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RESUMO 

A aposentadoria sempre foi um sonho de muitos, pois era sinonimo de senilidade 
tranquila e feliz. Ocorre que as reiteradas reformas previdenciarias vem dificultando 
o acesso e diminuindo os valores dos beneficios previdenciarios. Geralmente o valor 
da aposentadoria nao e mais suficiente para a manutengao propria e da familia e o 
aposentado ve-se coagido a retornar ao mercado de trabalho para complementar a 
renda originaria dos proventos. 0 trabalhador que retorna ou permanece na ativa e 
segurado obrigatorio em relagao as novas atividades, f icando inclusive sujeito as 
contribuigoes previdenciarias (art. 12, § 4° da Lei n° 8212/1991). E vedada a 
cumulagao de mais de uma aposentadoria pelo mesmo regime previdenciario (art. 
40, § 6° da CF/88 e art. 124, II da Lei n° 8.213/1991). Embora o trabalhador 
aposentado que volta a ativa esteja sujeito as contribuigoes (descontadas na fonte) 
nao fara jus a nenhuma prestagao previdenciaria, exceto ao salario-maternidade e a 
reabilitagao profissional, quando empregado (art. 18, § 2° da Lei n° 8.213/1991). 
Assim, o segundo tempo de contribuigao e iniitil e a cobranga de contribuigao do 
trabalhador ja aposentado, se revela injusta. O instituto da desaposentagao busca 
corrigir tal injustiga, desconstituindo o ato concessivo da aposentagao originaria para 
somar o novo tempo de contribuigao e obter-se aposentagao f inanceiramente mais 
satisfatoria. Doravante o intuito do presente trabalho sera demonstrar o alcance da 
desaposentagao, seus requisitos, etc. Serao utilizados os metodos bibliograficos. o 
historico-evolutivo e o exegetico-juridico. Logo, verif icar-se-ao as questoes atuariais 
e financeiras dos regimes, sendo inprescindivel que o interessado na 
desaposentagao restitua tao somente os valores necessarios a manutengao do 
equilibrio f inanceiro e atuarial. Restando comprovada a plena viabil idade juridica do 
instituto da desaposentagao perante o ordenamento patrio como instrumento capaz 
de corrigir a injustiga da cobranga de contribuigao previdenciaria do trabalhador 
aposentado e efetivar a justiga social, embora, inexista, ainda, regulamentagao legal 
no ordenamento patrio. 

Palavras-chave: Desaposentagao. Nova aposentadoria. Viabilidade juridica. 



ABSTRACT 

The retirement has always been a dream of many, it was synonymous with senility 
calm and happy. It occurs reiterated that the pension reforms are hindering the 
access and reducing the values of benefits. Usually the value of retirement is no 
longer sufficient to maintain itself and the family retired and is being coerced to return 
to the labour market to supplement the income from the proceeds. A worker who 
returns or remains in active insured is mandatory for new activities, including being 
subject to contributions (Article 12, paragraph 4 of Law No. 8212/1991). It prohibited 
the addition of more than a retirement scheme for the same Welfare (Article 40, 
paragraph 6 of CF/88 and article 124, II of Law No. 8.213/1991). Although the 
employee returns to active retiree who is subject to contributions (deducted at 
source) will do justice to any provision Welfare, except to pay and maternity and 
vocational rehabilitation, when employee (Article 18, paragraph 2 of Law No. 
8.213/1991). So the second time a contribution is useless and collection of 
contribution from the employee has retired, it is unfair. The Office of not retirement 
search correct this injustice, discard the act of retirement from grant to add the new 
contribution of t ime and to get more satisfactory retirement financially. Now the aim of 
this work will demonstrate the extent of not retirement, their requirements and so on. 
Are the methods used library, the historical evolution and exegesis-law. Soon, there 
will be issues of actuarial and financial systems, and can not miss that the person in 
not retirement return only the values needed to maintain the financial and actuarial 
balance. Remaining proven the full viability of the Office of legal not retirement before 
the planning homeland as an instrument capable of correcting the injustice of 
charging contribution of the worker retired and effective social justice, although no 
there legal regulations in order homeland. 

Keywords: not retirement. New retirement. Feasibility legal. 
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INTRODUCAO 

A Constituigao Federal de 1988 estabeleceu o sistema de Seguridade Social 

e o inseriu no Titulo da Ordem Social, como objetivo a ser alcancado pelo Estado 

brasileiro, com atuagao tripartite e simultanea nas tres areas: previdencia social, 

saude e assistencia social. 

0 Direito Previdenciario e enquadrado no ramo do direito publico, em 

atengao a classica divisao de Ulpiano (direito publico e privado). Ocorre que 

modernamente tal divisao ja nao e absoluta e, com a Constituicao Federal de 1988, 

a Seguridade Social enquadrada no titulo correspondente a Ordem Social, correntes 

moderna do direito atual defendem vigorosamente a ruina da classificacao do direito 

em apenas dois grandes ramos e que os direitos coletivos e difusos, a exemplo do 

direito previdenciario, estariam num terceiro ramo: o dos direitos sociais. Nesse 

sentido, Ibrahim (2007, p. 10/20). 

O trabalhador assalariado sempre sofreu com os desgastes fisicos, com 

baixa remuneraeao e sem qualquer protecao contra os infortunios do porvir, 

sobretudo, quando decorrentes da senilidade, ocasiao em que nao ja detem o vigor 

da juventude. 

E cedico que apos historicos anos de reivindicagSes da classe trabalhadora 

ao Poder Publico, comecaram a obter significantes melhorias nas condicoes de 

trabalho. As concessoes avangaram ao ponto de ser deferida, aos trabalhadores, 

uma remuneragao na inatividade, que posteriormente passou a chamar-se 

aposentadoria. 

Aos poucos, surgiram os modernos institutos de previdencia social com o 

fito de garantir o bem-estar dos trabalhadores que por motivos de idade avangada 

ou de doenga, nao pudessem mais permanecer na ativa. E a aposentadoria foi 

transformando-se no sonho de todo trabalhador, que passou a idealizar uma 

senilidade feliz e tranquila. 

No entanto, nas ultimas decadas, seguiram-se reiteradas ondas legislativas 

de alteragao na previdencia social, alvejando dificultar o acesso aos beneficios 

previdenciarios e diminuir os valores pagos a titulo de beneficios previdenciarios. 

E inegavel a crescente incompatibilidade entre os valores pagos a titulo de 

proventos e os gastos que so aumentam gradativamente a medida que a idade do 
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segurado, tambem, aumenta. Alem disso, a condicao do idoso e agravada em face 

da senilidade, eis que a saude vai se fragilizando a medida que a idade aumenta, 

servindo os proventos, nessa fase, praticamente, para cuidar da saude. 

Nesse sentido, o aposentado atual ve-se premido a retornar ao mercado de 

trabalho ou nele continuar as atividades laborais para complementar a renda 

originaria dos proventos que se mostram insuficientes a manutengao propria e 

familiar. 

O art. 12, § 4°, da Lei n° 8.212/1991 determina que o aposentado que 

retorna a ativa e segurado obrigatorio da previdencia social em relacao a nova 

atividade e inclusive se sujeitando as contribuigoes previstas em lei que sao 

descontadas na fonte. 

Ja a Lei n° 8.213/1911, no artigo 18, § 2°, determina que o aposentado que 

retornar ou permanece na ativa nao fara jus a nenhuma prestagao da previdencia 

social, exceto salario-familia e a reabilitacao profissional quando empregado. 

Assim, o segundo tempo de contribuicao e inutil ao trabalhador aposentado 

e a cobranca de contribuigoes previdenciarias se mostra manifestamente injusta, eis 

que inexiste eontraprestacao adequada. 

Tal situagao fez surgir na doutrina previdenciaria o instituto da 

desaposentagao com o escopo de corrigir a injusta cobranga do trabalhador 

aposentado, de modo a permitir a desconstituigao do ato administrative concessivo 

da aposentagao para somar o segundo tempo de contribuigao e pleitear nova 

aposentadoria mais vantajosa financeiramente. 

A discussao e saber se e viavel a aplicagao deste instituto perante o vigente 

ordenamento juridico brasileiro e, sendo, quais seus principais requisitos e limite de 

alcance. 

Merecem atengao acurada as questoes atuariais e financeiras, pois nelas se 

estruturam os sistemas previdenciarios e do seu correto manejo decorre a 

permanencia existencial dos institutos de previdencia social. 

O presente trabalho monografico se propoe a investigar a necessidade de 

restituigao de valores recebidos a titulo de proventos quando da desaposentagao no 

regime de origem ou entre regimes diversos. 

Para atingir-se o intuito proposto, sera utilizado na presente pesquisa os 

metodos bibliograficos, com base teorica na coleta de informagoes em obras 

especializadas; o historico-evolutivo para melhor compreender a evolugao dos 
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direitos previdenciarios no tempo; e o exegetieo-juridico, para analise das 

proposigoes constitucionais e demais leis latu sensu relacionadas ao tema. 

No primeiro capitulo sera feita uma abordagem acerca do sistema 

previdenciario brasileiro, com analise historico-evolutiva da Seguridade Social e de 

sua atuagao tripartite, bem como sobre a previdencia social na otica da Constituicao 

Federal de 1988. 

O segundo capitulo analisara os regimes do sistema previdenciario 

brasileiro; alem de focalizar as prestacoes previdenciarias conforme for o regime, 

abordara, ainda, a questao da inacumulabilidade de aposentadorias pelo mesmo 

regime. 

Por fim, o terceiro capitulo tratara, em especifico, da problematica do tema 

em apreco, onde serao analisadas as questoes do equilibrio financeiro e atuarial dos 

regimes, bem como, a viabilidade do instituto da desaposentagao. Partindo-se de 

definigoes primordiais para analisarem-se as modalidades do instituto, a distingao da 

desaposentagao de outros institutos juridicos que apresentam alguma similaridade, 

a possibilidade do desfazimento do ato concessivo da aposentadoria e a 

observancia do carater atuarial e financeiro dos sistemas previdenciarios. Tambem 

analisara a necessidade ou nao da restituigao de valores recebidos a titulo de 

proventos, bem como, se e viavel ou nao a desaposentagao no atual ordenamento 

juridico patrio. 



