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R E S U M O 

A Carta Magna vigente define a Previdencia Social como um sistema de protecao 
social que tern por finalidade assegurar meios indispensaveis de manutengao a seus 
segurados e aos dependentes destes, em virtude da incapacidade, reclusao, morte, 
idade avangada e outras contingencias sociais que ameagam a sobrevivencia do 
individuo. O presente trabalho tern por finalidade tragar uma analise do segurado 
especial da previdencia social, que exercem suas atividades individualmente ou em 
regime de economia familiar, amparado na Constituigao Federal de 1988 e 
infraconstitucionalmente, pelas Leis n° 8.212/91 e 8.213/91. Esta especie de 
segurado que antes tinha a protegao apenas de modelos assistencialistas, como o 
Funrural, passa a ter a cobertura efetiva e universal da Previdencia Social, que 
estabeleceu um regime diferenciado de contribuigao e tratamento distinto ao 
dispensando aos demais segurados do Regime Geral de Previdencia Social. 
Portanto, o proposito desta pesquisa e demonstrar os entraves enfrentados pelo 
segurado especial na comprovagao da qualidade de segurado para obter um 
beneficio previdenciario, e garantir uma vida com dignidade. 0 trabalho encontra-se 
organizado em tres capitulos, constituidos mediante o uso dos metodos 
bibliograficos, o historico-evolutivo e o exegetico-juridico. Os beneficios e servigos 
previdenciarios concedidos ao segurado especial, constituido por um publico, em 
geral muito pobre, que sempre esteve fora das conquistas sociais do pais, assume 
um papel de grande importancia para a promogao da distribuigao de renda e 
equidade social, prestigiando o principio da dignidade da pessoa humana, e 
implementando significativas mudangas, principalmente, no meio rural. 

Palavras-chave: Previdencia Social, Segurado Especial, Dignidade. 



ABSTRACT 

The effective Great Letter defines Social welfare as a system of social protection that 
has for purpose to assure indispensable means of maintenance yours held and to the 
dependents of these, by virtue of the incapacity, reclusion, death, advanced age and 
other social contingencies that threaten the individual's survival. The present work 
has for purpose to trace an analysis of the held special of Social welfare, that 
exercise your activities individually or in regime of family economy, aided in the 
Federal Constitution of 1988 and infraconstitutionaly, for the Laws n° 8.212/91 and 
8.213/91. This species of having held that before they just had the protection of 
models attendance, like Funrural, they starts to have the covering it executes and 
universal of Social welfare, that established a differentiated regime of contribution 
and treatment different to the sparing to the others held of the General Regime of 
Social welfare. Therefore, the purpose of this research is to demonstrate the fetter 
faced for the held special in the proof of the quality of having held to obtain a benefit 
of the Social welfare, and to guarantee a life with dignity. The work is organized in 
three chapters, constituted by the use of the library methods, the historical-
evolutionary and the interpretative-law. The benefits and services of the Social 
welfare granted to the held special, constituted by a public, in general very poor, that 
it was always out of the social conquests of the country, it assumes a paper of great 
importance for the promotion of the distribution of income and social justness, giving 
prestige to the beginning of the human person's dignity, and implementing significant 
changes, mainly, in the rural way. 

Key words: Social Welfare, Held Special, Dignity. 
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INTRODUCAO 

A Constituigao Federal de 1988, considerado um dos mais importantes 

marcos na historia das conquistas dos trabalhadores, implantou um novo conceito 

de seguridade social no Brasil, composta por tres segmentos basicos: Previdencia 

Social, Saude e Assistencia Social. O poder publico passou a guiar-se pelos 

principios da universalidade da cobertura e do atendimento, e pela uniformidade e 

equivalencia dos beneficios e servicos as populagoes urbanas e rurais, inserindo o 

trabalhador rural no conjunto de cidadaos, principalmente no ambito previdenciario, 

com o acesso a protegao social e ao bem-estar, em obediencia ao principio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 

A criacao do chamado Regime Geral de Previdencia Social equiparou os 

beneficios previdenciarios urbano e rural e criou a categoria de Segurado Especial. 

Nela, enquadram-se os trabalhadores rurais que produzem em regime de economia 

familiar, sem empregados permanentes, e inclui conjuges, companheiros e filhos 

maiores de 16 anos que trabalham com a familia em atividade rural 

Demorou praticamente meio seculo, desde a promulgagao da Lei Eloy 

Chaves, em 1923, que regulamentou a criacao das Caixas de Aposentadorias e 

Pensoes dos trabalhadores urbanos, para que se inaugurasse no Brasil um sistema 

de assistencia social aos idosos e invalidos do setor rural. Tal sistema, inaugurado 

pela Lei Complementar n° 11/71, e implementado a partir de 1972 com o Programa 

de Assistencia ao Trabalhador Rural/Fundo de Assistencia e Previdencia do 

Trabalhador Rural (Prorural/Funrural), assistia os trabalhadores rurais, os 

Pescadores e os garimpeiros, oferecendo beneficios precarios de aposentadoria por 

idade aos 65 anos, limitados ao homem, cabeea do casal e tendo meio salario 

minimo comoteto. 

Tais mudaneas foram regulamentadas atraves da aprovagao no Congresso 

Nacional das Leis n° 8.212 e 8.213, de 1991, implementadas somente em 1992. 

Essas duas leis significaram uma alteragao conceitual profunda para a 

universalizagao do programa previdenciario rural brasileiro. A nova legislagao, 

advinda da Carta Magna de 1988, fez com que o numero de beneficiarios rurais 

aumentasse significativamente. 
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Essas novas regras, aplicadas aos trabalhadores formais e produtores em 

regime de economia familiar, tiveram efetivo impacto social e economico. Aumentou 

expressivamente em poucos anos o grau de cobertura do sistema sobre o conjunto 

dos domieilios rurais e elevou substancialmente a participagao da renda 

previdenciaria na renda familiar rural. 

A metodologia utilizada para a compreensao do tema suscitado foi a 

bibliografica, com base teorica na coleta de informagoes em textos e obras juridicas; 

a historico-evolutiva voltada para a investigagao das mudangas introduzidas no 

sistema previdenciario ao longo do tempo, e finalmente, o exegetico-juridico, para a 

analise das proposigoes constitucionais e demais legislagoes e regulamentos 

pertinentes ao tema. 

Com efeito, o capitulo primeiro sera constituido pelos aspectos historicos e 

conceituais da Previdencia Social, sendo apresentado um breve historico da 

previdencia social no mundo e sua origem e evolugao legislativa no Brasil; sera 

examinado ainda o conceito e os principios e objetivos informadores desse instituto, 

e finalmente, sera feita uma analise constitucional da previdencia no Brasil. 

O segundo capitulo trara os aspectos historicos do trabalhador rural no 

ambito da previdencia e seu enquadramento na qualidade de segurado especial, 

trazendo a definigao dessa especie de segurado obrigatorio e suas contribuigoes 

para a Previdencia Social, enfocando ainda os procedimentos para filiagao e 

inscrigao e a manutengao e perda da qualidade de segurado da Previdencia Social. 

No terceiro capitulo sera abordado as especies de beneficios concedidos ao 

segurado especial, destacando-se conceito, pressupostos para a concessao, 

periodo de carencia, renda mensal, entre outros aspectos que identificam cada 

prestagao previdenciaria, como tambem sera examinado os indicios que comprovam 

o exercicio da atividade rural pelo segurado especial. 

O presente trabalho tern por objetivo a observagao e a analise da situagao 

do segurado especial no ambito da Previdencia Social, e a importancia das 

prestagoes previdenciarias na forma de beneficios e servigos para a vida desses 

segurados, propiciando bem-estar, justiga e protegao social, a fim de garantir a todos 

respeito e dignidade quando submetidos a situagoes geradoras de necessidades 

sociais. 



12 

CAPITULO 1 ASPECTOS GERAIS DA PREVIDENCIA SOCIAL 

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de agoes de 

iniciativa dos poderes publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos a saude, a previdencia e a assistencia social, previsto constitucionalmente 

no Titulo da Ordem Social, e de reconhecida importancia para a construgao e 

manutengao dos direitos e garantias fundamentals em nosso pais. 

Os principios da universalidade, da seletividade, da uniformidade, da 

distributividade, da equivalencia dos beneficios urbanos e rurais, presentes na 

Constituicao Federal de 1988, informam o conteudo politico-juridico da concepgao 

de cidadania no Estado de protegao social. Assim, a seguridade social, atraves de 

suas especies, em particular a Previdencia Social, e em obediencia a esses 

principios, tende a difundir-se como instrumento de protegao social e de 

disseminagao da justiga e do bem-estar, mediante a redugao das desigualdades 

sociais, garantindo o minimo necessario a sobrevivencia humana com dignidade. 

1.1 Breve Historico da Previdencia Social no Mundo 

Desde os primordios da humanidade ja se podia notar o interesse dos 

individuos em criar mecanismos de protegao contra as contingencias geradoras de 

necessidades sociais. Mesmo nos idos mais remotos das civilizagoes a preocupagao 

com o bem-estar do presente e do futuro rondava os circulos sociais. E as variadas 

tecnicas elaboradas para garantir esta protegao levam em consideragao, 

principalmente, os aspectos socio-economicos de cada povo. Os primeiros 

mecanismos de protegao articulados pelo homem que apresentavam algum nivel de 

organizagao, de inspiragao mutualista, remontam a Grecia e Roma antigas donde se 

registra a existencia de uma associagao que, sobrevivendo das contribuigoes de 

seus membros, tinha por objetivo auxiliar os mais necessitados. A f am ilia romana, 

por meio do pater familias, tinha a obrigagao de prestar assistencia aos servos e 
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clientes. No periodo da Idade Media, algumas eorporaeoes profissionais criaram 

seguros sociais para seus membros. 

O marco da criagao da assistencia social deu-se com a edigao da Lei dos 

Pobres, em 1601, na Inglaterra, regulamentando a instituigao de auxilios e socorros 

publicos aos necessitados, com participacao efetiva da paroquia e dos juizes da 

Comarca que tinham o poder de langar impostos de caridade, que seriam pagos por 

todos os ocupantes e usuarios de terras, e nomear inspetores em cada uma das 

paroquias, visando receber e aplicar o montante arrecadado. 

No entanto, a Previdencia Social inicia seu efetivo processo de evolugao na 

Alemanha, com o piano de previdencia aos acidentes do trabalho inaugurado por 

Otto Von Bismarck, em 1883. O Chanceler Otto Von Bismark instituiu uma serie de 

seguros sociais destinado aos trabalhadores. Em 1883 foi criado o seguro-doenga 

obrigatorio para os trabalhadores da industria, custeado por contribuigoes dos 

empregados, empregadores e do Estado. Em 1884 criou-se o seguro de acidente 

de trabalho com o custeio a cargo dos empregadores. Ja em 1889, foi institufdo o 

seguro de invalidez e velhice, custeado pelos trabalhadores, empregadores e 

Estado. As leis instituidas por Bismark tinham o objetivo de evitar as tensoes sociais 

existentes entre os trabalhadores, atraves de movimentos socialistas fortalecidos 

com a crise industrial que criaram os seguros sociais, e foram pioneiras para a 

criagao da previdencia social no mundo. 

Ha que citar, tambem, como instituigao que trouxe subsidios a evolugao 

historica da Previdencia Social, a igreja, que difundiu a ideia de criagao de um 

sistema de peculio ao trabalhador, verificado especialmente na Enciclica Rerum 

Novarum, do Papa Leao XIII (1891), debatendo ainda a questao do intervencionismo 

estatal, visando proteger esses operarios dos riscos sociais. 

A criagao da seguridade social, tendo como escopo a justiga e o bem-estar 

social, foi fruto das transformagoes ocorridas no mundo, em especial com a 

revolugao industrial. 

Sob a otica constitucional, alguns paises comegam a tratar dos direitos 

sociais, trabalhistas e previdenciarios, com destaque para a Constituigao de 1917 do 

Mexico, considerada a primeira a incluir a previdencia social no seu bojo. Em 

seguida, foi a alema de Weimar, de 1919, que determinou ao Estado o dever de 

prover a subsistencia do cidadao alemao, caso nao possa proporc ionar - lhe a 

oportunidade de ganhar a vida com um trabalho produtivo. 
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Em 1935, os Estados Unidos, instituiram o Social Security Act, destinado a 

proteger o cidadao contra os riscos sociais existentes e estimular o consumo, 

tratando-se da criagao de uma especie de previdencia social como forma de 

protegao social, demonstrando um modelo de Estado Social intervencionista e 

garantidor. 

Com o objetivo constituir um sistema de seguro social que garantisse ao 

individuo protegao diante de certas contingencias sociais, foi publicado em 

dezembro de 1942, na Inglaterra, o Piano Beveridge, reformado em 1946, elaborado 

pelo economista ingles William Beveridge. Este Piano tinha como caracteristicas a 

unificagao dos seguros sociais, a universalidade e igualdade de protegao social para 

todos os eidadaos e a triplice forma de custeio, com predominancia de custeio 

estatal. 

A partir dessa epoca marcha-se para o estagio final de evolugao, em que 

todos os eidadaos deverao ser amparados em suas necessidades por servigos 

estatais, seja qual for sua profissao ou condigao social, bastando apenas que sejam 

vitimas de uma necessidade social. E o que se denomina Seguridade Social, que se 

chegara aos poucos, na medida em que cada povo possa custear conjuntamente 

todas as necessidades sociais de cada individuo, em prol da coletividade. 

No que tange a Previdencia Social especificamente, cabe trazer a eolagao o 

art. 25 da Declaragao Universal dos Direitos do Homem: 

Toda pessoa tern o direito a um padrao de vida capaz de assegurar-lhe a 
saude, e o bem-estar proprio e da famflia, especialmente no tocante a 
alimentagao, ao vestuario, a habitacao, a assistencia medica e aos servigos 
sociais necessarios; tern direito a seguranca no caso de desemprego, 
doenca, invalidez, viuvez, velhice ou em qualquer outro caso de perda dos 
meios de subsistencia, por forga de circunstancias independentes de sua 
vontade. 

E importante destacar ainda a contribuigao da Organizagao Internacional do 

Trabalho (OIT), criada em 1919, no campo da protegao social, posicionando a 

seguridade social como politica contra as privagoes economicas e sociais e medida 

indispensavel a redugao da miseria e da desigualdade social instalada no mundo. 

Cabe ainda ressaltar os pactos realizados entre os paises na defesa da 

seguridade social, entre os quais, destacamos: Pacto dos Direitos Eeondmicos, 

Sociais e Culturais (1966); Protocolo de Sao Salvador (1988), Convengao Americana 

de Direitos Humanos (Pacto de Sao Jose da Costa Rica - 1969). 
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1.2 Evolugao da Previdencia Social no Brasil 

Com relagao a Previdencia Social no Brasil, observa-se a ocorrencia de 

varias mudangas conceituais e estruturais, tendo primeiramente passado pela 

simples caridade, apos pelo mutualismo de carater privado e facultativo, depois pelo 

seguro social e, atualmente, tenta-se implementar o sistema de seguridade social, 

como consagrado na Constituigao de 1988. 

Uma das manifestagoes mais antigas de Previdencia Social observada no 

Brasil, no inicio do seculo XIX, foram as formas de Montepios, instituigoes 

assistencialistas em que, mediante o pagamento de cotas, cada membro adquire o 

direito de, por morte, deixar pensao pagavel de sua escolha. O primeiro surgiu em 

1835, com a aprovagao do Piano do Montepio de Economia dos Servidores do 

Estado, que funcionou atraves de mutualismo, sistema que se baseia na entidade 

mutua, na contribuigao de todos para beneficio individual de cada um dos 

contribuintes, ou seja, um grupo de pessoas associou-se e contribuiu, a fim de que 

fosse formado um fundo para a cobertura de determinados infortunios. 

E posteriormente, ainda no periodo do imperio, houve a criagao de uma 

"Caixa de Socorro" para os trabalhadores de cada uma das estradas de ferro 

estatais, regulamentada pela Lei n° 3.397 de 24/11/1888. A partir dai, novos fatos, 

como a regulamentagao do direito a aposentadoria para os empregados dos 

Correios e um fundo de pensoes para os empregados das oficinas da Imprensa 

Regta, contribuiram para dar consistencia a ideia da criagao de um sistema de 

protegao social ao trabalhador. Outra norma importante foi a Lei n° 3.724, de 15 de 

Janeiro de 1919, que instituiu a responsabilidade dos empregadores pelas 

consequencias dos acidentes do trabalho. 

O marco jurfdico para a criagao do sistema previdenciario brasileiro ocorreu 

em 24 de Janeiro de 1923, atraves do Decreto n° 4.682, conhecido como Lei Eloy 

Chaves (nome atribuido em homenagem ao parlamentar autor do projeto respectivo) 

responsavel pela instituigao das Caixas de Aposentadorias e Pensoes. A Cobertura 

alcangada por este instrumento legal foi inicialmente restrita a uma parcela dos 

empregados urbanos de certas companhias, sendo paulatinamente estendida a 

outros grupos, como empregadores, autonomos, empregados domesticos e 

trabalhadores rurais. 
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A protegao social no Brasil passou a contar com uma instituigao responsavel 

pelo pagamento de pensao, aposentadoria e outros beneficios aos trabalhadores, 

inicialmente, das empresas ferroviarias. Vale ressaltar que existia uma caixa de 

aposentadoria e pensao por empresa ferroviaria, setor cujos sindicatos eram mais 

organizados e possufam maior poder de pressao. Um ano depois da aprovagao do 

Decreto 4.682, existiam em funcionamento no Brasil vinte e seis Caixas de 

Aposentadorias e Pensoes (CAPs). Assim, os beneficios da Lei Eloy Chaves foram 

estendidos aos empregados das empresas portuarias, de servigos telegraficos, de 

agua, energia, transporte aereo, gas, mineragao, entre outras, chegando a atingir o 

total de cento e oitenta e tres CAPs, que, posteriormente, foram unificadas na Caixa 

de Aposentadoria e Pensoes dos Ferroviarios e Empregados em Servigos Publicos. 

