

vinculada a ocorrencia de alguns pressupostos que, em caso de inobservancia comprometem 

a existencia do proprio instituto. 

Wladimir Novaes Martinez (2008, p. 57), faz referenda a alguns pressupostos logicos 

do instituto, dentre os quais destacamos: "beneficio em manutencao; manifestacao do titular; 

desistencia formal; restabelecimento do equilibrio; ausencia de prejuizo; cessac&o do 

pagamento; e manutencao do direito". 

Para atribuir validade a proposta de desfazer a concessao, e preciso que o titular goze 

dessa capacidade juridica, por estar usufruindo de um beneficio legalmente concedido. A 

desaposentacao pressupoe a existencia de um direito previdenciario eflcaz. protegido pelo ato 

juridico perfeito ou coisa julgada, conquanto, deferido por uma regra estabelecida em lei para 

uma aposentadoria. 

A manifestacao de vontade conflgura-se pela expressao de vontade do segurado, que 

deflagra o procedimento administrativo, requerendo o reconhecimento da faculdade. A 

desaposentacao e sempre voluntaria, por tratar-se de direito subjetivo, e, em face da prestacao 

previdenciaria definitiva, nao ha desaposentacao de oficio. 
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A desaposentacao tem na renuncia a um direito disponivel, o seu principal ato. No 

Direito Social, a desistencia de direitos sempre foi concebida como instituto, cujos limltes sao 

o interesse publico e a protecao a liberdade do individuo. 

Para que o instituto seja sustentavel do ponto de vista teenico, e imprescindivel o 

restabelecimento do status quo ante. O regime financeiro da reparticao simples, imperioso no 

RGPS e no RPPS, depende de equilibrio financeiro e atuarial, sob pena de eomprometimento 

de todo o sistema protetivo. Assim, na hipotese de contagem reciproca de tempo de servico, 

so sera possivel repassar os recursos ao regime acolhedor da certidao de tempo de 

eontribuicao, se os mesmos nao tiverem sido consumidos pelo segurado. 

O desfazimento do ato administrativo da desaposentacao nao pode causar prejuizo aos 

regimes previdenciarios. Assim, fundamenta-se na ideia de se restabelecer o status quo ante e 

posicionar o segurado como se ele nao tivesse se aposentado. 

Para que o instituto produza efeitos praticos e juridicos, entre os diversos atos do 

procedimento administrativo impoe-se um ato final, qual seja, o encerramento do beneficio 

em manutencao a partir de carta data-base. Logicamente, nao quer dizer que o aposentado 

tenha renunciado as mensalidades anteriores a essa data-base, mormente nos casos de 

revisoes administrativas ou decorrentes de decisoes judiciais favoraveis. 

Por fim, faz-se necessario abordar a tematica relativa a preservacao do direito, devido 

a sua importancia para a existencia do instituto. Ratifiea-se que a desaposentacao nao poe fim 

ao direito, conquanto, este ja foi incorporado ao patrimonio juridico do requerente, ficando 

apenas suspenso o seu exercicio. A renuncia relaciona-se aos proventos, nao se podendo 

afirmar que a mesma destroi o direito. 

3.6 Da contagem reciproca e da compensac&o entre regimes 

MARTINEZ (2008, p. 132), ao lecionar sobre contagem reciproca, enfatiza: 

Como a soma de periodos de trabalhos prestados sucessivamente na inieiativa 
privada e para orgaos publicos ou vice-versa, para fins de implementacao dos 
requisitos dos beneficios concediveis pelos diferentes regimes em que 
contemplados. 

E direito do segurado que se filiou a um regime de previdencia social e o deixou, 

ingressando posteriormente em outro regime, unificar os tempos de eontribuicao, somando-se 
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os diferentes periodos de trabalho nao eoncomitantes para distintos fins previdenciarios, 

espeeialmente para conseguir uma aposentadoria. Tal direito funda-se no principio 

constitucional da universal idade da cobertura previdenciaria (CF, art. 194, § unico, I). 