CAPITULO 1 0 SISTEMA PREVIDENCIARIO NO BRASIL 

O Sistema previdenciario brasileiro e muito pueril, desenvolveu-se bastante 

a partir da Constituicao de 1988, porem ainda nao e o ideal, pois apesar de um de 

seus pilares primordiais ser a cobertura universal, muitos trabalhadores, sobretudo, 

os do setor informal nao tern acesso ao sistema e ficam a margem de exclusao da 

protegao previdenciaria. 

Todo sistema previdenciario tern como fundamento basilar a efetividade da 

justiga social, servido para amparar os trabalhadores ante a implementacao de 

contingencias. 

Convem ressaltar que nao se deve confundir o sistema previdenciario com a 

seguridade social, a primeira e especie, e, a segunda, genero. 

1.2 A Seguridade Social 

A Constituicao Federal de 05 de outubro de 1988 implantou no Brasil, o 

modelo de Seguridade Social com atuagao em 03 (tres) areas: previdencia social, 

assistencia social e saude. Sendo as tres modalidades de atuagao estatal especies 

do genero Seguridade Social. 

A Seguridade Social busca a protegao da sociedade num contexto geral 

quando o individuo necessitar e atuando de forma tripartite busca saciar as 

demandas sociais, conforme a condigao financeira do necessitado e o tipo de 

contingencia social. Para tanto, servindo-se de um sistema protetivo organizado em 

tres areas distintas, mas alvejando sempre a protegao social. 

Como todo sistema, a seguridade social possui varias regras e inumeros 

principios, alguns de ordem constitucional e outras de ordem infraconstitucional, mas 

todos formando um arcabougo sistematico e coeso de sustentagao protecionista das 

contingencias humanas. 
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Os principals principios sao elencados na propria Constituicao Federal no 

paragrafo unico do art. 194. Embora no referido paragrafo conste o termo "objetivos" 

e nao "principios", a doutrina previdenciaria vem sustentando de forma majoritaria 

que se tratam dos principios norteadores da seguridade social. 

Constituicao Federal de 1988. 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de acoes 
de iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos a saude, a previdencia e a assistencia social. 

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; 
II - uniformidade e equivalencia dos beneficios e servicos as populacoes 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestagao dos beneficios e servicos; 
IV - irredutibilidade do valor dos beneficios; 
V - equidade na forma de participacao no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - carater democratico e descentralizado da administracao, mediante 
gestao quadripartite, com participacao dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos orgaos colegiados 

Tanto e assim que o legislador pos-constituinte de 1991 ao instituir o piano 

de custeio da previdencia social, por meio da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 

no art. 1°, paragrafo unico, repetiu o paragrafo unico do art. 194 da CF/88, apenas 

permutando o termo "principios" no lugar de "objetivos". 

Lei n° 8.212/1991 

Art. 1° A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de acoes de 
iniciativa dos poderes publicos e da sociedade, destinado a assegurar o 
direito relativo a saude, a previdencia e a assistencia social. 

Paragrafo unico. A Seguridade Social obedecera aos seguintes principios e 
diretrizes: 

a) universalidade da cobertura e do atendimento; 
b) uniformidade e equivalencia dos beneficios e servicos as populacoes 
urbanas e rurais; 
c) seletividade e distributividade na prestacao dos beneficios e servicos; 
d) irredutibilidade do valor dos beneficios; 
e) equidade na forma de participacao no custeio; 
f) diversidade da base de financiamento; 
g) carater democratico e descentralizado da gestao administrativa com a 
participacao da comunidade, em especial de trabalhadores, empresarios e 
aposentados. 
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Cabe ao Estado a centralizacao de todo o sistema de Seguridade Social que 

o organiza, normatiza e participa diretamente do seu piano de custeio, tambem e o 

Estado, por meio de orgaos e instituicoes competentes, que o gerencia e fiscaliza. 

A principal instituicao publica responsavel diretamente pelo gerenciamento 

do sistema de Seguridade Social brasileiro e o INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social), uma autarquia federal, vinculada ao Ministerio da Previdencia Social - MPS, 

cuja autarquia e a responsavel diretamente pelo custeio, pela concessao, cessacao 

e manutengao das prestagoes/beneficios previdenciarios. 

Na precisa licao de Sergio Pinto Martins (2006, p. 20) nao e apenas o poder 

publico que vai participar do sistema de Seguridade Social, mas toda a sociedade de 

forma direta ou indireta, por meio de um conjunto integrado de agoes de ambas as 

partes (Sociedade e Estado), nos termos do caput do art. 194 da CF/88. 

Nao se pode olvidar tambem que o custeio da Seguridade Social nao e 

apenas atribuigao do poder Publico, mas de toda a sociedade, de forma direta e 

indireta conforme previsao legal, e mediante recursos provenientes dos orcamentos 

da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, consoante orientagao 

constitucional prevista no art. 195 da CF/88. 

1.1.2 Definicao de Seguridade Social 

Nos termos do art. 194, caput, da Constituicao Federal, a Seguridade Social 

consiste em um conjunto integrado de iniciativa de poderes publicos com a 

participacao da sociedade que assegura os direitos a previdencia social, a 

assistencia social e a saude. 

Sergio Pinto Martins (2006, p. 19) chama a atengao para a palavra 

"conjunto" trazida no art. 194 da CF/88 que revela ser a Seguridade Social composta 

de varias partes organizadas, formando um sistema. 

Tomando a Seguridade Social como um sistema, a Carta Constitucional de 

1988 previu a mesma como genero da protegao social que se concretiza de forma 

tripartite nas especies: previdencia social, saude e assistencia social. 
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Assim a Constituicao Federal, no art. 196, caput, impoe a saude como um 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e 

economicas que visem a reducao do risco de doenca e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitario as agoes e servigos para sua promogao, protegao e 

recuperagao. 

No caput do art. 201, da CF/88, esta previsto 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. 

Ja no caput do art. 203, da CF/88, consta determinagao de que a Assistencia 

Social sera prestada a quern dela necessitar, independentemente de contribuigao a 

Seguridade Social. 

Para Oliveira (200, p. 16) a assistencia social e a politica que preve o 

atendimento das necessidades basicas quanta a protegao da familia, a maternidade, 

a infancia, a adolescencia, a velhice e a pessoa, portadora de deficiencia, 

independentemente de contribuigao a Seguridade Social. 

1.1.3 A finalidade da Seguridade Social 

A Seguridade Social atuando em tres areas distintas deixa transparecer sua 

finalidade mor que e alcangar o bem-estar e a justiga social da sociedade num 

contexto geral. 

Assim, a Previdencia Social destina-se aqueles que podem contribuir para a 

previdencia, mas as contribuigoes sao revertidas em prol dos segurados na forma de 

prestagoes previdenciarias, ante a implementagao de alguma contingencia prevista 

em lei. 

Ja o direito a saude, e universal e prestado na forma da lei a quern dela 

precisar, dispensando-se toda e qualquer contribuigao/pagamento antes, durante ou 

apos o ato da prestagao. 

A assistencia social dispensa contribuigao previa por parte do necessitado, 

busca atender aqueles que nao tern condigao minima para subsistence, garantindo-
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Ihes o recebimento de um valor em pecunia suficiente, pelo menos em tese, a 

mantenca mensal basica. 

Nesse entrementes, Santos (2008, p. 04) ensina que 

Na Seguridade Social nem todos contribuem, mas todos tern direito a algum 
tipo de protecao social; quern pode contribuir e segurado da previdencia 
social; quern nao pode contribuir tern direito a assistencia social, desde que 
preenchidos os requisitos legais; mas todos tern direitos a assistencia a 
saude. 

Com razao, Santos (2008, p. 02) ainda leciona que ao se garantir os 

minimos necessarios a sobrevivencia do individuo, a seguridade social e 

instrumento de bem-estar. 

Prossegue a mesma autora afirmando que a Seguridade Social tambem e 

um redutor das desigualdades sociais causadas pela falta de ingressos financeiros 

no orcamento do individuo e de sua familia, e instrumento de justica social. 

Resta patente a finalidade da Seguridade Social: alcancar o bem-estar e a 

justiga social, amparando a todo aquele que necessitar, conforme a lei e em 

consonancia com a condicao financeira do necessitado e o tipo de necessidade, 

mediante instrumentos e institutos capazes de efetivar a justica social. 

1.2 Breve historico evolutivo da Seguridade Social 

Embora desde priscas eras o homem tenha demonstrado maior 

preocupagao com o presente, sobretudo, quando ainda era nomade e praticante das 

atividades de coletas diarias, com o passar do tempo ele comeca a demonstrar 

acentuada preocupacao com o futuro, pois a partir do momento em que melhor se 

desenvolve socialmente, domina novas tecnicas de produgao e de "retencao do 

excedente" da coleta ou produgao, deixa o nomadismo e passa ao sedentarismo. E 

neste estado fica explicito o inicio da preocupagao humana com o porvir. 

Ja o homem moderno sempre demonstrou acentuada preocupagao com o 

porvir, principalmente, no tocante a ocorrencia de contingencias em idade avangada, 
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quando ja nao detem o vigor da juventude e ja nao pode enfrentar as adversidades 

da vida com o mesmo vigor de antes. 

E nesta senda que surgem os modernos institutos de previdencia social, 

com o fito de assegurar ao trabalhador, durante a ocorrencia de contingencias, uma 

soma em pecunia para compensar ou, ao menos, amenizar os efeitos das 

contingencias. 

Ab initio, se faz necessario uma analise historica, pelo menos em tragos 

gerais, acerca do instituto da aposentadoria; isto em busca da melhor compreensao 

da problematica discutida neste trabalho cientifico (desaposentagao), que nao se 

arvora na condigao de pretender esgotar a materia, haja vista tratar-se de um 

instituto neofito no mundo juridico, mas apenas trazer uma contribuigao a mais ao 

debate tecnico. 