Em seguida ao surgimento da Lei Eloy Chaves, criaram-se outras Caixas em 

empresas de diversos ramos da atividade economica. Gradativamente, a criagao 

das Caixas de Aposentadoria e Pensoes foram sendo abandonadas e foram sendo 

criados os Institutos de Aposentadoria e Pensoes (lAPs), tendo como principal 

diferencial a criagao de institutos especializados, em fungao da atividade profissional 

de seus segurados e nao mais por determinadas empresas. Na decada de 30, o 

crescimento da populagao urbana e a ampliagao do sindicalismo levaram a uma 

tendencia de organizagao previdenciaria por categoria profissional. A mudanga na 

concepgao previdenciaria, isto e, a tendencia a tomar categorias profissionais como 

um todo, firmou-se com a criagao do Instituto de Aposentadoria e Pensoes dos 

Maritimos (IAPM), atraves do Decreto n° 22.872, em 29 de junho de 1933. E em 

seguida, surgiram varios, como por exemplo o Instituto de Aposentadorias e 

Pensoes dos Comerciaros (IAPC), dos bancarios (IAPB), dos indus t r ia ls (IAPI), 

entre outros. 

Embora tenha representado um avango, o modelo dos lAPs gerou distorgao 

em termos de protegao social. Alem de excluir os trabalhadores rurais e os do setor 

informal urbano, os lAPs tambem nao protegiam muitos assalariados do mercado 

formal urbano, cujos ramos de atividade nao eram contemplados pelos institutos. 

Assim, os institutos que representavam as categorias de maior renda dispunham de 

mais recursos financeiros e, em consequencia, exerciam forte influencia politica. 

Careciam, tanto as Caixas como os Institutos, de normas uniformes, sendo 

corriqueiro encontrar disposigoes divergentes ou conflitantes, coexistindo, assim, um 
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emaranhado de leis em total desequilibrio. Tornava-se clara a necessidade de um 

sistema previdenciario unico. 

Em meados da decada de 40, inumeras foram as tentativas de uniformizar a 

legislagao previdenciaria brasileira, bem como sua unificagao administrativa, com a 

criagao de um instituto unico para todos. Atraves do Deereto-Lei n° 6.526, de 07 de 

maio de 1945, houve a criagao do Instituto dos Servigos Sociais do Brasil (ISSB), no 

qual seria implementado um piano de contribuigoes e beneficios unico. Entretanto, 

nao conseguiu ser implantado. 

Em 26 de agosto de 1960, a Lei n° 3.807, conhecida como Lei Organica da 

Previdencia Social (LOPS), reduziu as disparidades existente entre as categorias 

profissionais ao unificar a legislagao previdenciaria, uniformizar as contribuigoes e os 

pianos de beneficios dos diversos institutos e instaurar a assistencia patronal. Essa 

uniformizagao possibilitou a inclusao de beneficios como o auxilio-reclusao, o 

auxilio-funeral e o auxilio-natalidade, abrangendo um maior numero de segurados, 

como os empregadores e os profissionais liberals. Restava a unificagao 

administrativa, que eclodiu seis anos depois, com o Deereto-Lei n° 72, de 21 de 

novembro de 1966, criando o Instituto Nacional de Previdencia Social - INPS. 

O novo orgao reuniu numa mesma estrutura os seis institutos de 

aposentadorias e pensoes existentes na epoca: alem do IAPM, IAPC, IAPB, reuniu 

ainda o Instituto de Aposentadoria e Pensoes dos Estivadores e Transportadores de 

Cargas (IAPETEC). 0 INPS unificou tambem as agoes da previdencia para os 

trabalhadores do setor privado, exceto os trabalhadores rurais e os domesticos. 

Na decada de 70, foram editados varios diplomas legais que trouxeram 

inovagoes importantes e implementaram agoes que contribuiram para fortalecer o 

sistema previdenciario brasileiro, tais como: criagao do Ministerio da Previdencia e 

Assistencia Social (1974), a criagao do salario-familia, inclusao dos empregados 

domesticos na classe dos segurados obrigatorios, insergao do salario-maternidade 

no rol dos beneficios previdenciarios, extensao dos beneficios de previdencia e 

assistencia social aos empregados rurais e seus dependentes. Com tantas normas 

legais em vigor tratando de Previdencia Social, houve a necessidade de reuni-las, 

atraves da Consolidagao das Leis da Previdencia Social - CLPS, regulamentada 

pelo Decreto n° 77.077, de 24 de Janeiro de 1976. 

Em 1° de julho de 1977 foi criado o Sistema Nacional de Previdencia e 

Assistencia Social (SIMPAS), subordinado ao Ministerio da Previdencia Social 
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(MPS), com o objetivo de reestruturar a Previdencia Social, revendo as formas de 

concessao e manutengao de beneficios e servigos, e reorganizando a gestao 

administrativa, financeira e patrimonial. O Instituto era integrado por sete diferentes 

orgaos, quais sejam: a) Instituto Nacional de Previdencia Social (INPS ), responsavel 

pela concessao, controle e manutengao de beneficios; b) Instituto de Administragao 

Financeira da Previdencia Social (IAPAS), responsavel pela arrecadagao, 

fiscalizagao e cobranga das contribuigoes previdenciarias; c) Instituto Nacional de 

Assistencia Medica da Previdencia Social (INAMPS), responsavel pela prestagao de 

assistencia medica; d) Fundagao Legiao Brasileira de Assistencia (LBA), que 

prestava assistencia as pessoas carentes; e) Empresa de Processamento de Dados 

da Previdencia Social, (DATAPREV), prestagao de servigos de processamento de 

dados; f) Central de Medicamentos (CEME), distribuigao de medicamentos as 

pessoas carentes; g) Fundagao Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM), 

prestar assistencia ao bem-estar do menor. 

Os anos 80 trouxeram os ares da abertura politica e da redemoeratizagao do 

pais, instaurando uma nova ordem constitucional. Em cinco de outubro de 1988, foi 

promulgada a nova Constituigao, denominada Constituigao Cidada. Nela, os direitos 

individuals foram ampliados e o principio do merito foi substituido pelo da cidadania. 

No campo previdenciario, a nova Constituigao ampliou o conceito de Seguridade 

Social, disponibilizando o Capitulo II, Titulo VIII - Ordem Social, para tratar do 

assunto, visto como conjunto de agoes, de iniciativa do poder publico, estruturado 

em tres segmentos basicos: Saude, Assistencia Social e Previdencia Social. Outros 

avangos obtidos com a nova Constituigao foram a universalizagao da cobertura da 

protegao social e a eliminagao de diferengas de tipos e valores dos beneficios entre 

trabalhadores rurais e urbanos. 

No infcio da decada de 90, o Ministerio da Previdencia e Assistencia Social 

passou por alteragoes estruturais. Em 27 de junho de 1990, o Decreto n° 99.350 

criou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante a fusao do INPS e 

IAPAS e o deslocamento do INAMPS para o Ministerio da Saude. Como autarquia 

federal vinculada ao Ministerio da Previdencia e Assistencia Social, o INSS tornou-

se a instituigao publica federal responsavel, em ambito nacional, pelo 

reconhecimento e operacionalizagao dos direitos da clientela abrangida pelo Regime 

Geral de Previdencia Social (RGPS), assegurando agilidade, comodidade aos seus 

usuarios e ampliagao do controle social. 
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Em 1991, entraram em vigor a Lei n° 8.212, dispondo sobre a Organizagao 

da Seguridade Social e instituindo formas de custeio, e a Lei n° 8.213, que dispoe 

sobre o Piano de Beneficios da Previdencia Social, ambas regulamentadas pelo 

Decreto n° 3.048, de 1999, intitulado de Regulamento da Previdencia Social. 

Em 1993, foi instituido o Beneficio de Prestagao Continuada (BPC), por 

meio da Lei Organica de Assistencia Social (LOAS). Compreendido como direito do 

cidadao e dever do Estado, o beneficio foi estendido a todas as pessoas portadoras 

de deficiencia ou idosas, incluindo indigenas e brasileiros naturalizados, nao 

amparados pelo sistema previdenciario do seu pais de origem. 

Nos ultimos anos, a Previdencia Social Brasileira foi objeto de duas reformas 

constitucionais: a primeira, introduzida pela Emenda Constitucional 20, de 15 de 

dezembro de 1998; e a segunda, pela Emenda Constitucional 41 , de 19 de 

dezembro de 2003. Ambas promoveram alteragoes no marco juridico geral e, sob a 

alegagao da reversao do desequilfbrio do orgamento federal e da sustentabilidade 

do sistema no longo prazo, suprimiram conquistas constitucionais e direitos sociais 

de trabalhadores privados e servidores publicos. 

O ano de 2005 trouxe mudangas importantes no ambito da previdencia. Em 

Janeiro, atraves da Lei n° 11.098, foi autorizada a criagao da Secretaria da Receita 

Previdenciaria, vinculada ao Ministerio da Previdencia. Em outubro, foi aprovado o 

Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul, que beneficiou trabalhadores 

do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Por meio do acordo, os trabalhadores dos 

quatro paises passaram a ter o direito de contabilizar as contribuigoes feitas em 

qualquer dos paises do Mercosul, quando precisarem solicitar algum beneficio 

previdenciario 

Embora o gerenciamento da receita previdenciaria pelo Ministerio da 

Previdencia Social tivesse sido confirmado, em Janeiro, com a criagao da Secretaria 

da Receita Previdenciaria, seis meses depois, atraves da Medida Provisoria n° 258, 

o governo criou a Receita Federal do Brasil, subordinada ao Ministerio do Estado da 

Fazenda, retirando do Ministerio da Previdencia Social a competencia para gerenciar 

a receita previdenciaria, como vinha sendo feito ha mais de 80 anos. A Medida 

Provisoria perdeu sua eficacia em novembro, motivo pelo qual o Presidente da 

Republica encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 5272/05 insistindo 

na criagao da Receita Federal do Brasil. O novo orgao, conhecido como Super-

receita, teria a fungao de centralizar a arrecadagao de tributos da Uniao. 
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Entretanto, diante da rejeigao do Senado a proposta de criagao da super-

Receita, o Governo baixou o Decreto n° 5.644 de 28 de dezembro de 2005, 

dispondo sobre a atuagao integrada e o compartilhamento de informagoes entre as 

duas secretarias e nomeando como Secretario interino da Secretaria da Receita 

Previdenciaria o secretario da Receita Federal. Em margo de 2007, a Lei n° 11.457 

selou a criagao da Secretaria da Receita Federal do Brasil, orgao da administragao 

direta, subordinado ao Ministerio da Fazenda e extinguiu, definitivamente, a 

Secretaria da Receita Previdenciaria. 

O Brasil tern dado importantes passos rumo ao gradativo descolamento de 

criterios contributivos para a obtengao de um beneficio basico, capaz de resgatar 

amplos segmentos da linha da pobreza. Exemplos disso, foram os avangos obtidos 

com a eliminagao de tipos e valores dos beneficios previdenciarios entre 

trabalhadores rurais e urbanos e o Beneficio de Prestagao Continuada, garantido 

pela LOAS. 

A existencia de um sistema previdenciario social capaz de garantir um 

beneficio universal basico, nao contributivo, baseado em criterios simples, como ser 

residente no pais ou ter atingido determinada faixa etaria e fator fundamental para 

uma sociedade democratica. Principalmente para uma sociedade como a nossa, 

marcada por tantas desigualdades. E neste caminho que o modelo previdenciario 

brasileiro tem-se constituido como um dos mais solidarios do mundo. 

1.3 Conceito de Previdencia Social 

A Previdencia Social, posicionado legal e doutrinariamente, como especie do 

genero Seguridade Social, possui intima relagao com o conceito deste instituto, que 

converge para a questao da seguranga, justiga e bem-estar social. Em seu sentido 

lato, a Seguridade Social pode ser entendida como um conjunto de politicas e agoes 

visando a protegao integral do cidadao e de seu grupo familiar, quando da 

materializagao dos riscos sociais a que todos nos estamos suscetiveis, 

principalmente atraves da previdencia social. 
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No que respeita a doutrina, trouxe-se a eolagao o conceito de Martins (2007, 

p. 19) que escreve: 

E o conjunto de principios, de regras e de instituigoes destinado a 
estabelecer um sistema de protegao social aos individuos contra 
contingencias que os impecam de prover suas necessidades pessoais 
basicas e de suas familias, integrado por agoes de iniciativa dos Poderes 
Publicos e da sociedade, visando assegurar os direitos relativos a saude, a 
previdencia e a assistencia social. 

A Previdencia Social, por sua vez, tern por fim assegurar aos seus 

beneficiarios meios indispensaveis de manutengao, por motivo de incapacidade, 

idade avangada, tempo de servigo, desemprego involuntario, encargos de familia e 

reclusao ou morte daqueles de quern dependiam economicamente. Historicamente 

este instituto sempre esteve ligado a luta dos trabalhadores, seja por melhores 

condigoes de trabalho, seja pela protegao aos infortunios da vida a que estavam 

suscetfveis. Assim, pode-se afirmar que as agoes da previdencia possuem como 

elemento caracteristico, a protegao dos segurados contra os riscos sociais que 

causam necessidades humanas. 

Quanto ao fim da Previdencia Social, Daniel Pulino (2001, p. 33) afirma que: 

[...] garantir condigoes basicas de vida, de subsisteneia, para seus 
participantes, de acordo, justamente, com o padrao economico de cada um 
dos sujeitos. Sao, portanto, duas ideias centrais que conformam esta 
caracteristica essencial da previdencia social brasileira: primeiro, a de que a 
protegao, em geral, guarda relagao com o padrao-economico do sujeito 
protegido; a segunda consiste em que, apesar daquela proporgao, somente 
as necessidades tidas como basicas, isto e, essenciais - e portanto 
compreendidas dentro de certo patamar de cobertura, previamente 
estabelecido pela ordem juridica - e que merecerao protegao do sistema. 
Pode-se dizer, assim, que as situagoes de necessidade social que 
interessam a protegao previdenciaria dizem respeito sempre a manutengao, 
dentro de iimites economieos previamente estabelecidos, do nivel de vida 
dos sujeitos tiliados. 

Note-se entao, que o conceito de Previdencia Social traz em si, tnsito, o 

carater de contributividade, no sentido de que so aqueles que contribuirem terao 

acesso aos beneficios previdenciarios. 

Com relagao a natureza juridica do instituto em questao, cabe destacar que 

existe muita semelhanga entre Previdencia Social e contrato de seguro, uma vez 

que a pessoa contribui e tern cobertura de certos eventos, sendo que alguns 

estudiosos chegam a concluir que aquela e uma especie deste. Mas, na verdade 
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existem apenas semelhangas, sendo em sua essencia 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 agoes. 

A partir desse diferencial e possivel divisar os conceitos dos ramos da 

seguridade social, sendo claro que a diferenga primordial e que a assistencia social 

e a saude independem de contribuigao, e a previdencia, pressupoe eontribuigao. 

Note-se que o acesso aos pianos de previdencia e universal, no sentido de 

que qualquer pessoa podera ter acesso, mas, condigao para ser considerado 

segurado e que contribua, ajudando assim a manter o sistema. O principio da 

contributividade tern como regra que, para se ter direito ao gozo de qualquer 

beneficio previdenciario, faz-se necessario se enquadrar na condigao de segurado, 

que contribui para a manutengao do sistema protetivo, estando, pois, diretamente 

ligado ao exercicio de atividade remunerada licita, obrigando os trabalhadores a se 

filiarem a regime de previdencia social. 

Alem de determinar as areas que compoem a Seguridade Social, o caput do 

art. 194 da CF/88 estabelece que as iniciativas das agoes de seguridade sao de 

responsabilidade dos poderes publicos e da sociedade, demonstrando, com isso, 

que a responsabilidade pela sua efetivagao nao e exclusiva do Estado, embora 

quando este atue, o faga em nome da coletividade. 

Por fim, o financiamento da Seguridade Social e previsto no art. 195 da 

Constituigao Federal de 1988, de maneira que e considerado um dever imposto a 

toda a sociedade, direta e indiretamente, por meio dos recursos provenientes dos 

orgamentos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e pelas 

contribuigoes sociais previstas nos incisos I a IV. Mencionada participagao revela o 

principio da solidariedade, aplicavel a protegao social. O financiamento indireto, 

citado acima, e efetivado com a destinagao de recursos dos orgamentos dos entes 

federativos, bem como, com a destinagao de recursos dos concursos de 

prognost ics realizados pelo poder publico. Ja a forma direta da participagao da 

sociedade, da-se por meio das contribuigoes sociais. 
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1.4 Principios da Previdencia Social 

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de agoes de 

iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos a saude, previdencia e assistencia social; e obedece aos objetivos fixados 

na Constituigao Federal, em seu art. 194, paragrafo unico. A Seguridade Social 

possui muitos principios que Ihe dao sustentagao, sendo a maioria extensivos a 

Previdencia Social, alguns de natureza internacional, contidos em muitas legislagoes 

estrangeiras, como o principio da universalidade e da solidariedade. Outros, ainda, 

podem ser classificados como constitucionais e doutrinarios. 