A compensacao previdenciaria entre os regimes previdenciarios encontra abrigo na 

Constituicao da Republica, nos arts.40, § 9° (servidor), e 201, § 9° (trabalhador). A Lei n° 

8.213/91, em seu artigo 94, bem como o Decreto n° 3.048/99, em seu artigo 125, tambem 

preveem a hipotese de compensacao previdenciaria. Assim, tornou-se imperiosa a 

compensacao de contas entre os regimes, sob pena de comprometer o sistema previdenciario. 

O procedimento administrativo da contagem reciproca foi criado pela Lei n° 3.841/60, 

que estabeleceu a possibilidade de unir tempos de servicos sucessivos de diferentes regimes 

proprios de previdencia social, ou, no caso mais comum, de adicionar os periodos de trabalho 

distintos entre o RGPS e o RPPS (Lei n° 6.226/75). 

A Lei n° 9.796/99, que dispoe sobre a compensacao entre o RGPS e os regimes de 

previdencia dos servidores de todos os entes federados, impos um accrto de contas entre os 

diferentes regimes previdenciarios, chamado de compensacao financeira, cujos metodos 

operacionais facilitam os calculos necessarios para a eventual recomposieao do equilibrio 

atuarial e financeiro exigido pela desaposentacao. 

Segundo o magisterio de Wladimir Novaes Martinez (2008, p. 131): 

Sic- inconfundiveis os mecanismos da contagem reciproca da Lei n. 6.226/75 com os 
mecanismos da desaposentacao, ainda que no caso os recursos de um ou mais 
regimes de origem sejam encaminhados a um regime instituidor, em que se dara a 
segunda aposentacao. Na contagem reciproca inexiste beneficio concedido no 
regime de origem. Apenas um transporte de tempo de servico e de recursos 
financeiros para que seja deferida a prestacao no regime instituidor. Na 
desaposentagao, diferentemente, ha aposentacao no primeiro regime, renuncia a essa 
prestacao e nova aposentacao no primeiro regime ou num segundo regime 
(designado como instituidor). 

Desta forma, nao ha que se falar em desaposentacao na modalidade da contagem 

reciproca, ja que, para usufruir do compute previsto nos arts. 94/99 do PBPS, quem esta no 

regime de origem ainda nao faz jus a percepcao do beneficio, ou nao deseja se aposentar neste 

regime. 

Para que a compensacao previdenciaria venha a ocorrer, e fundamental a apresentac&o 

de informacoes, atraves do envio de dados e provas doeumentais, entre as quais a certidao de 

tempo de servico/contribuicao que e, basicamente, a causa de muitas das lides levadas ao 

judiciario envolvendo a questao de renuncia e desaposentacao no servico publico. 
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E a certidao de tempo de servico que possibilita ao servidor averbar, para fins de nova 

concessao de aposentadoria em regime distinto, o periodo utilizado para a concessao do 

beneficio que se encontra em gozo. O periodo que serviu de base para o beneficio originario, 

nao e computado novamente, por nao se realizar a deseonstituicao do ato. A inadmissibilidade 

na via administrativa transcorre do teor do artigo 127, inciso III , do Decreto n° 3.048/99. 

O art. 96 do PBPS e seus incisos estabelecem cinco condicoes para a realizacao da 

contagem reciproca, a saber: contagem em dobro; atividade eoncomitante; consumicao do 

periodo; tempo anterior a obrigatoriedade; e tempo rural. 

Quando um dos regimes de origem reconhece o tempo de eontribuicao, para tornar 

possivel a contagem reciproca, ele emite um documento oflcial conhecido como Certidao de 

Tempo de Contribuicao (CTC). De posse dessa declarac&o o segurado a leva ate o novo 

regime gestor da sua previdencia social. 

Do ponto de vista atuarial, a desaposentacao e plenamente justificavel, ja que o 

beneficiario que continua trabalhando, continuara contribuindo, sem que haja uma melhora 

em seu beneficio. Assim, gerara um excedente que poderia ser utilizado para a obtencao de 

um novo beneficio, renunciando as mensalidades provenientes do atual. 

De igual modo, nos casos de rnigracao de regime, nao ha impedimento atuarial para 

tanto, pois o RGPS ira deixar de efetuar os pagamentos ao segurado, vertendo os recursos 

acumulados ao regime proprio, mediante compensacao financeira. 