Na Europa, por volta do seculo XVIII surge, entre o proietariado -

trabalhadores das fabricas europeias com elevadissimas horas de Jornada, as vezes 

chegando a mais de 18 horas/dia - uma acentuada preocupagao com os desgastes 

fisicos impostos pela elevada Jornada diaria e bem como pelas contingencias que 

ocorriam quando o trabalhador estava em idade avangada sem mais poder exercer 

as atividades laborais. 

Segundo Horvath Junior e Tanaca (2006, p. 12) a Revolugao Industrial e a 

marca do surgimento do Direito do Trabalho e Previdenciario: 

No final do seculo XIX com a Segunda onda da Revolueao Industrial, e que 
as nagoes comecam a desenvolver a protegao aos trabalhadores e demais 
integrantes da sociedade. Aumenta a intervencao do Estado nas relacoes 
sociais. 0 Estado comeca a se preocupar com o dever social e aplicacao da 
receita tributaria no auxilio aos desafortunados. 

A preocupagao dos trabalhadores europeus espalhou-se pelo resto do 

mundo e esta preocupagao, agora de ordem mundial, fez surgir em cada pais 

institutos de previdencia social no intuito de garantir o bem-estar dos trabalhadores 

que por fatores alheios a sua vontade nao pudessem mais exercer as atividades do 

trabalho. 

Essa preocupagao de ordem mundial, buscando garantir aos operarios 

melhores condigoes de trabalho e o bem-estar no futuro, atravessou o Atlantico e 

chegou ao Brasil. No entanto, aqui no Brasil, nao poucos percalgos de ordem 

economica, politica (dependencia da metropole) e social (sociedade escravocrata), 



18 

mitigaram o desenvolvimento das eondigoes sociais do trabalhador brasileiro. 0 que 

acabou impondo um lento processo de desenvolvimento e retardado sistema de 

ampliagao dos direitos trabalhistas, previdenciarios e sociais no Brasil. 

Em se tratando de materia previdenciaria, no Brasil, a primeira norma ainda 

incipiente e timida que surge e, segundo Sergio Pinto Martins (2006, p. 06), o 

Decreto de 1°/10/1821 de Dom Pedro de Alcantara, que concedeu aposentadoria 

aos mestres e professores, apos 30 (trinta) anos de servico, Embora o referido 

decreto concedesse aposentadoria, nao havia um sistema protetivo razao pela qual 

ainda nao se podia falar em previdencia no Brasil. 

Segundo o professor Goncales (2000, p. 22) em 24 de Janeiro de 1.923, foi 

sancionada a chamada Lei Eloy Chaves (Decreto Legislativo n° 4.682), por meio da 

qual foram criadas Caixas de Aposentadorias e Pensoes nas ferrovias. Agora pode-

se falar em previdencia no Brasil, pois foi instituido uma especie de sistema protetivo 

para resguardar os ferroviarios de futuras contingencias. Assim, a Lei Eloy Chaves 

foi a primeira norma a instituir uma especie de previdencia, ainda, embrionaria no 

Brasil. 

O sistema previdenciario brasileiro demorou muito para principiar e seus 

primeiros vertices surgem apenas no limiar do seculo XX (1923), ainda de forma 

timida limitando-se apenas a classe dos ferroviarios federais. Ao longo dos anos 

seguintes, a populacao passa a reivindicar mais do Poder Publico os direitos de 

protegao contra as contingencias do porvir, no entanto, nao ha avango muito 

significativo e segue-se uma lenta maturagao do sistema previdenciario nas decadas 

seguintes. 

Para tanto, basta observar que a expressao "previdencia social" era 

desconhecida do direito constitucional brasileiro ate a Constituigao Republicana de 

1946 quando a trouxe, de forma inedita, inserto em seu arcabougo constitucional. 

Segundo Martins (2006, p. 11) foi a Constituigao de 1946 que iniciou uma 

sistematizagao constitucional da materia previdenciaria, o que inexistia no bojo das 

constituigoes preteritas. 

Verifica-se que a Constituigao de 05 de outubro de 1988, amplia o acesso e 

aperfeigoa a forma de contribuigao para o sistema, inaugurando novos ares no trato 

do direito previdenciario do Brasil; avangando em pontos pontuais, de modo a inserir 

no texto constitucional um capitulo tratando exclusivamente da Seguridade Social, 
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implantando no Brasil o modelo de Seguridade Social com atuacao em 03 (tres) 

areas: previdencia social, assistencia social e saude. 

No dizer de Horvath Junior e Tanaca (2006, p. 13) o Estado Brasileiro deixou 

de ser um Estado Previdencia para ser um Estado de Seguridade Social garantindo 

o minimo social necessario a existencia humana digna. 

1.2.1 Definigao de Previdencia Social 

Segundo o dicionarista Ximenes (2000, p. 755) a palavra previdencia 

significa a qualidade de quern e previdente. E nesse contexto e cedico que 

previdencia deriva do verbo "prever" que significa "antever", cuja ideia principal e a 

de ver antecipadamente o porvir e nele preve fato ou situacao que podera ocorrer. 

Martins (2006, p. 275) faz lembrar que etimologicamente a palavra 

previdencia vem do latim previdere, ver com antecipacao as contingencias sociais e 

procurar compo-las, ou de pra evidentia, prever, antever 

Nair Lemos Goncalves, apud Goncales (2000, p. 43) acrescenta que "o 

evidente proposito de antecipadamente, reunir recursos dos interessados e 

organizar mecanismos que pudessem e possam atender a contingencias sociais 

provaveis e futuras. E isto a previdencia social". 

Nesse curso a Lei n° 8.213/1991, que instituiu o piano de custeio da 

Previdencia Social no art. 1° preve: 

Art. 1° A Previdencia Social, mediante contribuicao, tern por fim assegurar 
aos seus beneficiarios meios indispensaveis de manutencao, por motivo de 
incapacidade, desemprego involuntario, idade avancada, tempo de servico, 
encargos familiares e prisao ou morte daqueles de quern dependiam 
economicamente. 

E certo que o citado artigo nao trouxe uma definicao legal, mas dele pode-se 

retirar alguns elementos que servem de norte. Assim, previdencia social seria um 

conjunto de normas e principios que ganham vida por meio dos orgaos publicos 

instituidos em lei, formando um sistema protetivo do trabalhador e do segurado (pois 
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se admite segurado facultativo) contra a ocorrencia de contingencias previstas em 

lei. 

Nesse sentido Martins (2006, p. 276) ensina: 

E a Previdencia Social o segmento da seguridade social, composto de um 
conjunto de principios, de regras e de instituicoes destinado a estabelecer 
um sistema de protegao social, mediante contribuigao, que tern por objetivo 
proporcionar meios indispensaveis de subsistencia ao segurado e a sua 
famiiia, contra contingencias de perda ou redugao da sua remuneragao, de 
forma temporaria ou permanente, de acordo com a previsao da lei. 

Nao se pode confundir previdencia social com o orgao responsavel pela 

concessao e manutencao dos beneficios. A primeira e sempre um sistema composto 

de principios e normas regentes da materia previdenciaria e o segundo e sempre um 

instituto previsto em lei, regido pelo conjunto de normas previdenciarias, responsavel 

pelo custeio, concessao e manutengao das prestagoes previdenciarias, no caso do 

RGPS o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

1.2.2 A Previdencia Social na Constituigao Federal de 1988 

A constituigao Federal de 5 de outubro de 1988 inaugurou um novo conceito 

de seguridade social no Brasil composto por tres segmentos basicos a saber 

Previdencia Social, Saude e Assistencia Social. 

A partir da Constituigao de 1988, em materia de protegao social, o poder 

publico passou a guiar-se pelos principios da universalidade da cobertura e do 

atendimento, de modo que todos os cidadaos tern acesso a protegao social, 

inclusive, com a uniformidade e equivalencia dos beneficios e servigos as 

populagoes rurais que, de certo modo, se equiparam as urbanas. 

Mas nem sempre foi assim. O sistema previdenciario brasileiro e de 

desenvolvimento recente e restritivo ao longo dos anos, alcangando maior 

desenvolvimento, sobretudo, a partir da carta constitucional de 1988, mas ainda nao 

e o ideal. 
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Com a Constituigao Federal de 1988 houve avangos significativos no trato 

da questao previdenciaria no Brasil. 

Para Coimbra (1999, p. 46) o primeiro dos avancos a ser notado e apontado 

na constituigao e que torna a protegao abrangente da populagao inteira. 

Tratando da Assistencia Social, como instrumento estatal, para socorrer aos 

necessitados, Coimbra (1999, p. 46) afirma: 

Todo membra da sociedade, acometido pela necessidade, ameaeado pela 
miseria, a assistencia social tern direito, seja no caso de vir a ser atingido 
por um sinistra de cujos feitos venha a deplorar-se, seja no caso de ja ser 
vitima de acontecimentos anteriores a promulgacao do novo texto 
constitucional. Importa isso dizer que e a necessidade vem dar socorro, 
consoante seja necessario. 

Outros avangos significativos e que a protegao previdenciaria ampliou sua 

cobertura contra os riscos para alcangar os riscos biologicos (morte, invalidez e 

gravidez), os riscos profissionais (acidente de trabalho e desemprego) e os riscos do 

grupo familiar (encargo familiar e protegao as familias numerosas). Isto apenas no 

campo previdenciario, pois nao se podem olvidar avangos nos setor de saude e 

assistencia social. 

A previdencia social continua atuando por meios de regimes previdenciarios, 

com previsao constitucional, conforme os requisitos legais. 

Na sistematica da vigente Constituigao vislumbra-se a existencia de dois 

tipos de regimes: regimes publicos e regime privado. 