Sobre a tematica, destacam-se os ensinamentos do notorio doutrinador 

Alexandre de Moraes (2002, p. 663), nos termos seguintes: 

A seguridade social foi constitucionalmente subordinada em normas sobre a 
saude, previdencia social e assistencia social, regendo-se pelos principios 
da universalidade da cobertura e de atendimento, da igualdade ou 
equivalencia dos beneticios, da unidade de organizacao pelo Poder Publico 
e pela solidariedade financeira, uma vez que e prioridade por toda a 
sociedade. 

Os principios constitucionais sao os alicerces do ordenamento juridico, 

servem para garantir um estado democratico de direito. Nessa linha, os principios da 

previdencia social sao compostos por um conjunto de normas programaticas que 

trazem objetivos orientadores para elaboragao das leis e um conjunto de garantias a 

serem observadas pela administragao publica na execugao de programas de 

seguridade social. Sao constitucionais porque se caracterizam pela generalidade de 

suas disposigoes e seu conteudo condiz com os valores que o sistema visa proteger. 

Esses principios nao sao aplicados somente pela previdencia social, mas em 

toda a estrutura da seguridade social, que abrange os seus tres seguimentos: 

previdencia social, saude e assistencia social. E estao elencados no art. 194, 

paragrafo unico, incisos I a VII, nos termos seguintes: 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de agoes de 
iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia social. 
Paragrafo unico. Compete ao Poder Publico, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
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II - uniformidade e equivalencia dos beneficios e servigos as populagoes 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestagao dos beneficios e servigos; 
IV - irredutibilidade do valor dos beneficios; 
V - equidade na forma de participagao no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - carater democratico e descentralizado da administragao, mediante 
gestao quadripartite, com participagao dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Govemo nos orgaos colegiados. 

Por sua vez, os principios e diretrizes da Previdencia Social estao dispostos 

no artigo 2° da Lei n° 8.213/1991 e no artigo 4° do Decreto n° 3.048/1999, a seguir 

arrolados. 

a) Universalidade de participagao nos pianos previdenciarios 

A seguridade deve abranger a todos que dela necessitam e atender a 

cobertura dos riscos sociais da forma mais ampla possivel. Este principio, encontra-

se intimamente ligado ao principio previsto no art. 194, paragrafo unico, I, da 

Constituigao Federal de 1988, que garante a todos os que vivem no territorio 

nacional o minimo indispensavel a sobrevivencia com dignidade. Impoe ao legislador 

o respeito a igualdade (art. 5° CF/88), impedindo que haja excluidos da protegao 

social que a seguridade deve garantir. Configurada a existencia de necessidade 

gerada por alguma das contingencias legalmente previstas, da-se a incidencia da 

norma juridica e efetiva-se alguma das hipoteses de protegao garantida pela 

seguridade social. 

Convem ressaltar que, nem todas as coberturas e os atendimentos serao 

fornecidos se nao houver contribuigao previa, ja que o nosso sistema previdenciario 

e contributivo. 

b) Uniformidade e equivalencia dos beneficios servigos a populagao urbana e rural 

A Constituigao Federal de 1988, em seu art. 7°, dispoe que nao ha 

diferengas entre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, eliminando a 

historica discriminagao entre essas duas classes. No que se refere a Previdencia 

Social, equivale a dizer que as mesmas contingencias que receberem garantia no 

meio urbano deverao tambem receber no meio rural. Em outras palavras, e vedada 
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a criagao de beneficios diferenciados para trabalhadores urbanos e rurais. Alem 

disso, deverao ter o mesmo valor econdmico, bem como servigos da mesma 

qualidade. 

E importante observar que equivalencia nao e sinonimo de igualdade. A 

equivalencia determina que o valor das prestagoes deve ser proporcionalmente 

igual, isto e, os beneficios devem ser os mesmos, porem o valor da renda mensal e 

equivalente, mas nao igual, porque urbanos e rurais tern formas diferenciadas de 

contribuigao para o custeio da seguridade. Por conta dessas peculiaridades, o 

trabalhador rural na condigao de segurado especial tern uma forma toda especial de 

contribuir para o sistema e para comprovar sua atividade rural. 

c) Seletividade e distributividade na prestagao dos beneficios e servigos 

A prestagao do beneficio e do servigo e feito de acordo com a capacidade 

economico-financeira do sistema que custeia a seguridade social, atendendo as 

necessidades de beneficios e servigos mais relevantes. A seguridade social visa 

garantir a sobrevivencia digna da populagao de baixa renda, para isso, um dos 

mecanismos utilizados e a distribuigao de renda. Como os recursos sao finitos e as 

necessidades da populagao sao infinitas, o sistema tern de estabelecer preferencia, 

de acordo com as possibilidades economico-financeiras. Melhor dizendo, deve tratar 

desigualmente os desiguais, favorecendo, portanto, os individuos que se encontrem 

em situagao inferior. 

O objetivo do sistema de protegao social nao e a eliminagao, mas sim a 

redugao das desigualdades sociais e regionais, por meio da garantia dos minimos 

vitais a sobrevivencia com dignidade. Cabe ao legislador selecionar as contingencias 

geradoras das necessidades que a seguridade deve cobrir. E opgao politica que 

deve levar em conta a prestagao que propicie maior protegao social e, por 

consequencia, maior bem-estar. 

d) Irredutibilidade do valor dos beneficios, de forma a preservar-lhe poder aquisitivo 

Esse dispositivo constitucional e considerado um dos mais relevantes em 

termos de protegao social, pois, visa garantir o valor real dos beneficios prestados 
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pela seguridade social. A Carta Magna garante, em seu art. 201, § 4°, que o valor 

real dos beneficios devera ser preservado, ou seja, concedida a prestagao, que, por 

definigao, deve suprir os minimos necessarios a sobrevivencia com dignidade, 

conforme demonstrado por todo o periodo contributivo do segurado, a renda mensal 

do beneficio nao pode ser reduzida. Esse principio tern como razao historica os altos 

indices de inflagao, que por decadas assolaram a economia nacional, aviltando 

salarios e beneficios previdenciarios. 

e) Calculo dos beneficios, considerando-se os salarios-de-contribuigao corrigidos 
monetariamente 

Os salarios-de-contribuigao sao utilizados nos calculos destinados a apurar 

a renda mensal inicial da maioria dos beneficios previdenciarios. 

A Carta Magna, em seu art. 201, paragrafo 3°, estabelece que todos os 

salarios-de-contribuigao utilizados para o calculo do valor do beneficio deverao ser 

corrigidos monetariamente. Quis o constituinte, no § 3°, que a renda do beneficio 

fosse calculada de modo a garantir valores sem defasagem inicial, preocupagao que 

se explica em razao da tradigao inflacionaria da moeda brasileira. Assim, todos os 

salarios-de-contribuigao, ou seja, todas as bases de calculo das contribuigoes 

previdenciarias que o segurado pagou, serao monetariamente corrigidos ate a data 

do calculo, na forma da lei. 

f) Valor da renda mensal dos beneficios substitutos do salario-de-contribuigao ou 
do rendimento do trabalho do segurado nao inferior ao do salario minimo 

A Constituigao Federal de 1988 assegura, em seu art. 201, § 2°, que 

nenhum beneficio que substitua o salario-de-contribuigao ou o rendimento do 

trabalho do segurado tera valor mensal inferior ao salario minimo. 

O art. 7°, inciso IV, do mesmo diploma legal, ja criara o salario minimo, 

unificado nacionalmente, capaz de atender as necessidades basicas vitais do 

trabalhador e de sua familia. Entretanto, antes do advento da Constituigao Federal 

de 1988, o sistema previdenciario propiciava a existencia de beneficios cuja renda 

mensal era inferior ao salario minimo, situagao que atingia principalmente os 

trabalhadores rurais. 
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Convem observar que o fato de que nem todos os beneficios tern valor 

mensal igual ou maior que o salario mmimo. Por exemplo: os beneficios salario-

familia e auxilio-aeidente podem ter valor mensal menor que o salario minimo, visto 

que nenhum dos dois tern como objetivo a substituigao do rendimento do segurado. 

g) Carater democratico e descentralizado da administragao, mediante gestao 
quadripartite, com participagao dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos orgaos colegiados 

Conforme disposigao constante no art. 194, paragrafo unico, VII da 

Constituigao Federal de 1988, a gestao da seguridade social e quadripartite, com a 

participagao de representantes dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Poder Publico nos orgaos colegiados. 

O carater democratico esta situado apenas na formulagao de politicas 

publicas de seguridade e no controle das agoes de execugao. A descentralizagao 

significa que a seguridade social tern um corpo distinto da estrutura institucional do 

Estado. No campo previdenciario, essa caracteristica sobressai com a existencia do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, autarquia federal encarregada da 

execugao da legislagao previdenciaria. 

A convicgao e de que nao se pode aperfeigoar o regime basico de 

previdencia social no Brasil sem compromissos mais amplos entre Governo, 

trabalhadores, empregadores e aposentados mediante a gestao compartilhada do 

mesmo, com a criagao de espagos institucionais de pactuagao dos interesses em 

questao. So a legitimidade de um sistema erguido com base na negociagao e no 

consenso social pode conferir a estabilidade e a credibilidade requeridas pelo 

sistema previdenciario, em razao da alternancia de partidos no poder em paises 

democraticos. 

1.5 Analise Constitucional da Previdencia Social 

A Constituigao de 1988 foi responsavel por consolidar a Previdencia Social 

como um sistema de direitos da cidadania baseado na solidariedade e exigindo 
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como contrapartida um esforgo de cada um dos membros da sociedade em seu 

financiamento. Os principais impactos na legislagao decorrentes de sua 

promulgagao foram a universalidade da cobertura e a nogao de equidade no 

financiamento do sistema e na distribuigao dos beneficios. 

A Carta Magna de 1988, intitulada Consitituigao Cidada, em seu Titulo VIH, 

nominado de "Da Ordem Social", traz em seu Capitulo II, disposigoes relativas a 

"Seguridade Social", expressao pioneira em nosso ordenamento juridico, 

disciplinado pela Ordem Social que, assentado no primado do trabalho, propicia 

bem-estar e justiga sociais. O caput do artigo 194 da Constituigao Federal de 1988 

preceitua que: "A seguridade social compreende um conjunto integrado de agoes de 

iniciativa dos poderes publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos a saude, a previdencia e a assistencia social". 

Sua efetivagao tern como base o principio da solidariedade, uma vez que o 

financiamento do referido sistema esta a cargo de toda a sociedade. 

A Seguridade Social e um instrumento de protegao social previsto na 

Constituigao Federal de 1988 que tern por objetivo a protegao de todos, nas 

situagoes geradoras de necessidades, por meio de agoes de saude, previdencia e 

assistencia social, constituindo-se no principal instrumento criado pela atual 

Constituigao para a implementagao dos objetivos do Estado brasileiro, em especial, 

a erradicagao da pobreza e da marginalizagao e a redugao das desigualdades 

sociais e regionais. Este instrumento revela-se quando o individuo nao tern 

condigoes de prover seu sustento ou de sua familia, em razao de alguma 

contingencia, como desemprego, invalidez, doenga ou outra causa. 

Os constituintes deram atengao especial ao tema Previdencia Social. Cerca 

de 10% de seu conteudo estao relacionados as normas sobre previdencia. E elas se 

concentram detalhadamente em 53 paragrafos de quatro artigos - os de numeros 

40, 195, 201 e 202. Outros 18 artigos mencionam a previdencia social. Alem disso, 

na primeira revisao constitucional, dez anos depois, a Emenda Constitucional n° 

20/1998 tratou exclusivamente da reforma previdenciaria, o mesmo ocorrendo com 

as emendas constitucionais n° 41, de 2003, e n° 47, de 2005. 

Um dos principios basicos da Carta Magna de 1988 e o de que a 

previdencia solidaria deve assegurar o sustento do trabalhador e de sua familia 

quando ele nao puder se manter, seja por doenga, acidente, gravidez, prisao, morte 
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ou velhice. Outra inovagao foi a de tornar a Previdencia Social um direito no ambito 

da seguridade social junto com a saude e a assistencia. 

A saude e direito de todos e dever do Estado, na forma do art. 196 da 

Constituigao Federal de 1988 e independe de filiagao e de contribuigao para seu 

custeio. E direito subjetivo oponivel ao Estado, que deve socorrer todos os que se 

encontrem em situagao de ameaga de dano ou de dano consumado a sua saude. 

Porem, o dever do Estado nao exclui o das pessoas, da familia, das empresas e da 

sociedade. 

A Assistencia Social esta garantida no art. 203 da CF/88: "sera prestada a 

quern dela necessitar independentemente de contribuigao a seguridade sociat e 

destina-se a protegao da familia, maternidade, adolescencia e da velhice. Nao se 

trata de uma politica meramente assistencialista, mas o que a CF pretende e que a 

Assistencia Social seja um fator de transformagao social. Deve promover a 

integragao e inclusao do assistido na vida comunitaria, fazer com que, a partir do 

recebimento das prestagoes assistenciais, seja, menos desigual e possa exercer 

atividades que Ihe garantam a subsistencia. 

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

conforme dispoe o art. 22, inciso XXIII, da Constituigao Federal de 1988, legislar 

sobre seguridade social. Enquanto que, a competencia para legislar sobre 

previdencia e concorrente, consoante disciplina do art. 24, XII, ou seja, compete a 

Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

Previdencia Social. 
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CAPITULO 2 DO SEGURADO ESPECIAL 

Considerado um dos mais importantes marcos da historia das conquistas 

dos trabalhadores, a Constituigao Federal de 1988, traz significativos avangos em 

termos de cidadania, em especial aos trabalhadores rurais, no ambito da 

Previdencia Social. Com a nova Carta, houve a migragao desse trabalhador de um 

sistema assistencialista, o Funrural, com poucas opgoes de beneficios, para um 

programa de protegao social universalista, inclusivo, com base nos principios de 

cidadania e dignidade da pessoa humana, e tiveram seus direitos equiparados aos 

trabalhadores urbanos. Em 1991, a criagao do chamado Regime Geral de 

Previdencia Social, operado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, equiparou os 

beneficios previdenciarios urbano e rural e criou a categoria de Segurado Especial. 

Nela, enquadrando-se os trabalhadores rurais que produzem em regime de 

economia familiar, incluindo-se conjuges, companheiros e filhos maiores de 16 anos 

que trabalham com a familia em atividade rural. 

2.1 Aspectos Historicos do Trabalhador Rural no Ambito da Previdencia 

A Previdencia Social avangou significativamente no meio rural brasileiro na 

ultima decada do seculo XX. A universalizagao de direitos sociais no campo gerou 

varios resultados sociais e economicos ate pouco tempo desconhecidos. De maneira 

inesperada, a extensao do beneficio de um salario minimo a milhares de 

trabalhadores e trabalhadoras rurais atuou como um fator relevante na manutengao 

e mesmo na ampliagao da renda dos domicilios, alem de introduzir recursos 

financeiros e alavancar a economia de comunidades e municipios em todo o 

territorio nacional. 

A polemica em torno do deficit da Previdencia Social reacendeu a discussao 

sobre os beneficios previdenciarios rurais e os impactos decorrentes da participagao 

do segurado especial na Previdencia Social. Visando uma melhor compreensao 
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desse tema, faz-se necessario, antes de mais nada, recuperar a dimensao historica 

desta espeeie de segurado e seu impacto social e previdenciario. 

A Constituigao Federal de 1934, inspirada na Constituigao alema de Weimar 

de 1919, ja previa a protegao social para todo trabalhador brasileiro, inclusive do 

campo, nos termos do seu art. 121, sem que tivesse havido, entretanto, a 

concretizagao desse direito aos ruricolas. O referido artigo dispoe que: "A lei 

promovera o amparo da produgao e estabelecera as condigoes do trabalho, na 

cidade e nos campos, tendo em vista a protegao social do trabalhador e os 

interesses econdmicos do Pais". 

As medidas no sentido de permitir a inclusao do trabalhador rural entre os 

beneficiarios da previdencia social continuaram sendo adotadas: em 1945 com a 

criagao do Instituto de Servigos Sociais do Brasil (ISSB), que propiciaria a unificagao 

de todas as instituigoes previdenciarias entao existentes e universalizagao dos 

beneficios a toda a populagao ativa do pais, nao chegando a ser implementado; e 

em 1955 com a criagao do Servigo Social Rural, pela Lei n° 2.613, destinado a 

prestagao de assistencia as populagoes rurais, que tambem nao surtiu os resultados 

esperados. 

A inclusao efetiva do trabalhador rural no campo da legislagao previdenciaria 

somente veio a concretizar-se em 1963, com a aprovagao do Estatuto do 

Trabalhador Rural, Lei n° 4.214, de 02 de margo, que, entre outras medidas, criava o 

Fundo de Assistencia e Previdencia do Rural (FUNRURAL), possibilitando maior 

visibilidade ao ruricula no ambito da protegao social. Embora este estatuto 

apresentasse um elenco razoavel de beneficios, sua aplicagao pratica no tocante as 

medidas de previdencia social ficou bastante limitada pela escassez de recursos 

financeiros. 

O Estatuto foi reformulado pelo Deereto-Lei n° 276, de 28 de fevereiro de 

1967, que tentou adequa-lo as suas reais possibilidades, ficando a cargo do reeem-

criado Instituto Nacional de Previdencia Social (INPS) a arrecadagao das 

contribuigoes, fixada em 1 % do valor da primeira comercializagao do produtor rural. 

Com o intuito de fazer com que os servigos previdenciarios chegassem 

efetivamente aos trabalhadores rurais, foi criado, em 1969, pelo Decreto-Lei n° 564, 

de 10 de maio, o Piano Basico da Previdencia Social, com o objetivo de amparar, 

inicialmente, os trabalhadores rurais da agroindustria canavieira, e estendida, 

posteriormente, a outras atividades rurais. Todavia, seus objetivos nao foram 
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atingidos de maneira satisfatoria, levando o governo a buscar novas iniciativas no 

campo da previdencia social rural. 