Segundo brilhante ensinamento de Fabio Zambitte Ibrahim (2007, p. 56) sobre a 

tematica: 

[...] inexiste prejuizo ao RGPS, pois ainda que o segurado tenha reeebido algumas 
parcelas do beneficio, tal fato nio tera impacto prejudicial, pois o montante 
acumulado sera utilizado em periodo temporal menor, ja que a expectativa de 
vida.obviamente, reduz-se com o tempo. 

Conclui-se, que o principio da compulsoriedade, basilar no Direito Previdenciario, 

oferece ao segurado bonus que se contrapoe ao onus financeiro da eontribuicao, 

consubstanciado na possibilidade de aplicar tais recursos de outras form as, nem todas com 

previsao legislativa, como no caso da desaposentacao. A Administracao Publiea nao pode 

ignorar essa prerrogativa ao segurado que desejar se desfazer de um beneficio atual, transferir 

o tempo de eontribuicao e adquirir um novo beneficio, melhorando sua situacao economica. 
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3.7 Argumentos eontrarios ao instituto 

Entre as arguinentac5es contrarias ao instituto, destaeam-se a alegacao de ofensa a 

protecao do segurado, e a questao do ato juridico perfeito. Alem dessas, podemos citar a 

aus&icia normativa e a propria exegese do Texto Constitucional e das leis infraconstitueionais 

como obices a desaposentacao, sob a otica da autarquia previdenciaria. 

Sabe-se que o Direito da Seguridade Social, ineorpora-se a tendencia de insercao no 

denominado Direito Social, que tem por objetivo garantir aos individuos condicoes materiais 

tidas como imprescindiveis para o pleno gozo dos seus direitos. Por isso tende a exigir do 

Estado, intervencoes na ordem social segundo criterios de justica distributiva, com a 

finalidade de diminuir as desigualdades sociais. 

Assim, nao se pode afirmar que a reversao do ato juridico da aposentadoria contraria 

as premissas basilares do Direito Social, constituindo inseguranca para o segurado. Ao 

contrario, a desaposentacao e vinculada a melhoria da situacao economica do segurado, 

ampliando direitos, e consequentemente, sua protecao. 

Igual mente, nao ha que se falar em ofensa ao direito adquirido, nem ao ato juridico 

perfeito. Sabe-se que o ato juridico perfeito resulta da eoneretizacao de algum direito, seja 

pela manifestacao das partes, seja por imposicao legal, justificando-se a protecao dispensada 

pela Carta Magna, pois, ao proteger o ato juridico perfeito, esta indiretamente tutelando o 

proprio direito adquirido deeorrente da relacao juridica formada. 

A previdencia alega ausencia de previsao legal expressa sobre a desaposentacao, 

impossibilitando a concessao pelo INSS. No entanto, esse entendimento e desprovido de 

plausibilidade juridica, devendo a administracao guiar-se pelas premissas do Direito Social, ja 

que o instituto funda-se na ideia de obtencao de um beneficio mais vantajoso para o segurado. 

Alem disso, os principios norteadores do Estado Democratico de Direito legitimam a peticao 

de desaposentacao, conquanto, nao viola o imperativo constitucional. 

A lei nao impede expressamente a reversao dos beneficios previdenciarios, ao 

contrario, afirma a possibilidade de reversao no caso da aposentadoria por invalidez, quando 

o aposentado recupera a capacidade para o trabalho. Contudo, ha que se ressaltar a existencia 

do artigo 181-B do Decreto n° 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdencia Social, e 

que se aplica subsidiariamente aos Regimes Proprios de Previdencia. O referido artigo dispoe 
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que: "As aposentadorias por idade, tempo de eontribuicao e especial eoncedidas pela 

previdencia social, na forma deste Regulamento, sao irreversiveis e irrenunciaveis." 

Embora esta seja a principal fundamentacao dos indeferimentos na via administrativa, 

a desaposentacao nao apregoa a renuncia ao direito a aposentadoria, mas sim, as 

mensalidades provenientes de sua instimicao. O direito de se aposentar permanece intacto, 

apenas suspende-se o seu exercicio enquanto direito. A renuncia se opera ante o direito 

pessoal dispom'vel das mensalidades, caracteristica inerente ao direito patrimonial, nao se 

devendo afirmar que a renuncia extermina o proprio direito do segurado, ja adquirido e 

incorporado ao seu patrimonio juridico. 