Nos regimes publicos encontram-se: o Regime Geral de Previdencia Social -

RGPS - gerido administrativamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

- e atende a todos os servidores do setor privado; o Regime Previdenciario Proprio 

dos Servidores Publicos Civil - RPPS - ; e, o Regime Previdenciario Proprio dos 

Militares. 

Ja o regime privado e o regime complementar previsto no art. 202 da CF/88, 

que e administrado pelo setor privado (geralmente bancos e instituigoes financeiras). 

Este tipo de regime e supervisionado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil e 

pela Susep (Superintendencia de Seguros Privados). 

Atualmente, os regimes de previdencia privada de carater complementar sao 

regidos pela Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, regulamentada pelo 

Decreto n° 4.206, de 23 de abril de 2002. 
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O sistema previdenciario na Constituigao Federal de 1988 deixou de ser 

custeado pela contribuigao triplice (segurados, empregadores e Uniao) para ser 

custeado/suportado compulsoriamente pela sociedade, de forma direta e indireta, 

mediante contribuigoes sociais e recursos provenientes dos orgamentos da Uniao 

dos Estados do Distrito Federal e dos Municipios, na forma disposta no art. 193 da 

CF/88. 

Tem-se, destarte, o que a doutrina previdenciaria vem chamando de sistema 

solidario de previdencia social. Pois nele a sociedade e solidaria e ele em conjunto 

com Poder Publico suporta todo o onus das contingencias sociais. 

1.2.3 A finalidade da Previdencia Social 

A Previdencia Social vista como parte integrante de um sistema 

constitucional protetivo tern por finalidade garantir a subsistencia do segurado ante a 

implementagao de contingencias previstas em lei, e, objetiva primariamente 

disponibilizar e garantir meios indispensaveis de manutengao do segurado ante a 

implementagao e durante o periodo em que perdurar a situagao caracterizadora da 

contingencia. 

A Constituigao Federal de 1988, no art. 201, preve que a Previdencia Social 

atendera precipuamente: 

I - cobertura dos eventos de doenca, invalidez, morte e idade avangada; 
II - protegao a maternidade, especialmente a gestante; 
III - protegao ao trabalhador em situagao de desemprego involuntario; 
IV - salario-familia e auxflio reclusao para os dependentes dos segurados 
de baixa renda; e 
V - pensao por morte do segurado, homem ou mulher, ao conjuge ou 
companheiro e dependentes. 

Nessa otica, a doutrina previdenciaria vem sustentando de forma majoritaria 

que a finalidade de Previdencia Social consiste na protegao do segurado, ante, a 

insurgencia de alguma contingencia, o que por via de consequencia implica em se 

fazer justiga social, pois se busca proteger o trabalhador quando ele mais necessita. 
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Para Oliveira (2000, p. 15): 

A Previdencia Social objetiva assegurar aos seus beneficiarios meios 
indispensaveis de manutengao, por meio de incapacidade, idade avangada, 
tempo de servico, desemprego involuntario, encargos de familia e reclusao 
ou morte daqueles de quern dependiam economicamente. 

O professor Odonel Urbano Gongales (2000, p. 43) ensina que: 

O homem acautela-se ao organizar um sistema de previdencia para 
quando, incapacitado para o trabalho, por idade ou por doenga, nao possa, 
por suas proprias forcas, auferir rendimento para se sustentar. Cuidando de 
situagao em que toda a sociedade tern interesse no bem-estar daqueles que 
nao podem trabalhar, organiza-se o sistema de tal forma que o trabalhador 
integre-se nele, obrigatoriamente. 

Assim, dispoe a Lei do Piano de Beneficios (Lei n° 8.213/1991), no art. 1°: 

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

Destarte, fica retratado o carater de justica social almejado pela Previdencia 

Social que, em regra geral, buscar ofertar condicoes de subsistencia minima nas 

situacoes de incapacidade do segurado, justamente quando da insurgencia de 

contingencias. 

Para o professor Odonel Urbano Gongales (2000, p. 43) a Previdencia social 

e, portanto, a denominagao dada ao sistema que tern como finalidade manter a 

subsistencia da pessoa que trabalha, quando se tome ela, pessoa incapaz para o 

trabalho (por idade ou por doenga). 

Assim, arremata-se que a finalidade da Previdencia Social e proteger o 

trabalhador impossibilitado ante a existencia de uma contingencia legal que o 

impega de prover sua propria mantenga e da familia, bem como proteger aos 

segurados em geral quando da ocorrencia de um evento disciplinado na lei. 



CAPITULO 2 OS REGIMES DO SISTEMA PREVIDENCIARIO BRASILEIRO 

O atual sistema previdenciario brasileiro atua dividido em regimes, como dito 

alhures, buscando assim, por meio de regras especificas e inerentes a cada regime, 

tratar os iguais, igualmente e os desiguais, desigualmente, e por em efetividade a 

justica social. 

A divisao das prestacoes previdenciarias entre regimes diversos, busca 

efetivar a justica social, a medida que cada regime comporta um arcabouco proprio 

com regras particulares e peculiares, permitindo tratar os iguais igualmente e os 

desiguais desigualmente, em atengao ao principio constitucional do tratamento 

isonomico. 

2.1 Definigao de Regime Previdenciario 

Entenda-se por regime previdenciario o conjunto de regras constitucionais e 

legais que regem e sistematizam a aquisigao e concessao de beneficios aos 

beneficiarios de cada regime, em virtude da ocorrencia de fatos especiais 

(contingencias) expressamente determinados, com o fim de garantir ao segurado e 

familia amparo, apoio e retribuicao pecuniaria em razao da ocorrencia de 

determinada contingencia prevista legalmente. 

2.2 Especies de Regimes Previdenciarios 

Nos termos da Constituigao Federal de 1988, sao dois os regimes de 

previdencia em vigor, a saber, o Regime Geral de Previdencia Social (RGPS) e 
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Regime Proprio de Previdencia Social (RPPS), os quais embora apresentem pontos 

de convergence em alguns aspectos, com vistas a obtengao da maior uniformidade 

possivel, tern fisionomia e destinatarios proprios diversos. 

O primeiro regime (RGPS) inserto na Constituicao Federal tern previsao 

constitucional nos arts. 201 e 202, sendo aplicaveis aos trabalhadores pertencentes, 

em regra, a iniciativa privada, e, regidos pela Consolidagao das Leis do Trabalho 

(CLT); ja o segundo (RPPS) esta previsto no art. 40 da Constituigao Federal, 

destinando-se especificamente aos servidores publicos efetivos, regidos pelos 

respectivos estatutos funcionais. 

2.3 Uma breve analise da questao atuarial nos sistemas previdenciarios 

E cedigo que todo orgao financeiro precisa apresentar um equilibrio 

financeiro em suas contas sob pena de inviabilidade. E nao e diferente com os 

sistemas previdenciarios, todo ele deve primar pelo equilibro financeiro e atuarial das 

contas previdenciarias. 

Conforme a doutrina majoritaria os sistemas previdenciarios podem 

organizar suas contas optando por um entre dois regimes previdenciarios existentes, 

a saber: o regime de capitalizagao e o regime de repartigao simples. Os sistemas 

previdenciarios (publico ou privado, onde existir) observando uma serie de requisitos 

e peculiaridades proprios e sociais, optando por um dos regimes, sob a egide 

normativa de tal regime organizara suas contas e sera, consequentemente, regido, 

em busca do indispensavel equilibrio financeiro e atuarial. 

No entanto, Martins (2006, p. 280) faz referenda a existencia de um terceiro 

regime: o misto. 

No regime de capitalizagao, as contribuigoes sao recolhidas dos 

trabalhadores/segurados ao longo da vida laboral para custear a aposentadoria do 

proprio segurado, formando uma especie de conta unica e individual por segurado, 

gerando capitalizagao financeira das cotizagoes mensais que sao recolhidas de cada 

contribuintes. 
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No regime de repartigao simples, guiado pelo principio da solidariedade 

social, os trabalhadores da ativa pagam os beneficios dos inativos na esperanga de 

que a geracao futura pague seus peculios quando se aposentarem, Em tracos gerais 

as contribuigoes arrecadadas num mes servem para pagar os beneficios concedidos 

daquele mesmo mes. 

Ja o regime misto, conforme leciona Sergio Pinto Martins (2006, p. 280), 

seria uma combinagao das regras dos regimes de capitalizagao e de repartigao 

simples. 

No caso do Brasil adotou-se o sistema de repartigao simples, por razoes de 

solidariedade entre as pessoas para combater as contingencias sociais e amparar o 

maior numero de necessitados possiveis. 

A Constituigao Federal vigente, no caput do art. 40, determina que os 

regimes proprios de previdencia devem ser estruturados segundo o criterio do 

equilibrio financeiro e atuarial. 

De igual forma, estabelece a Carta Suprema, no art. 201, que a previdencia 

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

filiagao obrigatoria e observando-se criterios que preservem o equilibrio financeiro e 

atuarial. 

Assim, percebe-se haver uma necessidade constitucional de serem 

adotados criterios que preservem o equilibrio financeiro e atuarial, seja nos regimes 

proprios, seja no regime geral. 

Entenda-se por equilibrio financeiro a sistematica arrogada em calculos 

contabeis que, em um exercicio financeiro (de 1° de Janeiro a 31 de dezembro), as 

receitas previdenciarias pagarao as despesas previdenciarias, sem deixar debito 

para exercicios futures. 

Ja o equilibrio atuarial, tambem seria a sistematica baseada em calculos 

contabeis que garante que as receitas devem ser suficientes para pagar as 

despesas, mas em um periodo maior, nao apenas no exercicio financeiro em 

vigencia, cujo periodo deve ser determinado pelo calculo atuarial. 
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2.4 As prestagoes previdenciarias 

A doutrina previdenciaria sempre coiocou como criterio diferenciador dos 

regimes seus respectivos beneficiarios. O RGPS se apiica aos trabalhadores da 

atividade privada e o RPPS aos servidores publicos. Convem observar que essa 

regra ja nao e mais absoluta, razao pela qual, acima, consta-se que o RGPS se 

apiica "em regra" aos trabalhadores da iniciativa privada e o RPPS aos servidores 

publicos efetivos, pois com a Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/1998, foi 

inserido no art. 40 da CF/88 o paragrafo 13, determinado a aplieagao do RGPS ao 

servidor publico ocupante, exclusivamente, de cargo em comissao declarado em lei 

de livre nomeagao e exoneragao bem como de outro cargo temporario ou de 

emprego publico. 