Somente em 1971 foi possivel reunir as condigoes materiais e financeiras 

necessarias a efetiva inclusao dos trabalhadores rurais no sistema previdenciario-

assistencial, prevista desde 1963, estabelecendo-se as fontes de financiamento e os 

direitos dos trabalhadores rurais, com a edigao da Lei Complementar n° 11, de 25 de 

maio de 1971, que extinguiu o Piano Basico, e instituiu o Programa de Assistencia 

ao Trabalhador Rural (PRORURAL), inaugurando-se o sistema de protegao social 

ao trabalhador rural e aos seus dependentes, estabelecendo as seguintes 

prestagoes: aposentadoria por velhice, aposentadoria por invalidez, pensao, auxilio-

funeral, servigo de saude e servigo social, com vigencia a partir de Janeiro de 1972. 

Ate 1977, as clientelas rural e urbana foram assistidas, respectivamente, por dois 

orgaos distintos: o Funrural e o INPS. Essas entidades eram responsaveis pela 

prestagao de beneficios, assistencia medica, assistencia social e por toda a 

estrutura administrativa e financeira de seus respectivos programas. 

Era segurado ao PRORURAL o trabalhador rural, definido nos termos do art. 

3°, § 1°, da Lei Complementar n° 11/1971, a saber: 

Sao beneficiarios do Programa de Assistencia instituido nesta Lei 
Complementar o trabalhador rural e seus dependentes. 
§ 1° Considera-se trabalhador rural, para os efeitos desta Lei 
Complementar: 
a) a pessoa fisica que presta servigos de natureza rural a empregador, 
mediante remuneragao de qualquer espeeie. 
b) o produtor, proprietario ou nao, que sem empregado, trabalhe na 
atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, assim 
entendido o trabalho dos membros da familia indispensavel a propria 
subsistencia e exercido em condigoes de mutua dependencia e 
colaboragao. 

Com a criagao do Sistema Nacional de Previdencia e Assistencia Social 

(SINPAS), pela Lei n°6.439, de 1° de setembro de 1977, as duas entidades foram 

unificadas e suas fungoes passaram a ser exercidas por um orgao especifico. Para 

tanto, outras entidades foram criadas e algumas ja existentes tiveram suas fungoes 

redefinidas. Ao INPS foi atribuida a parte referente a manutengao e concessao de 

beneficios aos segurados do proprio INPS e aos beneficiarios do Funrural, extinto 

pela mesma lei. Mesmo com a manutengao de pianos de beneficios distintos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, o fato e que a instituigao de um sistema 
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previdenciario unico, com a criagao do SINPAS, marca o inicio de uma nova etapa: a 

universalizagao do seguro social no Brasil. 

A proposito do financiamento, vale ressaltar que, diversamente dos 

trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais nao foram obrigados a contribuir com 

a previdencia, ate porque isso seria inviavel e infactfvel, dada a realidade 

campesina. Em relagao aos beneficios, esses nao eram iguais nem equivalentes 

aqueles dos trabalhadores urbanos. 

Outro ponto a merecer destaque e o modo de gestao dos recursos do 

FUNRURAL, que era um inequivoco exemplo de clientelismo politico. De fato, em 

cada Estado da federagao, um escritorio do FUNRURAL se encarregava de 

inscrever os trabalhadores rurais no sistema para recebimento dos beneficios. Mas 

como as relagoes de trabalho no campo sempre foram marcadas pela informalidade, 

o reconhecimento legal do individuo como trabalhador nao era automatieo, mas 

dependia de uma deelaragao do empregador e do reconhecimento ou concordancia 

do responsavel pelo FUNRURAL em cada localidade, o qual, por sua vez, era 

indicado pelo politico mais votado em cada Municipio. Nao raro, o responsavel 

utilizava seu poder de veto a demanda dos trabalhadores para efetivar uma troca: a 

concessao de beneficios em troca de votos nas eleigoes, para o politico que Ihe 

havia designado como diretor do escritorio do FUNRURAL. 

Ate a Constituigao de 1988, a elegibilidade para obtengao do beneficio rural 

de aposentadoria por idade era definida em 65 anos de idade limitado ao cabega do 

casal, geralmente o marido. Os valores das aposentadorias eram de meio salario 

minimo; e o beneficio de pensao tinha um valor ainda inferior, consistia numa 

prestagao mensal equivalente a 30% do salario minimo de maior valor no Pais. 

Paralelo aos beneficios previdenciarios, foram tambem criados os assistenciais: as 

rendas mensais vitalicias por idade (elegibilidade aos 70 anos) e por invalidez, com 

valor tambem de meio salario minimo, que cobriam a parcela da populagao rural que 

nao podia de alguma forma comprovar a atividade. 

A Constituigao de 1988 instituiu novos parametros para a populagao rural: 

idade para elegibilidade do beneficio aos 60 anos para os homens e 55 anos para as 

mulheres (cinco anos a menos do que para os trabalhadores urbanos) e um piso de 

beneficio igual a um salario minimo (inclusive para a pensao), alem de na pratica 

universalizar o beneficio para toda a populagao rural, alem de garantir a equiparagao 

de condigoes de acesso para ambos os sexos. 
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Essas novas regras, aplieadas ao setor rural informal, constituido pelo 

segurado especial, ou seja, "produtor, parceiro, meeiro e o arrendatario rural, o 

garimpeiro e o pescador artesanal, bem como respectivos conjuges que exergam 

suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes" 

conforme estabelece o art. 194, § 8°, Constituigao Federal de 1988, aumentou 

expressivamente em poucos anos o grau de cobertura do sistema sobre o conjunto 

dos domicilios rurais e elevou substancialmente a participagao da renda 

previdenciaria na renda familiar rural. 

2.2 Conceito de Segurado Especial 

O Regime Geral de Previdencia Social estabelece como segurados 

obrigatorios da Previdencia Social as seguintes pessoas fisicas: empregado, 

contribuinte individual, trabalhador avulso, empregado domestico, segurado 

facultativo e segurado especial. 

Para uma analise mais apurado acerca do conceito de segurado especial, e 

importante considerar os aspectos subjetivos e objetivos. O primeiro refere-se a 

qualidade do sujeito, e o segundo as caracteristicas de sua vida. 

Os trabalhadores que sao considerados como segurados especiais estao 

definidos no proprio texto constitucional, que estabelece um regime diferenciado de 

contribuigao para este grupo de segurados obrigatorios do Regime Geral de 

Previdencia Social que exercem suas atividades individualmente ou em regime de 

economia familiar, sem empregados permanentes. O § 8° do art. 195 da 

Constituigao Federal determina um tratamento diferenciado a ser dado a estes 

trabalhadores, nos seguintes termos: 

§ 8 ° O produtor , o parcei ro, o meei ro e o ar rendatar io rurais e o 
pescador a r tesana l , bem como os respect ivos con juges, que 
exergam suas at iv idades em reg ime de economia fami l ia r , sem 
empregados permanen tes , cont r ibu i rao para a segur idade social 
med ian te a apl icacao de uma al iquota sobre o resul tado da 
comerc ia l i zac io da produgao e farao j u s aos beneficios nos te rmos 
da lei . 
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O inciso VII do art. 11 da Lei n° 8.213/91, ja levando em consideragao as 

mudangas promovidas pela Lei n° 11.718 de 20 de junho de 2008, define o segurado 

especial da seguinte forma: 

A pessoa fisica residente no imovel rural ou em aglomerado urbano ou rural 
proximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 
ainda que com o auxilio eventual de terceiros, na condigao de: 
a) produtor, seja proprietary, usufrutuario, possuidor, assentado, parceiro 
ou meeiro outorgados, comodatario ou arrendatario rurais, que explore 
atividade: 
1. agropecuaria em area de ate 4 (quatro) modulos fiscais; 
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerga suas atividades nos 
termos do inciso XII do caput do art. 2 2 da Lei n f i 9.985, de 18 de julho de 
2000, e faga dessas atividades o principal meio de vida; 
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faga da pesca profissao 
habitual ou principal meio de vida; e 
c) conjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 
de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alineas ae b 
deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo. 

Definigao semelhante observa-se no artigo 9°, inciso VIII, do Decreto n° 

3.048/99, que dispoe sobre o regulamento da Previdencia Social; como tambem no 

artigo 12, inciso VII, da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991 que dispoe sobre a 

organizagao da Seguridade Social e institui o Piano de Custeio da Previdencia 

Social, Evidentemente com algumas alteragoes em relagao ao texto original em 

decorrencia da realizagao de atualizagoes legais. 

A redagao original do inciso VII incluia o garimpeiro, excluido pela Lei n° 

8.398/92, e, posteriormente, classificado como contribuinte individual pela Lei n° 

9.876/99. 

O segurado especial recebe essa denominagao em razao de ter tratamento 

diferenciado e, de certa forma, favorecido em relagao aos demais segurados. 

Enquanto os outros segurados pagam suas contribuigoes previdenciarias incidentes 

sobre seus salarios-de-contribuigao, o segurado especial contribui com uma aliquota 

reduzida (2,3%) incidente sobre a receita bruta proveniente da comercializagao da 

sua produgao. Para os demais segurados terem direito aos beneficios 

previdenciarios, e necessario cumprir a carencia, que corresponde a um numero 

minimo e contribuigoes mensais; para o segurado especial, a carencia nao e 

contada em numero de contribuigoes, mas em numero de meses de efetivo exercicio 

de atividade rural ou pesqueira, ainda que de forma descontfnua. 
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Para a caracterizagao da condigao de segurado especial e necessario que 

se reuna provas de que a pessoa exerce ou exercia atividade rural, de forma 

individual ou em regime de economia familiar, na qualidade de produtor, parceiro, 

meeiro, arrendatario, pescador artesanal, comodatario rural e assemelhados. 

Produtor e aquele que, proprietario ou nao, desenvolve atividade agricola, 

pastoril ou hortifrutigranjeira, por conta propria, individualmente ou em regime de 

economia familiar. 

O produtor rural que exerce atividade agropecuaria (agricultura ou pecuaria) 

somente sera considerado segurado especial se a area da propriedade for de no 

maximo quatro modulos fiscais (o modulo fiscal varia de um Municipio para outro). 

Se superior a isso, o produtor rural torna-se contribuinte individual. 0 numero de 

modulos fiscais de um imovel rural sera obtido dividindo-se sua area aproveitavel 

total pelo modulo fiscal do Municipio (Lei n° 4.504/64, art. 50, § 3°). Constitui area 

aproveitavel do imovel rural a que for passivel de exploragao agricola, pecuaria ou 

florestal (Lei n° 4.504/64, art. 50, § 4°). 

Exercendo o produtor rural a atividade de seringueiro ou extrativista vegetal, 

nao existe limitagao de area para que ele seja considerado segurado especial. 

Entende-se por extrativismo o sistema de exploragao baseado na coleta e extragao, 

de modo sustentavel, de recursos naturais renovaveis (Lei n° 9.985/2000, art. 2°, 

XII). Uso sustentavel e a exploragao do ambiente de maneira a garantir a perenidade 

dos recursos ambientais renovaveis e dos processos ecologicos, mantendo a 

biodiversidade e os demais atributos ecologicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viavel (Lei n° 9.985/2000, art. 2°, XI). 

Proprietario e aquele que tern a faculdade de usar, gozar e dispor do imovel 

rural, e o direito de reave-lo do poder de quern quer que injustamente o possua ou 

detenha (CC, art. 1.228); Enquanto que possuidor e aquele que tern de fato o 

exercicio, pleno ou nao, de algum dos poderes inerentes a propriedade de imovel 

rural (CC, art. 1.196). E assentado e o beneficiario do programa de reforma agraria. 

Parceiro outorgado e aquele que tern contrato, escrito ou verbal, de parceria 

com o proprietario da terra ou detentor da posse e desenvolve atividade agricola, 

pastoril ou hortifrutigranjeira, partilhando lucros ou prejuizos. 

Meeiro outorgado e aquele que tern contrato, escrito ou verbal, com o 

proprietario da terra ou detentor da posse e da mesma forma exerce atividade 

agricola, pastoril ou hortifrutigranjeira, partilhando rendimentos ou custos. 
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A diferenga entre o parceiro e o meeiro e que o primeiro aufere lucros e o 

segundo rendimentos, dividindo-os com o proprietario da terra. Lucro e o resultado 

positivo obtido no exercicio, ou seja, as receitas menos as despesas. Rendimento e 

tudo o que foi recebido, vale dizer, o faturamento total. 

Arrendatario rural e aquele que comprovadamente, utiliza a terra, mediante 

pagamento de aluguel, em espeeie ou in natura, ao proprietario do imovel rural, para 

desenvolver atividade agricola, pastoril ou hortifrutigranjeira, individualmente ou em 

regime de economia familiar, sem utilizagao de mao-de-obra assalariada de 

qualquer espeeie. 

Comodatario e aquele que, por meio de contrato, escrito ou verbal, explora a 

terra pertencente a outra pessoa, por emprestimo gratuito, por tempo determinado 

ou nao, para desenvolver atividade agricola, pastoril ou hortifrutigranjeira. 

Pescador artesanal e aquele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, faz da pesca sua profissao habitual ou meio principal de vida, 

desde que nao utilize embarcagao; ou utilize embarcagao de ate seis toneladas de 

arqueagao bruta, ainda que com auxilio de parceiro; ou, na condigao exclusiva de 

parceiro outorgado, utilize embarcagao de ate dez toneladas de arqueagao bruta, 

observado que: a) entende-se por tonelagem de arqueagao bruta a expressao da 

capacidade total da embarcagao constante da respectiva certificagao fornecida pelo 

orgao competente; b) os orgaos competentes para certificar a capacidade total da 

embarcagao sao: a capitania dos portos, a delegacia ou a agenda fluvial ou 

maritima, sendo que, na impossibilidade de obtengao da informagao por parte 

desses orgaos, sera solicitado ao segurado a apresentagao da documentagao da 

embarcagao fornecida pelo estaleiro naval ou construtor da respectiva embarcagao. 

Os Indios sao segurados obrigatorios da Previdencia Social enquadrados 

como segurados especiais em vias de integragao ou isolados, que, nao podendo 

exercer diretamente seus direitos, sao tutelados pelo orgao regional da Fundagao 

Nacional do Indio (FUNAI). 

O usufrutuario e aquele que, nao sendo proprietario de imovel rural, tern 

direito a posse, ao uso, a administragao ou a percepgao dos frutos, podendo usufruir 

o bem em pessoa ou mediante contrato de arrendamento, comodato, parceria ou 

meagao. 
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O nucleo earacterizador da situagao de segurado especial, e o exercicio, 

pelo produtor rural ou pescador artesanal, de suas respectivas atividades 

individualmente ou em regime de economia familiar. 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho 

dos membros da familia e indispensavel a propria subsistencia e ao 

desenvolvimento socioeconomico do nucleo familiar e e exercida em condigoes de 

mutua dependencia e colaboracao, sem a utilizagao de empregados permanentes, 

consoante disposigao do § 1 °, art. 11 da Lei n° 8.213/91. 

O grupo familiar podera utilizar-se de empregados contratados por prazo 

determinado ou de trabalhadores eventuais, em epocas de safra, a razao de no 

maximo, 120 pessoas/dia no ano civil, em perfodos corridos ou intercalados ou, 

ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho (Lei n° 8.213/91, art. 11, § 7°). 

Contratando uma quantidade de empregados superior ao limite estabelecido, o 

produtor rural torna-se contribuinte individual. 

Caracterizado o regime de economia familiar, todos os membros do grupo 

sao segurados especiais, fazendo jus aos beneficios previdenciarios 

consubstanciado no art. 39 da Lei n° 8.213/91, com renda mensal no valor de um 

salario minimo, quais sejam: aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, 

auxilio-doenga.auxilio-acidente, auxilio-reclusao, pensao por morte e salario 

maternidade. 

Todos os membros da familia, ou seja, conjuges, companheiros e filhos 

maiores de 16 anos de idade ou a eles equiparados que, comprovadamente 

trabalhem com o grupo familiar respectivo, sao segurados especiais. Para serem 

considerados segurados especiais todos deverao ter participagao ativa nas 

atividades rurais do grupo familiar (Lei n° 8.213/91, art. 11, § 6°). 

Nao integra o grupo familiar do segurado especial: os filhos e as filhas 

casados, os genros e as noras, os sogros e as sogras, os tios e as tias, os sobrinhos 

e as sobrinhas, os primos e as primas, os netos e as netas e os afins. 

O inciso VII do art. 11 da lei n° 8.213/91 se refere a filhos maiores de 14 

anos ou a eles equiparados. Atente-se que, com a Emenda Constitucional n° 

20/1998, que alterou o inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal de 1988 o 

trabalho esta proibido aos menores de 16 anos, salvo na condigao de aprendiz, a 

partir de 14 anos. Entao, o limite de idade passou a ser de 16 anos. 
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2.3 Enquadramento do Trabalhador Rural como Segurado Especial 

A categoria dos trabalhadores rurais denominada, para efeito de 

previdencia, de segurado especial surgiu com a Constituigao Federal de 1988 em 

um periodo de redemoeratizagao e expansao dos direitos sociais. Os produtores 

rurais, como tambem seus respectivos conjuges passaram a ser enquadrados como 

segurados da Previdencia Social, qualidade esta que foi estendida aos filhos 

maiores de 14 anos, nos termos do art. 11, inciso VII, da Lei n° 8.213/91, que 

posteriormente passou a ser de 16 anos, como corretamente determina o art. 9°, 

inciso VII, do Decreto n° 3.048/99, em obediencia a determinagao do art. 7°, XXXIII, 

da CF/88, por oeasiao de sua alteragao pela Emenda Constitucional n° 20/1998, 

estabelecendo: "proibigao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigao de 

aprendiz, a partir de 14 anos". 