Diante da ausencia de norma legal permissiva, os requerentes deverao fundamentar 

seus requerimentos baseando-se nos principios constitucionais, no direito a liberdade e nas 

diretrizes que informam o direito social. Ademais, o direito nao pode se esquivar ante a 

apresentacao do litigio pela ausencia normativa, pois, o direito possui outras fontes como a 

analogia, os costumes e os principios gerais. 

Enfim, mesmo existindo posicionamentos eontrarios, afirma-se que a norma 

constitucional que tutela o ato juridico perfeito e o direito adquirido, existe em favor do 

cidadao, e a exegese nao deve se constituir em obstaculo a esse mesmo cidadao, ao exercitar 

seu direito, pois, seria negar o direito em sua propria essentia, enquanto instrumento de 

pacificacao social. 

3.8 Ressarcimento das prestacoes recebidas 

Concretizando-se a viabilidade do instituto, surge uma discussao sobre a necessidade 

de restituicao dos valores percebidos pelo beneficiario, quando gozava de uma aposentadoria 

originaria. Nao ha consenso doutrinario sobre a necessidade de reposicao das mensalidades 

auferidas no regime em que se opera a abdicacao, e as decisoes judiciais refletem esse 

paradigma, ensejando o surgimento de varias teorias sobre a tematica. 

Existem os que defendem a corrente de que nenhuma devolucao deve ser feita, com 

fundamentacao na expectativa de vida do segurado, que se reduziu durante o periodo em que 

gozava das prestacoes do primitivo beneficio. Ademais, arvoram-se na legalidade, na higidez 

da concessao primitiva, que legitima a recepcao dos valores, e inviabiliza a restituicao. 

Ante as duas especies de desaposentacao, a restituicao de valores e imperiosa quando 

se tratar de regime instituidor diverso, ou seja, de migracao de regime. Quando o instituto se 



58 

concretiza dentro do mesmo regime, a restituicao de valores mostra-se desarrazoada, pois, o 

beneficio anterior, fora concedido para o resto da vida do beneficiario, devendo-se fazer um 

mero recalculo do valor da prestacao, devido as contribuicoes ulteriores vertidas pelo 

segurado. Quern so abdica, sem requerer a certidao do tempo de eontribuicao para instituir 

novo beneficio em regime diverso, nao ha de restituir nada. 

Na desaposentacao com o intuito de averbacao de tempo de eontribuicao, faz-se 

necessario um acerto de contas para que haja a manutencao do sistema protetivo. Assim, o 

regime de origem repassa ao regime instituidor o que recebeu de eontribuicao, menos o que 

desembolsou de mensalidades, cobrando-se ao segurado a diferenca. Rejeitar a restituicao de 

valores seria prejudicar o equilibrio do piano de beneficios do regime de origem. 

Em comentario consentaneo, Marina Vasquez Duarte (Apud IBRAHIM, 2007, p. 57) 

aduz: 

Com a expedicao da certidao de tempo de eontribuicao, a Autarquia Previdenciaria 
tera de compensar financeiramente o orgao que concedera a nova aposentadoria, 
nos termos dos arts. 94 da Lei n° 8213/91 e 4° da Lei n° 9796. de 05.05.99. [...] O 
mais justo e conferir efeito ex tunc a desaposentacao e fazer retornar o status quo 
ante, devendo o segurado restituir o orgao gestor durante todo o periodo que esteve 
beneficiado. 

Contudo, o deslinde do impasse reside na analise sistematica do regime financeiro ao 

qual se vincula o segurado. No regime de capitalizacao individual, caracteristico da 

previdencia privada, as contribuicoes sao investidas pelos administradores, e os rendimentos 

sao utilizados para a concessao de futuros beneficios aos segurados, de acordo com a 

eontribuicao de cada um. Neste interim, mostra-se indispensavel a restituicao de valores, ja 

que neste regime ha verdadeira correspondencia entre a eontribuicao e o valor recebido como 

renda mensal do beneficio, numa especie de poupanca. 