Feita essa observacao, e necessario uma apertada analise acerca das 

prestagoes previdenciarias de cada regime. 

Os regimes previdenciarios recolhem contribuigoes previdenciarias dos 

segurados do sistema, que obedecidos os requisitos legais revertem em prol dos 

mesmos na forma de prestagao previdenciaria. Eis ai, a razao pela qual a doutrina 

previdenciaria de forma majoritaria sustenta que o sistema previdenciario e um 

sistema de prestagao (contribuigao) e contraprestagao (prestagao previdenciaria) 

A doutrina previdenciaria classifica as prestagoes previdenciarias como 

sendo de dois tipos: os beneficios e os servigos. 

Para Gongales (2000, p. 108) prestagao significa o genero que e devido ao 

beneficiario (segurado ou dependente) pelo orgao de previdencia social. As 

prestagoes comportam dentro de si especies: prestagao beneficio (que se refere a 

dinheiro) e prestagao servigo (que se refere ao servigo social e reabilitagao 

profissional). 

Segundo Horvath Junior e Tanaca (2005, p. 69) os beneficios sao os valores 

pagos em dinheiro aos segurados e seus dependentes. Ja os beneficios, ainda 

segundo o mesmo autor, sao as prestagoes de assistencia e amparo dispensadas 

pela Previdencia Social aos beneficiarios em geral. 
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2.4.1 As prestagoes previdenciarias no Regime Geral de Previdencia Social 

Em se tratando do Regime Geral de Previdencia Social (RGPS) a Lei n° 

8.213/1991 (Lei do Piano de Beneficios) elenca quais sao as prestagoes 

previdenciarias devidas em razao de determinados eventos, por disposigao legal, e 

expressa o rol de beneficios e servigos. 

Lei n° 8.213, de 24 de juiho de 1991. 
Art. 18. O Regime Geral de Previdencia Social compreende as seguintes 
prestagoes, devidas inclusive em razao de eventos decorrentes de acidente 
do trabalho, expressas em beneficios e servigos: 
I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por tempo de contribuigao; 
d) aposentadoria especial; 
e) auxilio-doenga; 
f) salario-familia; 
g) salario-maternidade; 
h) auxilio-acidente; 
i) revogada. Lei n° 8.870, de 15-4-1994. 
II - quanto ao dependente: 
a) pensao por morte; 
b) auxilio-reclusao; 
III - quanto ao segurado e dependente: 
a) revogada. Lei n° 9.032, de 28-4-1995. 
b) Servigo social; 
c) Reabilitagao profissional. 

Em tragos gerais e a titulo de exemplificagao, a doutrina previdenciaria 

classifica como beneficios: aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de 

contribuigao, a especial, etc. E como servigos: o servigo social e a reabilitagao 

profissional. 

E cedigo que no direito brasileiro foi instituido um orgao previdenciario com 

eompetencia para o recolhimento das contribuigoes previdenciarias e bem como 

para ofertar aos beneficiarios as prestagoes previdenciarias, sejam elas beneficios 

ou servigos. Esse orgao previdenciario e o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), uma autarquia federal vinculada ao Ministerio da Previdencia Social (MPAS), 

consoante afirmagao alhures. 
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Por questoes de ordem tecnica e para nao fugir a tematica proposta, neste 

compendio, aborda-se apenas o beneficio aposentadoria, embora existam 

beneficios e servicos conforme dispositivo legal supra. 

2.4.2 As prestagoes previdenciarias nos Regimes Proprios de Previdencia Socia 

Os Regimes Proprios de Previdencia Social (RPPS) sao regrados, 

primariamente, pela norma constitucional e pela lei n° 9.717/1998, em carater geral. 

Mas cada ente publico possuidor de RPPS deve publicar suas normas, obvio que 

em sintonia com a Constituigao Federal e com a Lei n° 9.717/1998 (lei geral). 

Semelhantemente ao RGPS, no RPPS sao oferecidos como contraprestagao 

aos segurados beneficios e servigos. 

Os beneficios consistem em pagamento de renda continuada como 

aposentadorias, pensoes e auxilios, etc. 

Ja os servigos sao prestagoes disponibilizadas em favor dos segurados 

como o servigo social e a reabilitagao profissional. 

2.5 A aposentadoria 

Do regramento legal inserido no art. 18 da Lei n° 8.213/1991, acima 

transcrito, percebe-se que o instituto da aposentadoria e genero, dela decorrendo as 

especies: aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuigao, a 

especial e a compulsoria. 

O instituto da aposentadoria e um direito de ordem constitucional, vez que 

inserido na Constituigao Federal de 1988, assegurado ao servidor publico ou 

trabalhador privado de perceber determinada remuneragao na inatividade diante da 

ocorrencia de certos fatos juridicos, previamente estabelecidos em lei, ou, mesmo 
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na ativa, mas diante da ocorrencia de determinadas contingencias, tambem 

previamente estabelecidas em lei. 

O conceito geral de aposentadoria tern aplicacao em ambos os regimes 

previdenciarios (RGPS e RPPS), porem nao se pode olvidar a existencia de 

requisitos especificos em cada regime para a aquisicao de cada especie do 

beneficio (aposentadoria) na inatividade ou diante de contingencias estabelecidas 

em lei. 

Nao se pode falar em aposentadoria de forma geral, com requisitos iguais, 

para todos os regimes previdenciarios, posto que cada regime comporta especies 

proprias de beneficios, observando-se as peculiaridades individuals de cada regime. 

No RGPS tem-se as especies: aposentadoria por invalidez, regida pelos 

arts. 42 ao 47 da Lei n° 8.213/1991; aposentadoria por idade, prevista nos art. 48 a 

51 do Piano de Beneficios; aposentadoria por tempo de contribuigao, regulamentada 

nos arts. 52 ao 56 da Lei n° 8.213/1991; a aposentadoria especial, devida ao 

segurado que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, sujeito 

a condicoes especiais que prejudiquem a saude ou a integridade fisica, tambem 

prevista na Lei n° 8.213/1991, nos artigos 57 e 58; e, a compulsoria que sera 

imposta ao trabalhador que completar 70 (setenta) anos de idade e a trabalhadora 

que completar 65 (sessenta e cinco) anos, nos termos do art. 51 da Lei n° 

8.2138/1991. 

Martinez (2008, p. 138) classifica as aposentadorias em tres tipos: a) 

Forcadas (aposentadoria por invalidez); b) voluntarios (especial, tempo de 

contribuigao, idade e do professor); e c) compulsoria (quando se atinge a idade de 

70 anos). Tal classificagao tern aplicagao nos RPPS e tambem, no RGPS, com a 

adequagao necessaria aos limites de idade. 

Nos RPPS encontram-se, regulamentado nos seus estatutos, geralmente, as 

aposentadorias das especies: voluntarias e compulsoria, mas ha de se reconhecer a 

existencia das aposentadorias por invalidez e a especial, por simetria ao RGPS. 

Quanto as aposentadorias de forma voluntaria Ibrahim (2007, p. 32) ensina; 

Podem ser em razao da idade e tempo de contribuicao, de modo 
semelhante ao RGPS, com a diferenca da existencia de limite de idade 
minimo do RPPS para a aposentacao por tempo de contribuigao que e de 
60 anos para homens e 55 anos para muiheres. 
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Em se tratando das aposentadorias forcadas, nos RPPS, Ibrahim (2007, p. 

32) esclarece: 

Tambem comporta o RPPS a aposentadoria por invalidez, quando ha a 
incapacidade permanente para o trabalho fato a ser avaliado pela perfcia 
medica. A aposentacao especial tambem tern amparo constitucional, mas 
nao ha normatizagao legal sobre o assunto de modo que o beneficio nao 
encontra guarida na maioria dos RPPS. 

A aposentadoria da especie compulsoria encontra guarida nos Regimes 

Proprios de Previdencia, por determinacao constitucional. 

A aposentadoria compulsoria nos RPPS esta regrada no art. 40, § 1°, II da 

CF/88, sendo ela deferida ao servidor publico, homem ou mulher, que atinge a idade 

70 anos. Pois a Constituicao Federal no pre-citado artigo nao permite que esteja nos 

quadras publicos aquele que ja completou a idade de 70 anos. 

2.5.1 Natureza juridica da aposentadoria 

A aposentadoria em si (entenda-se em latu sensu, proventos), tern a 

caracteristica, em regra, de ser um substitutive da remuneracao do trabalhador 

segurado quando na ativa. 

O salario tern natureza alimentar, ou seja, natureza de verba alimenticia, e 

por isso, mesmo, nao pode ser penhorado, nos termos do art. 649, IV, do CPC, pela 

nova redacao dada pela Lei n° 11.382, de 6 de dezembro de 2006. 

Assim, se a aposentadoria tern caracteristica substitutiva do salario, 

inegavelmente tern tambem a natureza de credito alimentar. Destarte a natureza 

juridica da aposentadoria e de verba alimenticia, posto que necessaria para a 

mantenca do segurado e familia, razao pela qual comporta a identica protegao do 

salario. O que, alias, foi reconhecido pelo legislador no inciso IV, do art. 649, do CPC 

(redagao dada pela Lei n° 11.382/2006), ao incluir no rol dos bens absolutamente 

impenhoraveis os proventos de aposentadoria. 
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Ja quanto a natureza do ato concessivo da aposentadoria, o mesmo e 

sempre praticado por um ato administrativo, apos o segurado preencher os 

requisitos legais para a concessao. 