Torna-se imprescindivel ao aplicador da lei, tanto no ambito administrativo 

quanto no judicial, a analise delicada e atenciosa do caso concreto que ensejara o 

enquadramento do trabalhador rural como segurado especial, haja vista, o carater 

obsoleto e subjetivo do processo de reconhecimento do direito. 

O segurado especial somente se faz conhecido da Previdencia Social nos 

momentos de requerimento de beneficios, quando entao, e informado da 

necessidade de apresentar documentos que comprovem o exercicio da atividade 

rural, geralmente nao logrando exito na sua pretensao. Gerando-se, assim, enorme 

inseguranga na concessao do beneficio previdenciario, com indeferimentos de 

beneficios a segurados que tern realmente direito, mas que na pratica nao 

conseguem comprovar, ou contrariamente, no deferimento de beneficios a quern, de 

fato, nao exerceu atividade rural, mas que conseguiu cumprir os requisitos mediante 

apresentagao de documentos indicativos de cumprimento da atividade rural. 

O enquadramento do trabalhador rural como segurado especial requer o 

atendimento a alguns requisitos, que em muitos casos, sao ignorados ou 

simplesmente o aplicador da lei os desconhece, gerando situagoes desconfortaveis 

e muitas vezes injustas para com aqueles que pleiteiam seus direitos. 

Cabem aqui algumas consideragoes acerca do exercicio de atividade 

diversa da rural, como elemento descaracterizador da condigao de segurado 
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especial. Essa hipotese ensejara o nao enquadramento do trabalhador rural, na 

condigao de segurado especial, caso a subsistencia da familia seja garantida pela 

remuneragao proveniente da outra atividade, e nao pelo trabalho rural desenvolvido 

pelo ruricula. Ou seja, o fato de o conjuge ou outro membro da familia exercer 

atividade diversa da rural nao serve para descaracterizar automaticamente a 

condigao de segurado especial, salvo para aquela pessoa que exerce a referida 

atividade como meio preponderante de subsistencia em relagao aquele desenvolvida 

no meio rural 

Nao se caracteriza como segurado especial a pessoa fisica, proprietaria ou 

nao, que explora a atividade agropecuaria ou pesqueira, por intermedio de 

prepostos, com ou sem o auxilio de empregados. Entretanto, nao perde a qualidade 

de segurado especial o parceiro outorgante que tenha imovel rural com area total de, 

no maximo, (quatro) modulos fiscais, que ceder em parceria ou meagao ate 

cinquenta por cento do imovel rural, desde que outorgante e outorgado continuem a 

exercer a atividade individualmente ou em regime de economia familiar, consoante 

estabelece o § 18, art. 9°, do Decreto n° 3.048/99. 

Nao descaracteriza, ainda, a condigao de segurado especial, de acordo com 

o art. 11, § 8°, da Lei n° 8.213/91, a exploragao da atividade turistica da propriedade 

rural, inclusive com hospedagem, por nao mais de 120 dias ao ano; a participagao 

em piano de previdencia complementar instituido por entidade classista a que seja 

associado em razao da condigao de trabalhador rural ou de produtor rural em regime 

de economia familiar; e ser beneficiario ou fazer parte de grupo familiar que tern 

algum componente que seja beneficiario de programa assistencial oficial de governo; 

a utilizagao pelo proprio grupo familiar, na exploragao da atividade, de processo de 

beneficiamento ou industrializagao artesanal; e a associagao em cooperativa 

agropecuaria. 

E importante destacar ainda que, com a vigencia das Leis n° 8.212/91 e 

8.213/91 faz-se necessario, em alguns casos, o recolhimento da contribuigao 

previdenciaria sobre a receita bruta proveniente da comercializagao de sua produgao 

e, facultativamente, na forma como o faz o contribuinte individual, para que o 

trabalhador rural qualificado como segurado especial possa ter e manter essa 

qualifieagao. Entretanto, cada caso precisa ser analisado de forma particularizada, 

visto que, em determinadas situagoes a ausencia de contribuigoes previdenciarias 

nao tern o condao de descaracterizar a qualidade de segurado especial, antes e pelo 
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contrario, a reforca. Com efeito, se o regime de economia familiar se volta 

precipuamente a subsistencia do grupo familiar, nem sempre havera excedentes a 

serem comercializados, nao sendo, portanto, aceitavel exigir a comprovacao do 

recolhimento das contribuigoes. O que e mais comumente observado, 

principalmente em localidades mais pobres, onde a presenga de familias de baixa 

renda e significativa. 

Merece a devida atengao a dificuldade encontrada pelas mulheres para o 

reconhecimento de sua condigao de segurada especial, notadamente porque e vista 

como principal responsavel pelos afazeres domesticos. Porem, a Lei n° 8.213/91 

qualifica como segurado especial todo aquele cuja atividade e indispensavel para a 

subsistencia do grupo familiar, sendo fora de duvida que a pessoa que se dedica a 

manutengao da casa e cuidados com a roupa e a comida, por exemplo, e 

indispensavel para que os outros componentes da familia se lancem as lides rurais 

propriamente ditas. Ademais, nao se pode olvidar que algumas mulheres trabalham 

tanto quanto ou muitas vezes ainda mais que os homens, na ja conhecida Jornada 

dupla. Logo, a esposa do segurado, ainda que se dedique prioritariamente as 

atividades domesticas, deve ter reconhecida sua condigao de segurada especial, 

nos termos do que dispoe o art. 11, § 1°, da Lei n° 8.213/91. 

De acordo com o art. 11, § 9°, da Lei n° 8.213/91, nao e segurado especial o 

membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se 

decorrente de: 

I - beneficio de pensao por morte, auxflio-acidente ou auxilio-reclusao, cujo 
valor nao supere o do menor beneficio de prestagao continuada da 
Previdencia Social; 
II - beneficio previdenciario pela participagao em piano de previdencia 
complementar institufdo nos termos do inciso IV do § 8 s deste artigo; 
III - exercicio de atividade remunerada em periodo de entressafra ou do 
defeso, nao superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no 
ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n a 8.212, de 24 
julho de 1991; 
IV - exercicio de mandate eletivo de dirigente sindical de organizacao da 
categoria de trabalhadores rurais; 
VI - parceria ou meacao outorgada na forma e condigoes estabelecidas no 
inciso I do § 8 s deste artigo 
VII - atividade artesanal desenvolvida com materia-prima produzida pelo 
respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada materia-prima de outra 
origem, desde que a renda mensal obtida na atividade nao exceda ao 
menor beneficio de prestagao continuada da Previdencia Social; e 
VIII - atividade artistica, desde que em valor mensal inferior ao menor 
beneficio de prestagao continuada da Previdencia Social. 
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2.4 Contribuigao Previdenciaria do Segurado Especial 

De acordo com a Lei N° 8.212/91, os segurados especiais, como espeeie do 

genera segurados obrigatorios da Previdencia Social, devem recolher contribuigoes 

sempre que comercializarem sua produgao. Nao havendo o recolhimento desta 

contribuigao, o segurado especial precisa comprovar o exercicio da atividade rural 

no momento em que vai requerer aposentadoria ou qualquer outro beneficio 

previdenciario. 

Ante o dissidio doutrinario que se trava a respeito da natureza juridica da 

contribuigao social destinada ao custeio do sistema de seguridade social, Edvaldo 

Brito (apud Correia, 2007, p. 122), aduz; 

Contribuigoes sociais nada mais sao do que prestagoes pecuniarias que 
operam a redistribuigao forgada do patrimonio privado, em favor do seu 
titular, para a constituigao de um fundo de participagao compulsoria 
destinado a suprir as necessidades no campo da previdencia social e da 
infortunistica, ou seja, no campo da seguridade social. 

A contribuigao do segurado especial tern como base de calculo a receita 

bruta da comercializagao da produgao rural, ou seja, o valor recebido ou creditado 

pela comercializagao da produgao, assim entendida a operagao de venda ou 

consignagao, onde incide a aliquota de 2 ,1% com a seguinte destinagao: a) 2% para 

a seguridade social; e b) 0 ,1% para o financiamento dos beneficios concedidos em 

razao do grau de incidencia de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 

ambientais do trabalho, conforme estabelece o art. 25, inciso I e II, da Lei n° 

8.212/91: 

A contribuigao do empregador rural pessoa fisica, em substituigao a 
contribuigao de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado 
especial, referidos, respectivamente, na alinea a do inciso V e no inciso VII 
do art. 12 desta Lei, destinada a Seguridade Social, e de: 
I - 2% da receita bruta proveniente da comercializagao da sua produgao ; 
II - 0 ,1% da receita bruta proveniente da comercializagao da sua produgao 
para financiamento das prestagoes por acidente do trabalho. 

Sempre que o segurado especial vende sua produgao rural a pessoa 

juridica, consumidora ou consignataria, estas sao sub-rogadas na obrigagao de 

descontar do produtor e efetuar o respectivo recolhimento a Previdencia Social. O 
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instituto da sub-rogaeao consiste na substituigao tributaria do sujeito passivo por 

outra pessoa que tern relagao pessoal e direta com o fato gerador da obrigagao 

tributaria, ou seja, essa terceira pessoa e o que o nosso Codigo Tributario Nacional 

denomina de responsavel, que nesse caso a Lei n° 8.212/91 estabelece que e o 

adquirente ou consignatario da produgao rural. Mas ha quatro casos em que o 

segurado especial recolhe ele proprio essa contribuigao; quando comercializar sua 

produgao no exterior, diretamente no varejo a pessoas fisicas, a produtor rural 

pessoa fisica ou a outro segurado especial. 

A ligao de Fabio Zambitte Ibrahim (2007, p. 190) sobre o tema e bem 

esclarecedora: 

Para o segurado especial nao ha salario de contribuigao, pois este conceito 
perde o sentido. Aqui, a base de calculo e simplesmente o valor da venda 
da produgao rural (incluindo a pesqueira, para o pescador artesanal). Ao 
contrario dos demais segurados, a contribuigao do segurado especial nao e, 
necessariamente, mensai, pois esta somente existe quando ha alguma 
venda de produto rural. Se o segurado esta no periodo entre safras, nao ha 
venda e, portanto, nao ha contribuigao, embora continue sendo segurado 
obrigatorio do RGPS, com plena cobertura previdenciaria. 

O conceito de produgao rural abrange os produtos de origem animal ou 

vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou 

industrializagao rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de 

lavagem, limpeza, descarogamento, pilagem, descascamento, lenhamento, 

pasteurizagao, resfriamento, secagem, socagem, fermentagao, embalagem, 

cristalizagao, fundigao, bem como os subprodutos e os residuos obtidos atraves 

desses processos. Estao excluidos da base de calculo da contribuigao sobre a 

produgao rural, o produto vegetal destinado ao plantio ou reflorestamento, o produto 

vegetal vendido por pessoa ou entidade que se dedique ao comercio de sementes e 

mudas no Pais, o produto animal destinado a reprodugao ou criagao pecuniaria ou 

granjeira, e o produto animal utilizado com cobaia para fins de pesquisas cientificas 

no pais. 

Alem da contribuigao obrigatoria, o trabalhador rural tambem pode optar pela 

contribuigao de segurado facultativo e contribuir sobre a aliquota de 20% do salario-

de-contribuigao. Com essa opgao, o trabalhador faz jus aos beneficios 

previdenciarios com valores superiores um salario minimo. 
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Percebe-se, pois, que a Lei de Custeio preve uma exagao referente as 

atividades desempenhadas pelos segurados especiais, ao passo que tambem 

estabelece a possibilidade de as aludidas pessoas contribuirem facultativamente, o 

que de resto vai ao encontro do que estabelece o artigo 39, II, Lei n° 8.213/91, de 

forma a viabilizar que o trabalhador rural tenha direito a beneficios previdenciarios 

que nao apenas aqueles previstos no inciso I do referido artigo 39, como a 

aposentadoria por tempo de contribuigao. 

2.5 Filiagao e Inscrigao 

A Previdencia Social e um seguro que garante a renda do contribuinte e de 

sua familia, em casos de doenga, acidente, gravidez, prisao, morte e velhice. 

Oferece varios beneficios que juntos garantem tranquilidade quanto ao presente e 

em relagao ao futuro assegurando um rendimento seguro. Para ter essa protegao, e 

necessario se inscrever e contribuir continuamente. 

No ambito da Previdencia Social, a filiagao consiste no vinculo que se 

estabelece entre os segurados e a Previdencia Social, do qual decorrem direitos e 

obrigagoes. Aqueles detentores do direito de requerer os beneficios a que fizerem 

jus para garantir sua sobrevivencia com dignidade, estes possuidores do dever de 

cumprir com suas obrigagoes e ofertar servigos de qualidade e consubstanciar as 

reivindicagoes daqueles. De acordo com o artigo 20 do Decreto n° 3.048, de 06 de 

maio de 1999, o segurado que exerce mais de uma atividade e filiado, 

obrigatoriamente, a Previdencia Social, em relagao a todas essas atividades, 

obedecidas as disposigoes referentes ao limite maximo de salario-de-contribuigao. 

A inscrigao de segurado, por sua vez, e o ato pelo qual ele e cadastrado no 

Regime Geral de Previdencia Social, mediante comprovagao dos dados pessoais e 

de outros elementos necessarios e uteis a sua caracterizagao. Ao segurado ja 

cadastrado no Programa de Integragao Social /Programa de Assistencia ao Servidor 

Publico (PIS/PASEP) nao cabera novo cadastramento. E com a implantagao do 

Cadastro Nacional de Informagoes Sociais - CNIS, todos os segurados serao 

identificados pelo Numero de Identificagao do Trabalhador, que sera unico, pessoal 
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e intransferivel, independentemente de alteragoes de categoria profissional e 

formalizado pelo Documento de Cadastramento do Trabalhador. O CNIS e a base 

de dados nacional que contem informagoes cadastrais de trabalhadores 

empregados e contribuintes individuals, empregadores, vinculos empregaticios e 

remuneragoes. 

O Decreto n° 3.048/1999 estabelece, em seu art. 18, as formalidades que 

devem ser cumpridas para a inscrigao de cada tipo de segurado no Regime Geral de 

Previdencia Social, conforme explicitaremos a seguir: a) empregado e trabalhador 

avulso - pelo preenchimento dos documentos que os habilitem ao exercicio da 

atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de empregado, e pelo 

cadastramento e registro no sindicato ou orgao gestor de mao-de-obra, no caso de 

trabalhador avulso; b) empregado domestico - pela apresentagao de documento que 

comprove a existencia de contrato de trabalho; c) contribuinte individual - pela 

apresentagao de documento que caracterize a sua condigao ou o exercicio de 

atividade profissional, liberal ou nao; d) segurado especial - pela apresentagao de 

documento que comprove o exercicio de atividade rural; e) facultativo - pela 

apresentagao de documento de identidade e declaragao expressa de que nao 

exerce atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatorio. 

Alem dos documentos necessarios a inscrigao, podera ser exigida a 

comprovagao dos dados pessoais e de outros elementos necessarios e uteis a 

caracterizagao do segurado, quando da concessao do beneficio. E a previdencia 

social podera, ainda, emitir identificagao especifica para o segurado contribuinte 

individual, trabalhador avulso, especial e facultativo, para produzir efeitos 

exclusivamente perante ela, inclusive com a finalidade de provar a filiagao 

A inscrigao do segurado empregado sera efetuada diretamente na empresa; 

a do trabalhador avulso, no sindicato ou no orgao gestor de mao-de-obra. A dos 

demais segurados, inclusive segurados especiais, e feita no proprio Instituto 

Nacional de Seguro Social. Presentes os pressupostos da filiagao, admite-se a 

inscrigao post mortem do segurado especial. E o unico caso em que pode ser 

efetuada a inscrigao do segurado apos a sua morte. 

O limite minimo de idade para ingresso no Regime Geral de Previdencia 

Social do segurado obrigatorio que exerce atividade urbana ou rural, do facultativo e 

do segurado especial, e, a partir de 16 de dezembro de 1998, dezesseis anos, 

exceto para menor aprendiz, que e de quatorze anos, por forga da Emenda 
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Constitucional n° 20, de 1998. Nao ha limite maximo de idade para a filiagao ao 

Regime Geral de Previdencia Social. Portanto, o simples exercicio de atividade 

remunerada implica automaticamente a filiagao do segurado obrigatorio, regra 

extensiva aos segurados especiais. 

Com relagao a inscrigao do dependente do segurado, sera promovida 

quando do requerimento do beneficio a que tiver direito, mediante a apresentagao 

dos documentos previsto no artigo 22, inciso I, do Decreto n° 3.048/99, conforme 

discriminado a seguir: 

A inscrigao do dependente do segurado sera promovida quando do 
requerimento do beneficio a que tiver direito, mediante a apresentagao dos 
seguintes documentos: 
I - para os dependentes preferenciais: 
a) conjuge e filhos - certidoes de casamento e de nascimento; 
b) companheira ou companheiro - documento de identidade e certidao de 
casamento com averbagao da separagao judicial ou divorcio, quando um 
dos companheiros ou ambos ja tiverem sido casados, ou de obito, se for o 
caso; e 
c) equiparado a filho - certidao judicial de tutela e, em se tratando de 
enteado, certidao de casamento do segurado e de nascimento do 
dependente, observado o disposto no § 3 s do art. 16. 
II - pais - certidao de nascimento do segurado e documentos de identidade 
dos mesmos; e 
III - irmao - certidao de nascimento. 