Ja no regime de reparticao simples, adotado pela previdencia brasileira, as 

contribuicoes sao vertidas em um fundo unico, distribuindo-se para quern dele necessitar, 

baseado no principio da solidariedade. Neste regime, as regras para o ealculo do valor dos 

beneficios sao previamente estabelecidas em lei, vinculando o INSS ao deferir e denegar 

requerimentos administrativos, de maneira que tem-se como indispensavel tarn bem a 

restituicao de valores recebidos anteriormente. 

Diante da variedade de situacoes possiveis, torna-se bastante complexo o ealculo entre 

as contribuicoes devidas ao regime instituidor, e o que foi pago pelo beneficio em 

manutencao, suscitando o surgimento de outras correntes doutrinarias que entendem ser mais 
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adequado a devolucao partial do recebido, a do valor sentenciado ou a restituicao do 

absolutamente neeessario para a manutencao do equilibrio financeiro do sistema 

previdenciario de origem, evitando prejuizos aos que permanecem a ele vinculados. 

Dentre os que defendem a ausencia de obrigaeao de restituicao, tem-se o brilhante 

Ibrahim (2007, p. 62), que ao discorrer sobre a tematica afirma: 

Todavia, sendo o regime financeiro adotado o de reparticao simples, como nos 
regimes previdenciarios publicos em nosso pais, nao se justifica tal desconto, pois o 
beneficionao tem sequer relagao direta com a cotizacao individual, ja que o custeio e 
realizado dentro do sistema de pacto intergeracional, com a populac3o atualmente 
ativa sustentando o beneficio dos inativos. 

Discorda-se deste posicionamento, ja que uma vez extinto o vinculo anterior, o tempo 

utilizado para a concessao do beneficio tambem sera retirado, logo, deixar de restituir o 

regime de origem, implica enriquecimento sem causa do segurado. Isso porque o pagamento 

foi realizado com base na situacao juridica em que o servidor se encontrava, qual seja, a de 

aposentado, e uma vez retirado o tempo de servico, e como se o servidor jamais tivesse 

reunido condicoes para se aposentar por faltar-lhe o requisite essencial do tempo de 

eontribuicao. 

Sabe-se que ocorrera uma compensacao entre os regimes como forma de manter o 

equilibrio financeiro, com fulcro na nos arts. 40 e 201 da Constituicao, bem como na Lei n° 

9.796/99. A referida norma enfatiza que a compensacao sera feita mes a mes, com o repasse 

respectivo do sistema de origem para o regime instituidor. Porem, ao conceder uma certidao 

de tempo de eontribuicao para o outro regime, o regime originario tera de arcar com as 

responsabilidades financeiras correspondentes ao tempo consignado na certidao. 

Exempli ficativamente, na aposentadoria por tempo de eontribuicao, se o beneficiario 

gozou cinco anos de beneficio, retortion a ativa e deseja migrar de regime apos aprovacao em 

concurso publico, o RGPS concedera certidao correspondente ao periodo de 35 anos, porem 

se nao houver a restituicao dos 5 anos que foram pagos, ficara manifestamente deficitario. 

Desta forma estara comprometida a previdencia das proximas geracoes, agravando-se 

ainda mais o panorama atual da previdencia brasileira, pois, nao serao observados os criterios 

que preservam o equilibrio financeiro e atuarial. E por meio desse equilibrio que se busca 

assegurar o direito dos beneficiarios, atuais e futuros. 

Em suma, nao pode ser acolhida a tese que defende a ausencia de obrigaeao de 

restituicao desses valores, conquanto, essa linha de raciocinio, alem de comportar o 

enriquecimento sem causa do segurado despreza o equilibrio financeiro e atuarial dos regimes 
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previdenciarios, mesmo quando se fundamentam na tese do carater alimentar da prestacao 

previdenciaria, visto que, esta alegacao nao pode legitimar o enriquecimento sem causa do 

aposentado. 

Por fim, conclui-se que para haver a contagem do tempo ja utilizado, deve-se 

necessariamente haver a devolucao dos valores pagos pelo regime de origem a titulo de 

aposentadoria, restringindo-se ao absolutamente neeessario para que se mantenha o equilibrio 

financeiro e atuarial dos regimes de previdencia, sob pena de comprometimento da cobertura 

previdenciaria da presente e das futuras geraeoes. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Inicialmente, pode-se perceber que o regime de financiamento da previdencia social 

brasileira da-se mediante reparticao simples, que nada mais e que um pacto entre geracoes. A 

tecnica utilizada neste sistema eneontra fundamento no principio da solidariedade; dai a 

necessidade da preservacao do equilibrio financeiro e atuarial para a manutencao dos fundos 

previdenciarios. 