No sistema previdenciario brasileiro, seja por meio do RGPS, gerido pelo 

INSS, seja por meio dos RPPS, gerido pelo ente (Uniao, Estados, Distrito Federal ou 

Municipio) instituidor, a gestao compete ao poder Publico. Assim o ato concessivo 

da aposentadoria e um ato administrativo. 

Mas a natureza juridica do ato concessivo da aposentadoria, ainda e materia 

tormentosa, tanto que Ibrahim (2008, p. 33) chega a confundir o ato administrativo 

com o ato juridico ao afirmar: 

A concessao da aposentaria e materializada por meio de um ato 
administrativo, pois consiste em ato juridico emanado pelo Estado, no 
exercicio de suas funcoes, tendo por finalidade reconhecer uma situagao 
juridica subjetiva. 

O ato concessivo da aposentadoria, em sua essencia e puramente ato 

administrativo tipicamente emanado pelo Estado, mas na esfera administrativa. Ja o 

ao juridico e proveniente das decisoes judiciais quando o poder judiciario age em 

sua funcao judicante tipica. 

Considerando que, em regra, o ato concessivo da aposentacao nao 

necessita de um pronunciamento juridico, nao ha se falar que o ato concessivo da 

aposentadoria seja ato juridico. 

Ademais, mesmo, quando o Estado se furta em conceder a aposentacao e o 

segurado recorre as vias judiciais, o ato concessivo ainda continua a ser ato 

administrativo; pois o provimento judicial reconhece o direito do segurado, mas nao 

o concede, ordena ao orgao competente a implantacao do beneficio, em favor do 

requerente, o que e feito por meio de um mero ato administrativo. 

Nessa otica, com razao prossegue Ibrahim (2007, p. 33): 

E ato administrativo na medida em que emanado poder publico, em funcao 
tipica (no contexto do Estado Social) e de modo vinculado, reconhecendo o 
direito do beneficiario em receber sua prestagao. 

Para o precitado autor o ato concessivo da aposentadoria tern natureza 

meramente declaratoria, ja que [este ato] somente reconhece ao segurado o direito 
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assegurado em lei, mediante a prova do atendimento de requisitos legais (IBRAHIM, 

2007, p. 33) 

2.5.2 A irrenunciabilidade da aposentadoria 

A aposentadoria reveste-se, e nao ha como negar, de um manto de protegao 

social, por isso merecendo guarida juridica e legal contra sua retirada ao talante do 

orgao instituidor. 

De igual modo, nao ha como negar-se, que a aposentadoria, para o 

segurado, se reveste de um carater de direito patrimonial ate porque aposentadoria 

e substitutiva do salario, e se ao salario nao se nega o carater patrimonial, nao ha 

como se afastar tal carater da aposentadoria. 

Em se tratando de direito patrimonial, cabe ao seu titular os direitos da 

propriedade consubstanciados no usar, gozar e dispor. Assim, cabe ao titular do 

direito patrimonial, de forma unilateral, o exercicio desse direito no momento e na 

forma que Ihe for mais conveniente, ressalvando-se apenas que esse exercicio deve 

submeter-se aos fins sociais apregoados na legislagao, vez que modernamente se 

afasta a antiquada ideia de direito de uso absoluto. 

Reconhecendo-se a aposentadoria o carater patrimonial, nao ha como se 

afastar o seu carater renunciavel, a vontade do seu titular. Ate porque a regra 

protetora e contra atos de segundos ou terceiro contra a aposentadoria (direito 

social), veja-se que mesmo se proibindo a renuncia a aposentadoria por parte de 

seu titular, nao ha como coagi-lo a ir receber mensalmente as prestagoes 

beneficiarias, o que acaba por consequencia implicando em renuncia. O que nao 

pode e o orgao instituidor ao seu mero talante retirar a aposentadoria daquele que 

cumpriu toda a exigeneia legal. 

Em que pese, no art. 181-B do Decreto n° 3.048/1999, existir expressa 

proibigao ao direito de renunciabilidade dos beneficios previdenciarios 

(aposentadoria), tal regra se mostra eivada de inconstitucionalidade por extravasar 

os limites constituicionais. 
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Decreto n° 3.048/1999 
Art. 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuicao e especial 
concedidas pela previdencia social, na forma deste Regulamento, sao 
irreversiveis e irrenunciaveis.(acresc/do pelo Decreto n° 3.265 de 
29/11/1999) 

A Constituigao Federal, no art. 84, dispos que o chefe do executivo podera 

editar decretos com o fito de regularizar leis. Mas veja que tal decreto nao podera 

contrariar a lei e nem podera dispor sobre materia nao disposta na lei. E o art. 181-B 

do citado Decreto, inova em materia nao disposta na lei a que se propoe regular, 

alem de restringir direitos que e materia afeita as leis, configurando verdadeira 

violagao ao principio da hierarquia das normas (invasao de competencias). Nesse 

norte, ao arrepio da lei, o art. 181-B do Decreto n° 3.048/1999 fere a Lei n° 

8.213/1991 e afronta a Constituigao Federal, deixando visivel sua manifesta 

inconstitucionalidade. 

Os opositores a desaposentagao sustentam a impossibilidade em razao do 

ato juridico perfeito e do direito adquirido, que como limites protetores tornam a 

aposentadoria irrenunciavel, nao podendo o segurado renuncia-la. 

Martinez (2008, p. 117) leciona que o ato juridico perfeito e garantia do 

cidadao e nao do orgao gestor. 

Essa garantia do cidadao e contra os atos nefastos do orgao instituidor que 

poderia alterar o beneficio conforme se alterassem as normas regentes. E do bom 

alvitre, ressaltar que em materia previdenciaria a lei nova nao alcanga fatos 

preteritos consumados sob a egide de uma lei vigente, a epoca. O que nao se pode 

e pretender usar tal argumento para prejudicar o cidadao, como bem advertiu 

Martinez (2008, p. 117): 

Compondo o patrimonio juridico do individuo, uma seguranca sua o ato 
juridico perfeito nao podem ser arguido contra ele petrificando condicao 
gessadora de um direito maior, que e o de legitimamente melhorar de vida. 
Por ser produto dessa protegao constitucional a administracao publica nao 
podera, de ex officio, desfazer a aposentagao. 

Martinez (2008, p. 117) arremata assegurando que o individuo que teve e 

tern o poder de requerer, tern tambem o direito de desfazer o pedido. 
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2.6. A possibilidade de cumulagao dos proventos de aposentadoria com o salario de 

novo trabalho pos-aposentagao 

Persistia duvida na doutrina e na jurisprudencia se o ato da aposentadoria 

extinguia o vinculo empregaticio ou nao. Para uns, a aposentadoria provocaria a 

extingao natural do contrato laboral e para outros, nao. E a parte majoritaria da 

doutrina sempre caminhou no sentindo de que o vinculo empregaticio nao se 

romperia com a aposentadoria e que a relagao juridica entre o empregado e 

empregador e diversa da entre o empregado e a instituigao previdenciaria. 

A celeuma agravou-se quando o legislador, por meio da Lei n° 9.528/1997, 

incluiu o § 2° no art. 453 da CLT, para constar expressamente que "o ato de 

concessao de beneficio de aposentadoria a empregado que nao tiver completado 35 

(trinta e cinco) anos de servigo, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extingao 

do vinculo empregaticio". 

No entanto, o STF apreciando a ADI n° 1.721-DF, arrimado no art. 7°, I, da 

CF/88 (protegao contra despedida arbitraria), considerou que toda despedida se 

configura como arbitraria quando nao se fundar em falta grave, em motivos de 

ordem tecnica e por razoes econdmico-financeiras (arts. 482 e 165, CLT), sendo 

vedado que o fato em si da aposentadoria acarrete a extingao do vinculo contratual. 

Na mesma decisao o STF declarou a inconstitucionalidade do § 2° do art. 453 da 

CLT. 

Discute-se a extingao do vinculo empregaticio pela aposentadoria quando o 

trabalhador entra na inatividade (pela concessao da aposentadoria) e continua a 

exercer as atividades do mesmo cargo. 

Em se tratando de trabalhador privado aposentado nao ha qualquer obice 

legal a que volte a exercer atividades apos a aposentagao, conforme exposigao 

acima. 

Ja no caso do servidor publico devera, antes de retornar a ativa, se 

submeter a regra da cumulagao de cargos prevista no art. 37, XVI e XVII da CF/88, 

pois o paragrafo 10° do art. 37 da CF/88 veda a percepgao simultanea de proventos 

de aposentadoria com a remuneragao de cargo, emprego ou fungao publica, 

ressalvados os cargos acumulaveis na forma da Constituigao, os cargos eletivos e 
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os cargos em comissao declarados em lei de livre nomeacao e exoneragao (ad 

nutu). 

2.7 Inacumulabilidade de aposentadoria pelo mesmo regime 

A Lei n° 8.212/1991, no art. 12, § 4° (acrescido pela Lei n° 9,032, de 

28/04/1997), determina que e segurado obrigatorio do Sistema Previdenciario, o 

aposentado em relacao a cada atividade que exercer apos-aposentadoria, devendo 

inclusive contribuir para o sistema em relacao a cada atividade. 

O aposentado que retorna ao mercado de trabalho e exerce atividade 

remunerada contribui compulsoriamente para o sistema, de modo que a contribuigao 

previdenciaria e retida de imediato na fonte. 

A Constituigao Federal, no art. 40, § 6°, vedou a percepgao de mais de uma 

aposentadoria a conta do regime de previdencia social nos regimes proprios. 

A Lei dos Pianos de Beneficios da Previdencia Social, tambem possui 

dispositivo legal vendado o recebimento de duas aposentadorias pelo mesmo 

regime previdenciario (art. 124, II, da Lei n° 8.213/1991). 

Assim, essa segunda contribuigao do trabalhador pos-aposentagao se 

mostra inutil ao trabalhador aposentado, posto que nao podera cumular 

aposentadorias provenientes do mesmo regime e nem pleitear qualquer incremento 

em decorrencia das nova cotizagoes. 