A ocorrencia de fato superveniente que importe em exclusao ou inclusao de 

dependente deve ser comunicada ao Instituto Nacional de Seguro Social, com as 

provas cabiveis. No caso de dependente invalido, para fins de inscrigao e concessao 

de beneficio, a invalidez sera comprovada mediante exame medieo-pericial a cargo 

desta Autarquia. 

2.6 Manutengao e Perda da Qualidade de Segurado 

A Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 201 estabelece que "a 

previdencia social sera organizada sob a forma de regime geral, de carater 

contributivo e de filiagao obrigatoria, observados criterios que preservem o equilibrio 

financeiro e atuarial". Com base nessa determinacao constitucional, e de se imaginar 
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que aqueles segurados que por algum motivo deixarem de contribuir para o sistema, 

automaticamente estariam desamparados em relagao as prestagoes previdenciarias. 

No entanto, a Previdencia Social contempla algumas situagoes que 

garantem ao segurado a manutengao de sua condigao, independentemente de 

contribuigoes. A esse periodo que o segurado, mesmo sem contribuir para o 

sistema, faz jus aos direitos frente a previdencia social, da-se o nome de "periodo de 

graga". Nessas hipoteses, taxativamente enumeradas no artigo 15 da Lei n° 

8.213/91 e artigo 13 do Decreto n° 3.048/99, o segurado, por manter essa condigao, 

faz jus a toda a cobertura previdenciaria durante o periodo de graga. 

O prazo de manutengao da qualidade de segurado funciona como uma 

espeeie de garantia para o contribuinte. Dessa forma, ele e seus dependentes ficam 

socialmente protegidos nos casos de doenga, gravidez, reclusao e morte. Essa 

protegao podera ocorrer por um periodo indeterminado, como tambem levar de tres 

meses a dois anos para terminar. A duragao dependera, principalmente, da situagao 

que levou o segurado a interromper as contribuigoes previdenciarias, quais sejam: 

Gozo de beneficios. Durante o periodo em que se efetiva a cobertura 

previdenciaria, por meio de pagamento de beneficio, o segurado nao paga 

contribuigoes para o custeio do sistema, ou seja, ele mantem a qualidade de 

segurado sem limite de prazo, enquanto durar o beneficio. 

Cessagao das contribuigoes. Se o segurado deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pelo Regime Geral de Previdencia Social, ou estiver 

suspenso ou licenciado sem remuneragao, ou tenha cessado o recebimento de 

beneficio por incapacidade, ele conserva todos os seus direitos perante o Instituto 

Nacional de Seguro Social, independente de contribuir, por ate 12 (doze) meses 

apos a cessagao das contribuigoes. Tendo pago mais de cento e vinte contribuigoes 

a epoca, este prazo sera dilatado para vinte e quatro meses. Estando o segurado 

em situagao de desemprego, se tiver mais de cento e vinte contribuigoes, o prazo de 

vinte e quatro meses sera aumentado em mais doze meses, totalizando trinta e seis 

meses. Entretanto, caso tenha menos de cento e vinte contribuigoes, o prazo inicial 

de doze meses sera adicionado em mais doze meses, totalizando vinte e quatro 

meses. Convem ressaltar que a questao do segurado desempregado enseja 

comprovagao da situagao mediante registro no Ministerio do Trabalho e Emprego. 

Segregagao compulsoria. O segurado acometido de doenga de segregagao 

compulsoria conserva sua qualidade de segurado por ate 12 (doze) meses, apos 
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cessar a segregagao. Doenga de segregagao compulsoria e o tipo de doenga 

epidemiologica para qual a vigeneia sanitaria obriga o isolamento, a fim de evitar o 

contagio. 

Detengao ou reclusao. 0 segurado detido ou recluso conserva sua 

qualidade de segurado por ate 12 (doze) meses, apos o livramento. Durante o 

periodo em que o segurado esta recolhido a prisao, sem efetuar recolhimento de 

contribuigoes previdenciarias, seus dependentes recebem a cobertura previdenciaria 

consubstanciada no beneficio de auxilio-reclusao, na forma do artigo 80 da Lei n° 

8.213/91. Cessado o recolhimento a prisao, inicia-se o prazo de 12 meses, durante o 

qual fica mantida a qualidade de segurado e, consequentemente, toda a cobertura 

previdenciaria a que fizer jus o segurado. 

Incorporado as Forgas Armadas. O segurado incorporado as Forgas 

Armadas para prestar servigo militar conserva sua qualidade de segurado por ate 3 

(tres) meses apos o licenciamento. 

Segurado Facultativo. O segurado facultativo conserva sua qualidade de 

segurado por ate 6 (seis) meses apos a cessagao das contribuigoes, ou seja, o 

periodo de graga e menor para o facultativo. 

Com relagao a perda da qualidade de segurado, conforme estabelece o 

paragrafo 5° do artigo 13 do Decreto n° 3.048/99 e o artigo 102 da Lei n° 8.213/91, 

transcorrido o periodo de graga sem que o segurado volte a recolher contribuigoes 

destinadas ao custeio do Regime Geral de Previdencia Social, opera-se a perda da 

qualidade de segurado, importando em caducidade dos direitos inerentes a essa 

qualidade, ou seja, perda de toda e qualquer cobertura previdenciaria para o 

segurado e seus dependentes. 

A perda da qualidade de segurado nao impedira a concessao das 

aposentadorias por tempo de contribuigao e especial. O dispositivo encontra 

justificativa no sistema. O regime previdenciario e contributivo, razao pela qual, se o 

segurado cumpriu a necessaria carencia para a obtengao desses beneficios, a 

posterior perda da qualidade de segurado nao pode impedi-lo de usufruir o 

beneficio, sob pena de enriquecimento ilicito do orgamento previdenciario. 

Ha situagoes em que o segurado, antes de perder essa condigao cumpriu 

todos os requisitos para obter a aposentadoria por tempo de contribuigao ou 

especial. Nesses casos, tanto a Lei n° 8.213/91, no seu artigo 102, § 1°, quanto o 

Decreto n°3.048/99, no seu artigo 180, § 1°, garantem que o beneficio seja 
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concedido na forma da legislagao em vigor na data em que todos os requisitos foram 

cumpridos. E a garantia constitucional do direito adquirido respeitada pela 

Legislagao Previdenciaria. 

A Medida Provisoria n° 83, publicada em 12 de dezembro de 2002, 

convertida na Lei n° 10.666 de 08 de maio de 2003, estabelece novas regras quanto 

a perda da qualidade de segurados para efeitos de obtengao de aposentadoria por 

idade, trazendo para o direito positivo o que a jurisprudencia ha muito decidia, 

garantindo o direito a aposentadoria por idade ao segurado que, tendo perdido essa 

condigao, conte com, no minimo, o tempo de contribuigao exigido para efeito de 

carencia na data do requerimento do beneficio. Para os segurados inscritos apos 25 

de julho de 1991, a carencia para a aposentadoria por idade e de centra e oitenta 

contribuigoes mensais. 

Com relagao a Pensao por morte, nao sera concedido este beneficio aos 

dependentes do segurado que falecer apos a perda desta qualidade, ou seja, tanto 

este quanto seus dependentes deixam de ter direito a toda e qualquer cobertura 

previdenciaria. Porem, ha hipoteses em que a perda da qualidade de segurado 

ocorre quando ja cumpridos, pelo segurado, todos os requisitos para a 

aposentadoria, em qualquer de suas especies. Nesses casos, a morte apos a perda 

da qualidade de segurado continua sendo contingencia geradora de necessidade 

protegida pelo sistema previdenciario, ficando garantido aos dependentes o 

beneficio de pensao por morte, conforme estabelece o paragrafo 2°, do artigo 180, 

do Decreto n° 3.048/99: 

§ 2 e Nao sera concedida pensao por morte aos dependentes do 
segurado que falecer apos a perda desta qual idade, nos termos dos 
art igos 13 a 15, salvo se preenchidos os requisitos para obtengao de 
aposentador ia na fo rma do paragrafo anterior, observado o disposto 
no art igo 105. 

A jurisprudencia tern confirmado a regra legal: 

(...) 1. E requisite da pensao por morte que o segurado, ao tempo do seu 
obito, detenha essa qualidade. Inteligencia do artigo 74 da Lei n°8.213/91. 
2. 'A perda da qualidade de segurado apos enchimento de todos os 
requisitos exigiveis para a concessao de aposentadoria ou pensao nao 
importa em extingao do direito a esses beneficios' (art. 102, Lei n° 
8.213/91). 3. Este artigo, ao estabelecer que a perda da qualidade de 
segurado para a concessao de aposentadoria ou pensao nao importa em 
extingao do direito ao beneficio, condiciona sua aplicagao ao preenchimento 
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de todos os requisitos exigidos em lei antes dessa perda (...) (STJ, REsp 
329273, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ, 18-08-2003, p.233). 

Nao perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir em razao 

de incapacidade para o trabalho, fazendo jus a aposentadoria por invalidez. A 

incapacidade, total ou parcial, temporaria ou permanente, e considerada geradora 

de necessidade protegida pela Previdencia Social, com o que, uma vez configurada, 

faz nascer direito subjetivo a um beneficio por incapacidade que por varias razoes, 

pode nao ter sido exercido pelo segurado durante o periodo de graga. 
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CAPfTULO 3 DA CONCESSAO DE BENEFICIOS AO SEGURADO ESPECIAL 

Diante da obrigatoriedade de filiagao e do carater contributivo da Previdencia 

Social, a regra e que todos deverao contribuir para o custeio desse sistema, como 

requisito para o fim almejado, que e ter direito a cobertura previdenciaria contra 

riscos sociais. No entanto, para o segurado especial essa forma de contribuigao e 

um pouco distinta do procedimento contributivo adotado pelos demais segurados, 

como relatado momentos anteriores. 

Com base nos ditames constitucionais e infraconstitucionais acerca do tema, 

em especial a Lei n° 8.213/91, nao havendo excedente a ser comercializado para 

que incida a aliquota de 2 ,1% sobre o resultado da venda da produgao agricola ou 

pesqueira, cabe ao segurado especial comprovar o efetivo exercicio da atividade 

rural ainda que de forma descontmua, no momento em que for requerer a prestagao 

previdenciaria, na forma de beneficios ou servigos. 

3.1 Dos Beneficios Previdenciarios Concedidos ao Segurado Especial 

Desde a criagao do primeiro sistema de previdencia social desenvolvido por 

Otto Von Bismarch, o Direito Previdenciario tern se mostrado como solugao para 

combater a imprevisibilidade das contingencias e oferecer seguranga aos 

trabalhadores nos momentos cruciais de sua vida. 

O segurado especial enquadrado como segurado obrigatorio do Regime 

Geral de Previdencia Social, na forma do inciso VII do art. 11 da Lei n° 8.213/91, 

pode requerer a concessao de beneficios previdenciarios que garantirao protegao a 

si e a sua familia em casos de doenga, acidente, gravidez, prisao, morte e velhice. 

Cada qual com caracterfsticas distintas e regras proprias de concessao, como 

exposto a seguir. 

Essa cobertura previdenciaria e efetivada por meio da concessao de 

aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, auxflio-doenga, auxilio-

acidente, salario-matemidade, pensao por morte e auxilio-reclusao, que juntos 
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garantem tranqiiilidade quanto ao presente e em relagao ao futuro assegurando um 

rendimento seguro a este trabalhador, com exposto detalhadamente a seguir. 

3.1.1 Aposentadoria por Invalidez 

A aposentadoria por invalidez, com fundamento no art. 201, inciso I, da 

Constituigao Federal de 1988, sera devida ao segurado que, estando ou nao em 

gozo de auxflio-doenga, for considerado incapaz e insusceptivel de reabilitagao para 

o exercicio de atividade laborativa que Ihe garanta a subsistencia, e ser-lhe-a paga 

enquanto permanecer nesta condigao. 

Este beneficio previdenciario tern a sua previsao nos artigos 42 a 47 da Lei 

n° 8.213/91 e nos artigos 43 a 50 do Decreto n° 3.048/99, e consiste em uma 

prestagao previdenciaria de trato continuado, na qual sera titular o beneficiario 

incapaz total e permanentemente para qualquer atividade laborativa que Ihe garanta 

a subsistencia. A sua concessao dependera da verificagao da condigao de 

incapacidade, mediante exame medico-pericial a cargo da Previdencia Social, 

podendo o segurado, as suas expensas, fazer-se acompanhar de medico de sua 

confianga. 

Conforme disposigao do Art. 42, § 2°, da Lei n° 8.213/91, A doenga ou lesao 

de que o segurado ja era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdencia Social 

nao Ihe conferira direito a aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressao ou agravamento dessa doenga ou lesao 

Concedido o beneficio, o segurado aposentado por invalidez, 

independentemente de sua idade, deve cumprir algumas obrigagoes, sob pena de 

sustagao do pagamento, quais sejam: submeter-se a processo de reabilitagao 

profissional prescrito e custeado pelo Instituto Nacional de Seguro Social e 

submeter-se a pericia medica no INSS, a cada dois anos 

0 periodo de carencia para a concessao do beneficio e de doze 

contribuigoes mensais, contudo, sera dispensado no caso de acidente de trabalho 

de qualquer natureza, ou causa, doenga profissional ou do trabalho e de doengas e 
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afeceoes especificas em lista elaborada pelos Ministerios da Saude e da Previdencia 

Social, a cada tres anos. 

Do mesmo modo, relativamente aos segurados especiais, independe de 

carencia a concessao da aposentadoria por invalidez, bastando comprovar o 

exercicio de atividade rural no periodo imediatamente anterior ao requerimento do 

beneficio, ainda que de forma descontinua, igual ao numero de meses 

correspondente a carencia do beneficio requerido, ou seja, 12 meses. 

A partir de 05 de abril de 1991, o aposentado por invalidez que necessitar da 

assistencia permanente de outra pessoa, tera direito ao acrescimo de 25% sobre o 

valor da renda mensal de seu beneficio, independentemente de a assistencia ser 

prestada por pessoa da familia ou por pessoa estranha ao nucleo familiar, a partir da 

data do pedido do acrescimo, ainda que a soma ultrapasse o limite maximo do 

salario-de-contribuigao, observados as situagoes previstas no Anexo I do 

Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, 

independentemente da data do inicio da aposentadoria. Logicamente, este 

acrescimo cessara com a morte do aposentado, nao sendo possivel a sua 

incorporagao ao valor da pensao. 

Concluido a pericia medica inicial pela existencia de incapacidade total e 

definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez sera devida ao segurado 

especial a contar da data do inicio da incapacidade ou da data da entrada do 

requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias. No caso de o 

segurado encontrar-se em gozo de auxflio-doenga, o beneffcio de aposentadoria por 

invalidez sera devido a contar do dia imediato ao da cessagao do auxflio-doenga. 

A concessao deste beneficio esta condicionada ao afastamento de todas as 

atividades, para que reste configurada a incapacidade total. 

Por fim, a propria lei preve a possibilidade de cessagao da aposentadoria 

por invalidez, desde que recuperada a capacidade laboral. A respeito, confira-se as 

disposigoes constantes do art. 47 da Lei n° 8.213/91, onde ha previsao de 

recuperagao total ou parcial da capacidade de trabalhar, sendo que nesta segunda 

hipotese ha redugao gradual do valor da aposentadoria a medida da recuperagao 

progressiva. 
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3.1.2 Aposentadoria por Idade 

A aposentadoria por idade tern fundamento no artigo 201, inciso I, e § 7°, 

inciso II da Constituigao Federal de 1988, garantindo ao segurado que, tendo 

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

sessenta, se mulher. No caso de ruricolas, a idade diminui para sessenta, no caso 

de homem, e cinqiienta e cinco, na hipotese de mulher. Esta redugao aplica-se 

tambem aos segurados garimpeiros que trabalham, comprovadamente, em regime 

de economia familiar, bem como aos Pescadores artesanais. E um beneficio que 

substituira a renda do trabalhador que atinge idade avangada. 

A aposentadoria antecipada dos agricultores se justifica em face do 

envelhecimento prematura desses trabalhadores em razao das condigoes 

intrinsecas do trabalho na lavoura, dada a natureza do trabalho sob ceu aberto, 

sujeitos especialmente a inclemencia do sol, ventos, frio, chuva, umidade, etc. E 

porque necessitam de sua melhor condigao fisica para o desempenho da extenuante 

e diuturna atividade rural. 

Este beneficio, com previsao nos artigos 48 a 51 da Lei n° 8.213/91, podera 

decorrer da transformagao de auxilio-doenga ou aposentadoria por invalidez, desde 

que ao ser requerido pelo segurado, este tenha observado o cumprimento do 

periodo de carencia exigido na data de inicio do beneficio a ser transformado. O 

periodo de carencia para a concessao deste beneficio e de cento e oitenta 

contribuigoes mensais. 

Para que o segurado especial faga jus o referido beneficio devera 

comprovar, alem da idade minima de 60 anos para o sexo masculino ou 55 anos 

para o feminino, o efetivo exercicio de atividade rural, conforme dispoe o art. 39 e 

art. 143 da Lei n° 8.213/91, ainda que de forma descontinua, no periodo 

imediatamente anterior ao requerimento do beneficio, por tempo igual ao numero de 

meses de contribuigao correspondente a carencia do beneficio pretendido. Entende-

se como forma descontinua os periodos intercalados de exercicio de atividades 

rurais, ou urbana e rural, com ou sem a ocorrencia da perda da qualidade de 

segurado. 

A manutengao da qualidade de segurado e indispensavel para que possa 

existir cobertura previdenciaria. No entanto, a perda da qualidade de segurado nao 
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sera considerada para a concessao da aposentadoria por idade, desde que o 

segurado conte, com no minimo, o numero de contribuigoes mensais exigido ou o 

tempo de efetivo exercicio da atividade rural, para efeito de carencia na data do 

requerimento do beneficio. 