Percebeu-se que a desaposentacao surgiu como idealizacao doutrinaria, sendo 

paulatinamente aperfeicoada pela jurisprudencia. Ficaram evidenciados seus principals 

aspectos, bem como a sua possibilidade juridica, pois, em que pese nao haver em nosso 

ordenamento previsao legal expressa, existem outros dispositivos legais de ordem 

constitucional e infra-constitucional que autorizam o instituto. 

Notou-se que a possibilidade de renuncia as prestacoes mensais dos beneficios, 

constitui o cerne da discussao sobre o instituto, e que os argumentos de irreversibilidade e 

irrenunciabilidade da aposentadoria nao prosperam, pois, constituem garantias em favor do 

segurado, nao podendo se transformar em obice ao exercicio legitimo de um direito deste 

mesmo segurado. 

Permitiu-se concluir que a desaposentacao coaduna-se com a propria Constituicao, a 

qual traz como fundamentos do Estado Democratico de Direito, o respeito a dignidade da 

pessoa humana. O instituto proporciona bem-estar ao segurado, visto que objetiva uma nova 

prestac&o mais vantajosa. 

Neste diapasao, ainda se conclui que as garantias constitucionais do ato juridico 

perfeito e da do direito adquirido nao sao aviltados com a desaposentacao, pois, a norma 

constitucional esta umbilicalmente ligada aos principios insertos na propria Constituicao, 

devendo serem sopesados sempre, mormente nos casos em que o cidadao deseja otimizar sua 

condicao eeonomica, sem causar prejuizo ao sistema de protecao, ocasiao em que concretiza 

o Estado de Bem-Estar Social. 

Confirmou-se que a renuncia as mensalidades de um beneficio, nao implica, 

necessariamente, na renuncia ao proprio direito de beneficio, ja que ocorrera apenas a 

abdieae&o de um direito patrimonial disponlvel, permanecendo intacto o direito. O exercicio 

deste direito e que sera suspenso ate que nova situacao juridica se configure e possibilite a 

aquisicao de um novo beneficio. 
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Aferiu-se que o maior problema para a instrumental izacao da desaposentacao e a 

necessidade ou nao de devolucao dos valores recebidos a titulo da aposentadoria que se vai 

renunciar. Subsiste na doutrina uma discussao acerca da restituicao de valores, nos casos de 

emissao da certidao de tempo de eontribuicao. 

A restituicao dos valores recebidos a titulo de renda mensal dos beneficios mstituldos 

no regime de origem e indispensavel, como forma de manter o equilibrio financeiro e atuarial 

da rede de protecao previdenciaria. Destacou-se a corrente que defende a devolucao dos 

valores necessarios, de maneira que nao se comprometa o espectro de cobertura 

previdenciaria. 

Como o assunto ainda nao e pacifico, e a propria jurisprudencia difere nos 

entendimentos sobre a necessidade ou nao da devolucao aos colics publicos, somente uma 

resolucao legislativa poria fim a discussao. 

Assim, por todos os argumentos expendidos, sem duvida, a desaposentacao visa 

atender ao preceito constitucional da protecao ao trabalhador, esculpido dentre os direitos 

protetivos, ja que visa a concessao de um novo e melhor beneficio dentro do mesmo regime 

ou fora dele, de maneira que, se reiterou o seu cabimento. Contudo, na busca pela consecucao 

desse direito, nao se pode ignorar as demais regras que norteiam a Previdencia Social. 

Finalmente, cabe lembrar que nao foram discorridos, nem discutidos todos os aspectos 

do novel instituto da desaposentacao, pois, a pesquisa foi dirigida principalmente em face da 

analise de sua viabilidade juridica, e da necessidade de restituicao dos valores recebidos 

anteriormente. Portanto, perfeitamente possivel a rediseussao da materia, abordando o 

alcance do sobredito instituto. 
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