Ainda mais, todos sabem que o sistema previdenciario brasileiro segue a 

sistematica de contribuigao/contraprestagao. Destarte, se o aposentado que volta a 

trabalhar nao pode auferir nova contraprestagao (nova aposentadoria) do mesmo 

regime, porque inacumulavel, e nem qualquer especie de incremento, porque 

legalmente vedado, logo a exigencia de contribuigao do aposentado trabalhador e 

injusta. 

A doutrina previdenciaria buscando afastar a injustiga da cobranga da 

contribuigao do trabalhador aposentado, tern caminhado no sentindo de que o 

aposentado que volta ao mercado de trabalho pode renunciar a primeira 
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aposentadoria (respeitando a regra legal da inacumulabilidade de aposentadorias no 

mesmo regime e a da Constituigao Federal em relacao aos servidores publicos) e, 

agregando as novas contribuigoes pos-aposentadoria, pleitear nova aposentadoria 

em melhores condigoes financeiras que a primeira. 

A esse novo instituto a doutrina chamou desaposentagao em evidente 

alusao ao termo aposentagao, em sintese buscando desligar o vinculo do 

trabalhador aposentado com o regime anterior para pleitear nova aposentadoria 

mais vantajosa financeiramente. Desse instituto, trata em maiores detalhes tecnicos 

o capitulo que segue. 



CAPfTULO 3 O INSTITUTO DA DESAPOSENTACAO 

Ao longo da historia, apos muita luta, a sociedade brasileira conquistou o 

direito a aposentadoria que deveria ser sinonimo de direito a uma senilidade digna e 

feliz, apos inumeros anos de dedicacao exclusiva as atividades laborais. Porem, 

atualmente, nao e o que ocorre na pratica. 

A aposentadoria atual - um sonho almejado pela sociedade brasileira de 

datas anteriores - ja nao atende mais as reais necessidades de subsistencia do 

trabalhador e de sua familia, razao pela qual o sonho de uma aposentadoria 

tranquila fica cada dia mais distante da maioria da populacao brasileira. 

Embora o legislador constitucional tenha esteado novos ares de cunho social 

no direito previdenciario brasileiro, reconhecendo, ampliando e facilitando o acesso 

dos trabalhadores ao sistema previdenciario, o legislador ordinario pos-1988 tern 

reiterado inumeras alteracoes na legislacao previdenciaria no sentido de dificultar o 

acesso (postergando/ampliando os requisitos para acesso aos beneficios). 

Ademais, ha uma crescente incompatibilidade entre os valores recebido a 

titulo de proventos e os gastos que aumentam a medida que a idade do segurado 

aumenta. Via de regra a condicao do idoso e agravada em face do aumento da 

idade, vez que a saude fica debilitada e os proventos servem quase que 

exclusivamente para cuidar da saude. 

Neste sentido, o aposentado brasileiro atual ve-se coagido a retornar ao 

mercado de trabalho e nele continuar a exercer atividades laborais para 

complementar a renda originaria dos proventos que se mostra insuficiente para a 

mantenca propria e familiar. 

De um modo geral, quern exerce atividade remunerada enquadra-se como 

segurado obrigatorio de algum regime previdenciario (RGPS ou RPPS), nos termos 

dos artigos 12 e 13 da Lei n° 8.212/1991. 

E nesse rumo o aposentado que volta a ativa, por determinacao legal, sera 

segurado obrigatorio em relacao a nova atividade e compulsoriamente tera sua 

cotizacao previdenciaria recolhida na fonte (art. 12, § 4° da Lei n° 8.212/1991, 

acrescido pela redagao da Lei n° 9.032, de 28/04/1997). 
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Art. 12 da Lei n° 8.212/1991 
§ 4° O aposentado pelo Regime Geral de Previdencia Social - RGPS que 
estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este 
Regime e segurado obrigatorio em relacao a essa atividade, ficando sujeito 
as contribuigoes de que trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade 
Social, (acrescido pela Lei n° 9.032, de 28/04/1997). 

Neste contexto, observe-se que geralmente os segurados que voltam a ativa 

pos-aposentagao sequer chegarao a preencher os requisitos para pleitearem nova 

aposentadoria, vez que tal beneficio e concedido quando o trabalhador ja esta com a 

idade avangada, nao havendo tempo habil para completar os requisitos necessarios 

a uma nova aposentadoria. 

Alem disso, o trabalhador aposentado nao podera pleitear nova 

aposentadoria posto que a Lei n° 8.213/1991, no art. 18, § 2° (redagao da Lei n° 

9.528/1997), veda a concessao de duas aposentadorias cumulativas por um mesmo 

regime previdenciario. 

Ademais, ressalte-se que os trabalhadores aposentados que retornam ao 

mercado trabalho, em outra ou apenas continuam a atividade anterior, estao sujeitos 

as contribuigoes previdenciarias em relagao a atividade pos-aposentagao, mas nao 

poderao pleitear incremento ou qualquer especie de beneficio previdenciario do 

Poder Publico com base no tempo de contribuigao pos-aposentagao, posto que tal 

concessao foi vedada pela Lei dos Pianos de Beneficios da Previdencia Social (art. 

18, § 2°, da Lei n° 8.213/199, com redagao dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997). 

Art. 18 da Lei n° 8.213/1991 
§ 2° 0 aposentado pelo Regime Geral de Previdencia Social - RGPS que 
permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, nao fara 
jus a prestagao alguma da Previdencia Social em decorrencia do exercicio 
dessa atividade, exceto ao salario-familia e a reabilitagao profissional, 
quando empregado. (com redagao dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997). 

Assim, o segundo tempo de contribuigao e inutil ao segurado e a cobranga 

de contribuigao do aposentado que retorna a ativa se mostra manifestamente 

injusta, eis que inexiste contraprestagao adequada. 

Tal situagao, fez surgir na doutrina previdenciaria o instituto da 

desaposentagao com escopo de corrigir a injusta cobranga da contribuigao 

previdenciaria do trabalhador aposentado. No entanto, uma segunda aposentagao 

pelo mesmo regime e vedada legalmente. 
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Nesse norte, o instituto da desaposentagao "excluiria o vinculo do segurado 

com o regime de origem e possibilitaria a emissao da certidao de tempo de 

contribuigao, com a respectiva averbagao em regime proprio" (IBRAHIM, 2007, p. 

38), permitindo que o trabalhador aposentado pleiteie nova aposentadoria em 

melhores condicoes financeiras. 

Observe-se que nao se trata de cumulagao de aposentadorias, mas de 

renuncia de uma para a obtengao de outra em melhores condigoes financeiras. 

3.1 Definigao de Desaposentagao 

Prefaciando a obra "Desaposentagao: o caminho para uma melhor 

aposentadoria" de Fabio Zambitte Ibrahim, 2 a edigao, publicado pela Editora 

Impetus, no ano de 2007, o advogado previdenciarista Wladimir Martinez Novaes 

afirma: 

Com efeito, pelo que sabemos, fomos os primeiros a considerar a hipotese 
da desaposentagao no Brasil, ou, pelo menos, ter publicado os primeiros 
trabalhos sobre o assunto, criando o neologismo desaposentagao, que se 
refere a revisao do ato de aposentagao, cujo objeto e a aposentadoria. 

O referido advogado avoca para si, justificadamente, no livro 

"Desaposentagao", de sua autoria, publicado em 2008, pela editora LTr, o 

langamento no mundo juridico do termo desaposentagao em artigo publicado pela 

Editora LTR, em 1987: 

Cremos que fomos um dos primeiros a cogitar desse instituto tecnico e a 
publicar um artigo versando o assunto (Renuncia e irreversibilidade dos 
beneficios previdenciarios, Sao Paulo: Ltr, 1987, in Supl. Trab. N. 4/87). 
Logo apos a ocasiao criamos o neologismo, hoje amplamente adotado, de 
chamar "desaposentagao" ao ato de desconstituigao do beneficio mantido 
com vistas a nova aposentagao. 

E certo que a desaposentagao e um neologismo da doutrina previdenciaria 

que, agora nos ultimos anos, vem sendo debatida agodadamente, mas ao que 

parece, foi mesmo introduzida no mundo juridico precipuamente pelo Advogado 
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previdenciarista Wladimir Novaes Martinez nos idos do ano de 1987, como ele 

proprio tern pugnado. 

O instituto da desaposentagao e tao somente a construcao doutrinaria que 

visa a desconstituigao do ato concessivo da aposentadoria, geralmente, com a 

finalidade de se obter uma nova aposentadoria financeiramente mais satisfatoria. 

Inexiste ponto pacifico na doutrina previdenciaria, pois se trata 

eminentemente de instituto juridico criado pela doutrina e acolhido pela 

jurisprudencia brasileira, sem qualquer elemento normativo que o discipline, razao 

pela qual goza de intricados debates juridicos, favoraveis e contrarios. 

Porem, atualmente, chega a ser majoritaria a corrente favoravel, com sobra; 

diseutindo-se acirradamente apenas questoes tecnicas como o alcance do instituto, 

limites/restrigoes, e, o grande calo, continua sendo o equilibrio financeiro e atuarial 

dos regimes previdenciarios (restituigao de valores recebidos durante a 

aposentadoria.). 

Ibrahim (2007, p. 34) define o instituto da desaposentagao como sendo: 

a reversao do ato que trasmudou o segurado em inativo, encerrando, por 
consequencia, a aposentadoria. Aqui tal conceito e utilizado em sentido 
estrito, como normalmente e tratado pela doutrina e jurisprudencia, 
significando tao-somente o retrocesso do ato concessivo de beneficio 
almejando prestagao maior. 

A desaposentagao traduz-se na possibilidade do segurado renunciar a 

aposentadoria com o proposito de obter beneficio mais vantajoso, no regime geral 

de previdencia social ou em regime proprio de previdencia, mediante a utilizagao de 

seu tempo de contribuigao (IBRAHIM, 2007, p. 35). De modo a ser possivel o 

trabalhador aposentado solicitar uma Certidao de Tempo de Contribuigao junto ao 

regime de origem e proceder a averbagao junto ao novo regime, in casu, instituidor e 

receber nova aposentadoria financeiramente mais favoravel. 