Para requerimento de aposentadoria por idade, o segurado especial inscrito 

a partir de julho de 1991, precisa comprovar que exerceu atividade rural por 180 

meses, mesmo que de forma descontinua, em periodo imediatamente anterior ao 

requerimento. Ja os inscritos ate 24 de julho de 1991 deverao demonstrar apenas 

que vem trabalhando no campo, antes do pedido, pelo numero de meses indicado 

na tabela do art. 142 Lei n° 8.213/91, levando-se em conta o ano em que o segurado 

implementou todas as condigoes necessarias a obtengao do beneficio. 

3.1.3 Auxflio-doenga 

O auxflio-doenga e o beneficio devido ao segurado que ficar incapacitado, 

temporariamente, para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por motivo 

de doenga ou em decorrencia de acidente de qualquer causa ou natureza, por mais 

de quinze dias consecutivos. O referido beneffcio encontra respaldo nos artigos 59 a 

63 da Lei n° 8.213/91 e artigos 71 a 80 do Decreto n° 3.048/99. 

A luz da legislagao previdenciaria vigente, o trabalhador rural, na condigao 

de segurado especial, faz jus ao auxilio-doenga independentemente de carencia, 

nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doenga profissional ou 

do trabalho, bem como quando for o segurado acometido de alguma das doengas e 

afecgoes especializadas, conforme artigo 26, inciso II da Lei n° 8.213/91, devendo 

comprovar que trabalhou nessa condigao, ainda que de forma descontfnua, nos 12 

meses que antecederam o requerimento do beneffcio conforme dispoe o art. 39, 

inciso I, da Lei n° 8.213/91: 

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta 
Lei, fica garantida a concessao: 
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxilio-doenga, de 
auxilio-reclusao ou de pensao, no valor de 1 (um) salario minimo, desde que 
comprove o exercicio de atividade rural, ainda que de forma descontinua, no 
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periodo, imediatamente anterior ao requerimento do beneffcio, igual ao 
numero de meses correspondentes a carencia do beneficio requerido; (...) 

O beneficio e concedido em relagao a atividade para a qual o segurado esta 

incapacitado, substituindo a renda durante este periodo, deixando de ser pago 

quando o segurado recupera a capacidade para o trabalho, solicita alta medica com 

concordancia da pericia medica da Previdencia Social, ou volta voluntariamente ao 

trabalho. 

A incapacidade para o trabalho deve ser comprovada atraves de exame 

realizado pela pericia medica da Previdencia Social. O segurado que estiver 

recebendo auxilio-doenga, independente de sua idade e sob pena de suspensao do 

beneficio, esta obrigado a submeter-se a pericia medica da Previdencia Social 

periodicamente, processo de reabilitagao profissional por ela prescrito e custeado e 

tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirurgico e a transfusao de sangue, 

que sao facultativos. 

Nao e concedido Auxilio-doenga ao segurado que, ao filiar-se no RGPS, ja 

era portador de doenga ou de lesao que geraria o beneficio, salvo se a incapacidade 

e decorrente de progressao ou agravamento dessa doenga ou lesao. 

O auxilio-doenga cessa pela recuperagao da capacidade para o trabalho, 

pela transformagao em aposentadoria por invalidez ou auxilio-acidente de qualquer 

natureza, neste caso, se resultar sequela que implique redugao da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. 

Todo segurado tern direito a receber o Auxilio-doenga correspondente a 

9 1 % do salario-benefieio, a partir do 16° (deeimo sexto) dia consecutivo, depois de 

atestada a incapacidade pela pericia medica da Previdencia Social para os inscritos 

na Previdencia Social ate 28.11.1999, o beneficio corresponde a media aritmetica 

simples dos 80% dos maiores salarios de contribuigao corrigidos monetariamente, a 

partir de julho de 1994. Para os inscritos na Previdencia Social a partir de 

29.11.1999, o beneficio corresponde a media aritmetica simples dos 80% dos 

maiores salarios de contribuigao, corrigidos monetariamente, de todo o periodo 

contributivo. 

Ha entendimento no sentido que o auxilio-doenga pode ser concedido, 

judicialmente, mesmo quando o pedido inicial tenha sido de aposentadoria por 
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invalidez, na se configurando julgamento extra petita. Considera-se, no caso, que o 

auxilio-doenga e um minus em relagao a aposentadoria por invalidez. 

3.1.4 Salario-maternidade 

O salario-maternidade e o beneficio previdenciario devido a segurada do 

Regime Geral de Previdencia Social (RGPS) em razao do parto, durante 120 dias. E 

um periodo remunerado destinado a protegao da maternidade, ao descanso da 

mulher trabalhadora, em virtude de nascimento de seu filho ou adogao, consoante 

preceitua o art. 7 ° , inciso XVIII, e art. 201, inciso II, da Constituigao da Republica. 

Como tambem o dever materno de amamentar, dar atengao e carinho para esse 

novo ser humano, afinal, este ainda nao tern condigoes de sobreviver sozinho. 

O referido beneficio e disciplinado nos artigos 71 a 73 da Lei n° 8.213/91 e 

art. 93 a 103 do Decreto n° 3.048/99, alem do que preceitua a Constituigao Federal 

de 1988, como supra mencionado. 

O Piano Basico da Previdencia Social em seu artigo 71 estabelece: 

O salario-maternidade e devido a segurada da Previdencia Social, durante 
120 (cento e vinte) dias, com inicio no periodo entre 28 (vinte e oito) dias 
antes do parto e a data de ocorrencia deste, observadas as situagoes e 
condigoes previstas na legislagao no que concerne a protegao a 
maternidade. 

Alem disso, a Lei n° 10.421, de 15.04.2002, acrescentou ao PBPS o art. 71-

A, que preve, alem da concessao do beneficio maternal a segurada gestante, mais 

duas possibilidades de concessao do salario-maternidade. Uma, as maes adotantes 

que adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adogao de crianga ate 8 

anos de idade, obedecendo-se os seguintes prazos: a) de zero a um ano de idade, a 

licenga e de 120 dias (tal qual aplicado para as seguradas gestantes); b) de um ano 

a quatro anos, 60 dias; e, c) de quatro a oito anos de idade, 30 dias de licenga-

maternidade. Esse beneficio sera pago a mae adotante diretamente pelo INSS 

independente da qualidade de trabalhadora. Isso porque, no que tange a segurada 
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gestante, o beneficio da empregada e pago pelo empregador (ou empresa) que 

depois procede as devidas compensagoes financeiras. 

A outra possibilidade se da em razao do aborto, onde a lei preve a 

concessao do salario-maternidade, durante duas semanas (catorze dias), a 

segurada gestante que passa por um processo abortivo involuntario. Isso quer dizer 

que o aborto nao criminoso, e o chamado aborto necessario previsto no Codigo 

Penal, em razao de estupro e para salvar a vida da segurada gestante. 

Trata-se, portanto de um beneficio que objetiva proteger a trabalhadora 

que, diante de uma contingencia, fica impossibilitada de trabalhar e de perceber uma 

remuneragao pelo seu trabalho e, por consequencia, de se manter e prover a 

manutengao do seu filho. 

Para a percepgao do beneficio salario-maternidade, a legislagao estabelece 

alguns requisitos que devem ser cumpridos para que a segurada tenha acesso a 

referida cobertura. Dentre os requisitos exigidos pela lei, e com o objetivo de manter 

o equilibrio financeiro e atuarial do sistema, o legislador infraconstitucional 

estabeleceu um periodo de carencia de 10 (dez) contribuigoes mensais a ser 

observado pelas seguradas contribuinte individual, e segurada facultativa. 

Com relagao a segurada especial, nao comprovara a carencia, mas sim o 

exercicio de atividade rural nos ultimos dez.meses imediatamente anteriores a data 

do parto ou do requerimento do beneficio, mesmo que de forma descontinua, 

fazendo jus a uma renda mensal igual ao valor de um salario minimo, pago 

diretamente pelo INSS . Em caso de parto antecipado, este periodo de carencia sera 

reduzido em numero de contribuigoes equivalente ao numero de meses em que o 

parto foi antecipado. 

No tocante as demais seguradas: empregada, trabalhadora avulsa, e 

empregada domestica sao dispensadas do onus de comprovar o numero minimo de 

contribuigoes mensais indispensaveis para fagam jus ao beneficio. Verificando-se 

verdadeira afronta ao principio da universalidade da cobertura e do atendimento, 

bem como da isonomia. 

Convem observar ainda que o salario-maternidade nao pode ser acumulado 

com o beneficio por incapacidade. Havendo incapacidade concomitante, o beneficio 

pago em razao da contingencia incapacidade sera suspenso enquanto durar o 

pagamento do salario-maternidade, conforme dispoe o art. 102 do Decreto n° 

3.048/99. 
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3.1.5 Auxilio-acidente 

E a indenizagao que o segurado tern direito quando, apos a consolidagao 

das lesoes decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva 

que implique reducao da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 

Trata-se de beneficio previdenciario de natureza indenizatoria, por expressa 

disposigao do art. 86 da Lei n° 8.213/91, diferentemente dos demais beneficios que 

tern por objetivo substituir os salarios-de-contribuigao ou os ganhos habituais do 

trabalhador que deixa de exercer suas atividades. 

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

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

impossibilidade de continuar desempenhando suas atividades, por meio de exame 

da pericia medica da Previdencia Social. 

Importante observar a disposigao contida no art. 104-1 e II do Regulamento 

Geral da Previdencia Social em vigor (Decreto 3.048, de 06.05.1999), onde se 

inscreve: 

art. 104: O auxilio-acidente sera concedido, como indenizagao, ao 
segurado, empregado, exceto o domestico, ao trabalhador avulso, ao 
segurado especial e ao medico - residente quando, apos a consolidagao das 
lesoes decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela 
definitiva que implique: 
I- redugao da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e se 
enquadre nas situagoes discriminadas no Anexo III; 
II- Redugao da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e 
exija maior esforgo para o desempenho da mesma atividade que exerciam a 
epoca do acidente; ou 
III- lmpossibilidade de desempenho da atividade que exerciam a epoca do 
acidente, porem permita o desempenho de outra, apos processo de 
reabilitagao profissional, nos casos indicados pela pericia medica do 
Instituto Nacional do Seguro Social. 

Convem ressaltar ainda a diferenga entre esse beneficio e os de auxilio-

doenga e de aposentadoria por invalidez. A contingencia coberta pelo auxilio-doenga 

e a incapacidade total e temporaria para o exercicio das atividades habituais, mas 

que e passivel de recuperagao. A aposentadoria por invalidez protege a 

incapacidade total e definitiva para o trabalho. O auxilio acidente indeniza o 
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segurado prejudicado em razao da redugao de sua capacidade laborativa em 

relagao as atividades exercidas quando ocorreu o acidente. 

A verificagao do nexo de causalidade entre o acidente, as lesoes 

consolidadas redutoras da capacidade de trabalho e as condigoes de trabalho sao 

fundamentals. 

Nao dara ensejo a concessao de auxilio-acidente o caso que apresente 

danos funcionais ou redugao da capacidade funcional sem repercussao na 

capacidade laborativa, e o caso de mudanga de fungao, mediante readaptagao 

profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrencia de 

inadequagao do local de trabalho. 

E vedada a acumulagao do auxilio-acidente com qualquer aposentadoria, ou 

seja, o recebimento de salario ou concessao de outro beneficio, exceto 

aposentadoria, nao prejudicara a continuidade do recebimento do auxilio-acidente. 

Todavia, nao pode ser acumulado com o auxilio-doenga, quando ambos decorrerem 

da mesma causa. 

E importante considerar que, quando o segurado em gozo de auxilio-

acidente fizer jus a um novo auxilio-acidente, em decorrencia de outro acidente ou 

de doenga, serao comparadas as rendas mensais dos dois beneficios e mantido o 

beneficio mais vantajoso, visto que, nao e permitido acumular o recebimento de 

mais de um auxilio-acidente. 

E finalmente, tern direito a estabilidade no emprego o trabalhador que tenha 

sofrido acidente de trabalho pelo prazo minimo de doze meses apos a cessagao do 

auxilio-doenga decorrente do acidente, independentemente da percepgao de auxilio-

acidente. 

3.1.6 Pensao por Morte 

A Carta Magna estabelece que os pianos de Previdencia Social atenderao, 

mediante contribuigoes, a cobertura dos eventos de morte (CF/88, art. 201, I). O 

inciso V do mesmo dispositivo legal estabelece a pensao por morte do segurado, 
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seja homem ou mulher, ao conjuge ou ao companheiro e dependentes, observado 

que nenhum beneficio podera ter valor inferior a um salario minimo. 

Alem do mencionado dispositivo constitucional, a pensao por morte e tratada 

nos artigos 74 a 79 da Lei n° 8.213/91, dispondo, em sintese, que o referido 

beneficio previdenciario e devido ao conjunto de dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou nao; sendo que tal beneficio, nos termos do art. 26 da 

referida lei, independe de periodo de carencia, mas e necessario que o obito tenha 

ocorrido enquanto o trabalhador tinha qualidade de segurado. 

A pensao por morte existe para dar causa a protegao social tao garantida 

constitucionalmente, Martinez (2007, p. 700) ao dissertar sobre a natureza juridica 

do beneficio, explica que: 

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

A morte do segurado obviamente e a condigao sine qua non para a 

concessao do beneficio. No entanto, para que os dependentes tenham direito ao 

recebimento da pensao por morte faz-se necessario o atendimento a alguns 

requisitos, de acordo com o previsto no caput do art. 74 da Lei n° 8.213/91, a saber: 

a existencia de beneficiarios na condigao de dependentes do falecido e a condigao 

de segurado do de cujus. Com referenda a este ultimo requisito, mister esclarecer 

que, mesmo que o obito tenha ocorrido apos a perda da qualidade de segurado, 

desde que o mesmo ja tivesse implementado todos os requisitos necessarios para 

se obter a aposentadoria, sera devido tal beneficio ao dependente. 

A dependencia economica, enquanto requisito a pensao por morte, e 

presumida em relagao ao conjuge, companheiro e filho, nos termos do art. 16, §4°, 

Lei n° 8.213/91, devendo os demais dependentes comprovar a efetiva dependencia 

economica em relagao ao segurado instituidor (falecido) mediante inicio de prova 

material e prova testemunhal, sendo inadmissivel para esse fim a prova 

exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 143, Decreto n° 3.048/99 - RPS e 
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da jurisprudencia dominante. Em relagao a dependencia economica, ela nao se 

confunde com simples auxilio financeira e com aquele dinheiro eventual que nao e 

destinado as despesas ordinarias da casa. 

A pensao por morte, havendo mais de um pensionista, sera rateada entre 

todos, em partes iguais, e sera revertida em favor dos demais dependentes a parte 

daquele cujo direito a pensao cessar. 

A pensao por morte somente sera devida ao dependente invalido se for 

comprovada pela pericia medica a existencia de invalidez na data do obito do 

segurado. Ao dependente aposentado por invalidez podera ser exigido exame 

medico-pericial, a criterio do Instituto Nacional do Seguro Social. O pensionista 

invalido esta obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensao 

do beneficio, a submeter-se a exame medico a cargo da previdencia social, 

processo de reabilitagao profissional por ela prescrito e custeado e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirurgico e a transfusao de sangue, que sao 

facultativos. 

O valor deste beneficio corresponded a 100% do valor da aposentadoria 

que o segurado recebia no dia da sua morte ou que teria direito se estivesse 

aposentado por invalidez. 

Os dependentes dos segurados especiais tern direito a pensao por morte no 

valor de um salario minimo, salvo se houver contribuigoes facultativas, quando se 

aplica a regra geral. E o beneficio cessa quando do falecimento do ultimo 

pensionista, ou, no caso de pensoes concedidas a filhos ou irmao com menos de 21 

anos, com implemento dessa idade. O mesmo ocorrendo com filhos e irmao 

invalidos, caso em que, cessada a invalidez, havera cessagao do beneficio 

previdenciario. 

3.1.7 Auxilio-reclusao 

O auxilio-reclusao sera devido, nas mesmas condigoes da pensao por 

morte, aos dependentes do segurado recolhido a prisao que nao receber 

remuneragao da empresa nem estiver em gozo de auxflio-doenga, aposentadoria ou 

abono de permanencia em servigo. O art. 201, inciso IV da Constituigao Federal de 
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1988 garantiu este beneficio aos dependentes do segurado de baixa renda 

recolhido a prisao. 

A disciplina desse beneficio esta contida no art. 80 da Lei n° 8.213/91 e nos 

artigos 116 a 119 do Decreto n° 3.048/99. 0 valor da renda mensal bruta do 

trabalhador de baixa renda nao pode ser superior a R$ 676,27 conforme fixou a 

Portaria MPS n° 142, de 11.04.2007. 

O pedido de auxilio-reclusao deve ser instrui'do com certidao do efetivo 

recolhimento do segurado a prisao, firmada pela autoridade competente, e sera 

pago enquanto o segurado estiver recolhido a prisao. Durante este periodo, o 

beneficiario devera apresentar a cada tres meses, atestado de que o segurado 

continua detido ou recluso, firmado pela autoridade competente, conforme 

disposigao do art. 117, § 1 ° do Decreto n° 3.048/99. 

A qualidade de segurado e essencial para que incida a protegao 

previdenciaria aos dependentes. Portanto, o de segurado especial devera comprovar 

o exercicio da atividade rural em regime de economia familiar ou individualmente, 

com ou sem auxilio eventual de terceiros. 

O auxilio-reclusao sera mantido enquanto o segurado permanecer detento 

ou recluso, sob regime fechado ou semi-aberto. No caso de fuga, o beneficio sera 

suspenso e, se houver recaptura do segurado, sera restabelecido a contar da data 

em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. Se 

houver exercicio de atividade dentro do periodo de fuga, o mesmo sera considerado 

para a verificagao da perda ou nao da qualidade de segurado. 

A data de inicio do beneficio sera fixada na data do efetivo recolhimento do 

segurado a prisao, se requerido ate trinta dias depois desta, ou na data do 

requerimento, se posterior. E, assim como na pensao por morte, a renda mensal 

corresponde a 100% do salario-de-beneficio recebido pelo segurado ou daquele a 

que teria direito se estivesse aposentado por invalidez. 

Tratando-se de beneficio devido em razao da prisao de segurado especial, o 

valor da renda mensal do beneficio sera igual a um salario minimo. E, havendo mais 

de um dependente, e rateado entre todos em partes iguais. Desta forma, cada cota 

sera extinta individualmente, revertendo para os demais dependentes no caso de 

morte do beneficiario; pela emancipagao, do filho, do equiparado ou do irmao, de 

ambos os sexos, ou ao completar 21 anos, salvo se for invalido; cessagao da 
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invalidez, para o dependente invalido; e concessao de aposentadoria durante o 

periodo em que o segurado estiver recolhido a prisao. 

3.2 Da Comprovagao da Atividade Rural 

A Previdencia Social, organizada sob a forma de regime geral, de carater 

contributivo e filiagao obrigatoria, admite a possibilidade, aqueles que exercem suas 

atividades em regime de economia familiar, de comprovarem o efetivo exercicio da 

atividade rural, atraves de provas, seja documental, testemunhal ou pericial, para ter 

o direito a obter a prestagao previdenciaria devida. 

Esta comprovagao so produzira efeito quando baseada em inicio de prova 

material, inclusive mediante justificagao administrativa ou judicial, nao sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrencia de motivo de forga 

maior ou caso fortuito, consoante informa o art. 55, § 3° da Lei n° 8.213/91, 

reforgado pela sumula 149 do STJ que aduz: "a prova exclusivamente testemunhal 

nao basta a comprovagao da atividade ruricola, para efeito da obtengao de beneficio 

previdenciario". 

A comprovagao do exercicio de atividade rural do segurado especial, bem 

como de seu respectivo grupo familiar (conjuge, companheiro ou companheira e 

filhos, inclusive os a estes equiparados), observada a idade minima 

constitucionalmente estabelecida para o trabalho, desde que devidamente 

comprovado o vinculo familiar, sera feita alternativamente, mediante a apresentagao 

de um dos seguintes documentos, constantes do artigo 106, da Lei n° 8.213/91, ja 

devidamente alterado pela Lei n° 11.718, de 2008: 

A comprovagao do exercicio de atividade rural sera feita, alternativamente, 
por meio de: 
I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdencia 
Social; 
II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; 
III - declaragao fundamentada de sindicato que represente o trabalhador 
rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colonia de Pescadores, desde 
que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 
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IV - comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonizagao e 
Reforma Agraria - INCRA, no caso de produtores em regime de economia 
familiar; 
V - bloco de notas do produtor rural; 

VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7 f i do art. 30 
da Lei n s 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente 
da produgao, com indicagao do nome do segurado como vendedor; 
VII - documentos fiscais relativos a entrega de produgao rural a cooperativa 
agricola, entreposto de pescado ou outros, com indicagao do segurado 
como vendedor ou consignante; 
Vill - comprovantes de recolhimento de contribuigao a Previdencia Social 
decorrentes da comercializagao da produgao; 
IX - copia da declaragao de imposto de renda, com indicagao de renda 
proveniente da comercializagao de produgao rural; ou 
X - licenga de ocupagao ou permissao outorgada pelo Incra. 

O rol supracitado e meramente exemplificativo, de modo que se admite 

prova material diverso destas aqui enumeradas, considerando as dificuldades 

enfrentadas pelo trabalhador do campo que, muita vez, longe dos centros 

populacionais e desinformado, nao guarda qualquer prova escrita de sua vida 

laboral. Assim, certidoes de registro civil, eleitoral ou militar e escrituras de 

propriedade rural valem como inicio razoavel de prova material, para comprovagao 

do tempo de servigo rural. Tambem se admitem documentos que comprovem o 

exercicio da atividade rural, como notas fiscais de compra de instrumentos ou 

insumos agricolas, bem assim declaragao de ex-empregador, desde que 

contemporaneos aquele exercicio e complementados por prova testemunhal idonea. 

Vale lembrar ainda que nao ha necessidade de prova material em profusao 

ou continua ano a ano, desde que os documentos apresentados tenham sido 

emitidos em periodo proximo ao alegado exercicio da atividade rural e indiquem a 

continuidade dessa atividade. Logo, e irrelevante o fato de os documentos nao 

comprovarem, ano a ano, o alegado exercicio da atividade campesina. De um lado, 

porque se presume a continuidade nos periodos imediatamente proximos, dado que 

o reconhecimento da condigao de lavrador traz insita a ideia de continuidade da 

atividade rural, e nao de eventualidade. De outro, porque, como ja enfatizado, a 

escassez documental e inerente a informalidade do trabalho campesino. 

Consubstancia inicio de prova material do exercicio de atividade rural, a 

apresentagao de documentos em nome de terceiros, como por exemplo, pais ou 

conjuge, haja vista que o trabalho com base em uma unica unidade produtiva tern 

como regra antiga mas ainda persistente, a documentagao emitida em nome de uma 
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unica pessoa, o pater familiae, que representa o grupo familiar perante terceiros, 

fungao esta exercida, normalmente, pelo pai ou conjuge masculino. De se salientar 

que em algumas localidades nas quais os sindicatos de trabalhadores rurais sao 

particularmente mais atuantes, os trabalhadores rurais tern apresentado documentos 

mais recentes em nome da mulher. 

A lei previdenciaria nao exige que os contratos de arrendamento, parceria ou 

comodato rural contenham firmas reconhecidas em cartorio, bem como transcricao 

no registro publico ou, ainda, que a copia do contrato juntada aos autos esteja 

autenticada. Na realidade, tais contratos, na maior parte das vezes, tern como fim 

apenas oficializar situagao de fato preexistente, uma vez que e de praxe no meio 

rural que os contratos sejam realizados verbalmente. 

Com relagao a prova da qualidade da mulher como segurada especial, essa 

e ainda mais dificil, pois, quando existem documentos, especialmente no periodo 

anterior a Lei n° 8.213/91, os apontamentos acerca da sua qualificagao, via de regra, 

eram feitos no sentido de estarem ligadas as lides domestieas (na laconica 

expressao "do lar" ou "domestica"), ou eram langados em nome do chefe da familia 

que, no regime anterior, era o unico membro familiar a possuir direito a 

aposentadoria. Assim, vale a pena enfatizar que e possfvel atribuir a mulher a 

qualidade de trabalhadora rural, mesmo em face da inexistencia de documento em 

nome proprio, qualificando-a como tal. 

De se registrar, outrossim, que algumas vezes o INSS alega, na contestagao 

apresentada ao processo judicial, a ineficacia probante de determinado documento, 

sem apresentar contudo irregularidade seria e capaz de levantar alguma duvida 

acerca de sua idoneidade, o que nao se pode admitir para desconsiderar o referido 

documento, mormente quando nao e instaurado o incidente de falsidade, nos termos 

do que dispoe o art. 390 do CPC. 

Nesse contexto, impende salientar que as entrevistas ou pesquisas externas 

feitas no ambito administrativo do INSS nao guardam carater jurisdicional a ponto de 

emprestar-lhes maior valor do que aos depoimentos colhidos em Juizo, com todas 

as garantias do contraditorio. Assim, privilegia-las seria supervalorizar o trabalho 

feito pela propria parte, em detrimento daquele realizado em processo regular, com 

a isengao e o contraditorio peculiares a prestagao jurisdicional, o que por isso 

mesmo nao pode ser admitido, ja nao se tratando de imputar inveridicas as 
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informagoes do INSS, mas de prestigiar a imparcialidade que caracteriza a prova 

produzida no curso de processo jurisdicional. 

3.3 Impacto da Previdencia no Regime de Economia Familiar 

Conforme relatado no inicio deste trabalho, a Previdencia Social consiste em 

uma politica de reposigao de renda do individuo, visando garantir meios 

indispensaveis a sua manutengao, diante de situagoes em que eles perdem sua 

capacidade laborativa, em decorrencia da materializagao de contingencias sociais. 

Desde o seu surgimento no Brasil de forma mais organizada com a criagao 

das Caixas de Aposentadorias e Pensoes implementadas pelo Decreto Lei n° 

4.682/23, conhecido como Lei Eloy Chaves, tido como marco juridico de sua criagao, 

o sistema previdenciarios brasileiro ganhou dimensao e importancia jamais 

imaginado naquela epoca, concorrendo, principalmente, para a redugao da pobreza 

e da desigualdade social nos ultimos anos. 

A Previdencia Social paga hoje mais de 25,8 milhoes de beneficios do 

Regime Geral de Previdencia Social, sendo que, mais de 7,8 milhoes destina-se aos 

trabalhadores rurais, atraves, principalmente, da concessao de aposentadorias por 

idade e pensao por morte. No ano de 2007, o pagamento de beneficios 

previdenciarios atingiu a cifra de R$ 189,7 bilhoes, correspondente a cerca de 7% do 

Produto Interno Bruto brasileiro. 

Com a ampliagao do conceito de seguridade social promovida pela 

Constituigao Federal de 1988 e o fortalecimento do sistema previdenciario brasileiro, 

observou-se nos ultimos anos resultados e estatisticas que demonstram 

consideraveis avangos no modo de vida da populagao brasileira, em especial do 

meio rural. Entre os anos de 1988 e 2007, a quantidade de beneficios pagos pela 

Previdencia Social aumentou 90,5%, passando de 11,6 milhoes para 22,1 milhoes 

de beneficiarios. 

Segundo dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatftica (IBGE), para cada beneficiario da Previdencia Social ha, em media, 2,5 

pessoas beneficiadas indiretamente. Assim, em 2007, a Previdencia beneficiou 77,3 
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milhoes de pessoas, ou seja, 42,2% da populagao brasileira. Pesquisa publicada 

pela Secretaria de Previdencia Social, com base nos dados de 2006 da PNAD/IBGE, 

informa que 57,7 milhoes (31,5%) dos brasileiros viviam abaixo da linha de Pobreza. 

Se nao fosse a Previdencia, esse percentual seria de 43,5% (79,1 milhoes de 

pessoas), ou seja, a Previdencia foi responsavel por uma redugao de 12,0% no nivel 

de pobreza, o que significa que 21,9 milhoes de pessoas deixaram de ficar abaixo 

da linha de pobreza, gragas aos beneficios previdenciarios pagos pelo INSS. 

O sistema previdenciario atraves de sua politica de protegao social reduz as 

desigualdades sociais e exerce uma influencia extraordinaria na economia de um 

incontavel numero de municipios brasileiros. O volume de pagamento de beneficios 

previdenciarios efetuados pelo INSS, em muitas cidades brasileiros, chega inclusive 

a superar o Fundo de Participagao dos Municipios -FPM. 

A situagao ganha status de maior relevancia quando reporta-se ao meio 

rural, que durante seculos permaneceu a margem da protegao social promovida pelo 

Estado, e que, devido a impactos redistributivos de renda e a elevada cobertura da 

Previdencia Social implementados nos ultimos anos, tern apresentado significativos 

avangos. 

Em 2007, a quantidade de beneficios pagos no meio rural ficou em torno de 

7,5 milhoes, perfazendo um valor total de R$ 37,5 bilhoes, o que beneficiou, 

indiretamente, aproximadamente 26,2 milhoes de pessoas no campo em uma 

populagao total de 32,2 milhoes. O que denota o funcionamento da Previdencia 

Social como uma politica de garantia de renda minima para o campo. 

No entanto, muitas dificuldades ainda sao enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais, particularmente pelos segurados especiais, na intengao, basicamente, de 

terem resguardados os seus direitos sociais e a esperanga de viverem com 

dignidade. 

Dentre essas dificuldades mais comumente observadas e enfrentadas pelo 

segurado especial para obter a concessao do almejado beneficio previdenciario, 

convem citar as barreiras legais e administrativas que obstam o reconhecimento do 

direito e promove, absurdamente, o cometimento de injustigas, quando do 

reconhecimento indevido do direito e a concessao da prestagao previdenciaria a 

quern de fato nao faz jus. 

Visto que na atividade campesina as relagoes de trabalho e produgao sao 

regidas pela informalidade, fica muito complicado para o ruricola reunir documentos 
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e indicios que comprovem o seu enquadramento na qualidade de segurado especial. 

Agravado pelo fato de que estes so se preocupam em reunir as referidas provas 

quando encontra-se impossibilitados de prover sua subsistencia em decorrencia de 

alguma contingencia, ou seja, no momento de requerer o beneficio ou servigo. 

Apresentando geralmente indicios de prova material extemporaneas. 

Um dos procedimentos que facilitaria o reconhecimento do direito do 

segurado especial a obtengao do beneficio ou servigo pretendido seria o seu 

cadastramento ou inscrigao no Instituto Nacional de Seguro Social, o que permitiria a 

sua identificagao por esta autarquia e viabilizaria a concessao do beneficio a partir 

da efetiva caraeterizagao como segurado especial. 

Por outro lado, cabe a Previdencia Social atuar na melhoria da legislagao 

aplicavel ao setor, para eliminar as imprecisoes que levam ao subjetivismo nas 

decisoes de interesse dos segurados, bem como para facilitar a filiagao e a inscrigao 

previdenciarias, investindo sobretudo na capacitagao dos servidores, e 

desburocratizagao do atendimento e servigos prestados, dando garantias para que o 

populagao rural tenha reconhecidos os seus direitos e possa viver com dignidade. 

Nao resta duvida a importancia social que e ter acesso a um seguro 

previdenciario no meio rural, uma vez que a grande maioria dos trabalhadores 

agrfcolas brasileiros obtiveram uma renda as vezes inferior a meio salario minimo 

durante toda a sua vida laborativa. O recebimento regular do beneficio liquido de um 

salario minimo assegura uma renda monetaria estavel bem superior aos 

rendimentos medios das atividades agropecuarias tradicionais, dando uma ideia da 

diferenga que faz ter ou nao acesso a um beneficio previdenciario. 



70 

CONSIDERACOES FINAIS 

Inicialmente pode-se perceber que a Seguridade Social constitui um dos 

mais importantes direitos fundamentals da pessoa humana, sendo necessario a 

implementagao da justiga e protegao social prevista na Constituigao Federal de 1988 

e como garantia basica e inalienavel da pessoa humana necessitada de especial 

atengao. 

Percebeu-se, ademais, que a protegao ao trabalhador rural, para fins de 

seguridade social, teve inicio, efetivamente, somente na decada de 70 com a edigao 

da Lei Complementar n° 11, de 25 de maio de 1971, que extinguiu o Piano Basico, e 

instituiu o Programa de Assistencia ao Trabalhador Rural (PRORURAL), garantindo 

a estes trabalhadores a sobrevivencia com dignidade a partir da cobertura de 

necessidades sociais geradas por contingencias como velhice, invalidez, 

maternidade, morte, entre outras. 

Notou-se que o Segurado Especial e uma categoria inserida no grupo dos 

segurados obrigatorios do Regime Geral de Previdencia Social que possui 

condigoes e situagoes peculiares de contribuigao, comprovagao de carencia e da 

qualidade de segurado. Ficaram evidenciados os aspectos historicos que 

culminaram no reconhecimento desta espeeie de segurado pela Constituigao 

Federal de 1988, bem como a forma de filiagao e inscrigao. 

Permitiu-se concluir que a situagao do Segurado Especial, ante as 

peculiaridades relatadas, esta de acordo com principios constitucionais e 

doutrinarios, como o da solidariedade, da uniformizagao e equivalencia dos 

beneficios e servigos a populagao urbana e rural e equidade na forma de 

participagao no custeio, entre outros principios que trazem objetivos orientadores 

para a elaboragao de leis e garantias a serem observadas pela administragao 

publica na execugao de programas de seguridade social. 

As analises realizadas permitiram constatar que a salvaguarda do segurado 

especial coaduna-se com a propria Constituigao Federal de 1988, a qual traz como 

fundamento do Estado Democratico de Direito, o respeito a dignidade da pessoa 

humana. E esta espeeie de segurado, pela sua dimensao historica, de lutas, 

exploragao e sofrimentos faz jus a uma atengao especial. 
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Neste diapasao, ainda se conclui que a aplicacao do direito e a 

operaeionalizagao para o reconhecimento da qualidade de segurado especial ainda 

apresenta muitas tribulagoes , que dificultam o acesso aos beneficios e servigos 

prestados pela Previdencia Social, como por exemplo, a adogao de procedimentos 

burocraticos, ausencia de servidores capacitados para realizagao do atendimento, 

falta de recursos materials e humanos e, principalmente, desinformagao por parte 

daqueles que almejam receber algum beneficios previdenciario 

Constatamos que a cobertura previdenciaria, na forma de beneficios, a que 

tern direito o segurado especial do Regime Geral de Previdencia Social e efetivada 

por meio da concessao de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, 

auxflio-doenga, salario-maternidade, auxilio-acidente, pensao por morte e auxilio-

reclusao. 

Ficaram evidenciadas, acerca de cada beneffcio, as informagoes sobre as 

contingencias geradoras das necessidades cobertas, a relagao juridica 

previdenciaria, os periodos de carencia e o fundamento constitucional e 

infraconstitucional. 

Finalmente, e irreversfvel e notorio que a percepgao desses beneficios e 

servigos pelos segurados especiais trouxe importantes mudangas as condigoes de 

vida do meio rural. 
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