Sustenta, ainda, Ibrahim (2007, p. 35) que a ideia da desaposentagao e: 

Liberar o tempo de contribuigao utilizado para a aquisigao da aposentagao, 
de modo que este fique livre e desimpedido para averbagao em outro 
regime ou mesmo para novo beneficio no mesmo sistema previdenciario, 
quando o segurado tern tempo de contribuigao posterior a aposentagao, em 
virtude da continuidade laborativa. 
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Para Ibrahim (2007, p. 36) ha duas possibilidades de desaposentagao: 

averbagao de tempo de contribuigao em outro regime previdenciario com a 

contagem deste tempo no mesmo regime e condiciona/restringe a desaposentagao 

a finalidade de obter beneficio mais vantajoso. 

Ja Martinez (2008, p. 36) amplia a possibilidade da desaposentagao e 

entende ser possivel a aplicagao deste instituto mesmo quando o segurado nao 

busque outro beneficio financeiramente mais vantajoso, mas desde que seja apenas 

vantajoso ao talante do segurado. 

Seria o caso do aposentado que tendo meios suficientes de manutengao nao 

mais deseja continuar a receber os proventos da aposentadoria e nem pretende 

outro beneficio melhor. 

Carla Mota Blank Machado Neto (apud, Martinez, 2008, p. 21) sustenta que 

"a desaposentagao consiste na desconstituigao do ato administrativo declaratorio de 

concessao da aposentadoria, para fins de aplicagao do seu tempo de contribuigao 

em outro ou no mesmo regime previdenciario, visando a obtengao de um beneficio 

mais vantajoso" (Desaposentagao, Sao Paulo: LTR, 2007, in jornal do 26° CBPS, p. 

69/70). 

3.2 Modalidades do Instituto da Desaposentagao 

E bom esclarecer que ha duas especies de desaposentagao: a que se opera 

no mesmo regime, e, a que ocorre, como bem disse Ibrahim (2007, p. 38), com a 

transmudagao entre regimes previdenciarios diversos. 

Dessas especies tratar-se-a em maiores detalhes logo a frente. Mas convem 

pontuar que a primeira especie ocorre quando o segurado ja aposentado continua a 

trabalhar e recolher as cotizagoes previdenciarias no mesmo regime; e, a segunda, 

quando o segurado tambem aposentado por um regime continua a trabalhar e verter 

as contribuigoes previdenciarias em outro regime previdenciario, ficando vinculado a 

este ultimo regime quanto as novas cotizagoes (art. 12, § 4°, da Lei n° 8.212/1991). 
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E certo que a segunda possibilidade aventada, ocorrera com maior 

frequencia quando o segurado ja aposentado pelo RGPS passa a exercer atividade 

vinculada a um RPPS; mas, ao menos no campo das hipoteses, e possivel cogitar-

se a migracao pos-aposentadoria de um RPPS para o RGPS, embora talvez nao 

seja muito vantajoso em regra. Exemplificando, temos o caso hipotetico de um 

servidor de nivel medio que pos-aposentadoria e contratado por uma grande 

empresa privada com salario mais vantajoso e passa a cotizar compulsoriamente 

contribuigoes para o RGPS. 

Em sintese o instituto da desaposentagao pode ocorrer no mesmo regime ou 

com migragao entre regimes (RGPS para RPPS ou de um RPPS para outro RPPS). 

Mas, tambem ha de se admitir a ampliagao do citado instituto para alcangar 

a situagao daquele que pretende fazer cessar o mero recebimento das prestagoes 

previdenciarias, sem almejar nova contagem de tempo, ate porque nao ha como o 

orgao instituidor coagir o beneficiario ao recebimento continuo das parcelas 

mensais. 

Alem disso, e necessario ressaltar que a desaposentagao nao implica na 

renuncia ao direito adquirido a aposentadoria, vez que irrenunciavel. O que se 

renuncia e o direito as prestagoes mensais: uma vez obtido os requisitos da 

aposentadoria, esta passa a fazer parte do patrimonio do segurado, sendo, portanto, 

amparada pelo manto protetor do direito adquirido. 

Nesse tirocinio, segue a ligao de Martinez (2008, p. 28): 

Desaposentar compreende renuncia as mensalidades da aposentadoria 
usufruida, a abdicacao do direito de se aposentar, que se mantem 
potencialmente indestrutivel. Portanto, pressupoe a existencia do referido 
direito, seja o simples seja o adquirido, mas nao uma pretensao parecida. 
Nem apreensao por vir. A desaposentagao nao reclama motivagao maior, 
mas frequentemente a ideia do solicitante e de melhorar sua situagao 
pessoal ou social. 

Prossegue Martinez (2008, p. 30) sustentando que a desaposetagao e 

modalidade de desafazimento da aposentagao, ou seja, desconstituigao do estado 

juridico de jubilado, retornando a pessoa a condigao de nao aposentado. O que em 

tese pode satisfazer a alguem que ja nao mais deseja o estado de aposentado. 

Assim, a aposentagao deve ser vista como uma renuncia especifica a 

aposentagao e, no mais comum dos casos, mas nao necessariamente, objetivando 

uma nova e melhor aposentagao, conforme Martinez (2008, p. 36). 
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Dessarte, nao ha como se obstruir o direito a desaposentagao daqueie 

segurado que apenas nao mais deseja continuar na condicao juridica de 

aposentado, mas, como bem disse Martinez (2008, p. 28), apenas, melhorar sua 

situagao social. 

Observe-se que o que se renuncia na verdade nao e o direito a 

aposentagao, mas sim o direito as prestagoes mensais, pois o direito a 

aposentadoria permanece intocavel, vez que protegido pelo manto protetor do 

instituto constitucional do direito adquirido. Assim, caso no futuro, tal segurado volte 

a necessitar das prestagoes previdenciarias, podera solicitar a reintegragao de seu 

beneficio, vez que se trata de direito adquirido, observando-se apenas a prescrigao 

das parcelas esmaecidas pela agao temporal. 

Andre Santos Novaes (apud Martinez, 2008, p. 59) perfilhando entendimento 

semelhante, diz: 

A disponibilidade nao se refere ao direito a aposentadoria em si mesma 
irrenunciavel, mas ao pagamento das mensalidades. O direito ao beneficio 
e de ordem publica, cuja disposicao esta nas maos apenas do legislador. 
Ele e irreversivel, o que cessarao sao os pagamentos. 

Para Ibrahim (2007, p. 37) o beneficio previdenciario torna-se inalienavel 

uma vez preenchidos os requisitos necessarios ao seu implemento, ganhando 

revestimento de ato juridico perfeito contra qualquer ataque do Poder Publico: 

O beneficio previdenciario e direito inalienavel do segurado e de seus 
dependentes, assegurado pela lei e pela Constituigao, nao podendo ser 
excluido pelo Poder Publico, uma vez preenchidas as condicoes a seu 
implemento. Qualquer tentativa neste sentido sera eivada do vicio da 
inconstitucionalidade. Uma vez obtidos, nao haveria a possibilidade juridica 
do interessado em reverte-lo, nao so em razao do ato juridico perfeito, mas 
tambem devido a propria logica protetiva do sistema previdenciario. 

Assim, outro nao pode ser o entendimento, pois em sendo negado tal direito, 

basta ao segurado, que possui outro meio de subsistencia, nao ir mensalmente ao 

orgao pagador receber as prestagoes previdenciarias (proventos) que, apos certo 

lapso temporal, o proprio orgao instituidor fara cessar o pagamento mensal, obtendo 

destarte, o segurado, resultado semelhante ao da desaposentagao, sem escopo de 

nova contagem de tempo. 
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3.3 Distinguindo a Desaposentagao de outros institutos juridicos 

A doutrina tern apresentado uma confusao tecnica quando trata a 

desaposentagao como renuncia a aposentadoria. O que de certo modo dificulta o 

entendimento de cada instituto que portam requisitos exciusivos, alem de dificultar a 

compreensao e a viabilidade tecnica do instituto da desaposentagao que comega a 

brotar no direito previdenciario brasileiro, como a solugao para corrigir a injustiga da 

cobranga da contribuigao previdenciaria do trabalhador aposentado. 

E conveniente, verificar de inicio que o instituto da desaposentagao nao se 

confunde com o instituto da reversao, disciplinado no art. 25 da Lei n° 8.112/1990; 

nem como Instituto da Renuncia pura da aposentadoria e nem com o Instituto da 

Revisao. As vezes, em determinadas situagoes os institutos retro citados podem ter 

alguns ares de semelhangas, mas ha diferengas puntuais entre os mesmos. 

Virou praxe, na doutrina previdenciaria, a confusao entre o Instituto da 

Renuncia a Aposentadoria e o da Desaposentagao. Desse modo, a diferenga entre 

os institutos e medida que se impoe. 

3.3.1 Desaposentagao X Renuncia pura a aposentadoria 

A renuncia a aposentadoria consiste na desistencia do beneficiario em 

perceber seus vencimentos de inatividade sendo, portanto, apenas uma abdicagao 

dos frutos advindos da aposentagao. 

Como tal, e ato privativo e volitivo do servidor renunciante, dependendo tao 

somente de manifestagao unilateral do beneficiario, nao podendo o Poder Publico 

obstar essa pretensao. Nessa especie, o ato administrativo permanece integro em 

relagao ao entre publico que o produziu. 

Segundo Jose Ricardo Caetano Costa (2001) o instituto da aposentagao em 

sentido tecnico, e um ato constitutive positive na desaposentagao temos um ato 
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desconstitutivo negativo. O titular do direito pode, portanto, a qualquer tempo 

solicitar a cessagao do ato concessorio de seu beneficio. 

Embora exista a "aposentadoria compulsoria" aos 70 (setenta) anos de idade 

para os servidores publicos nao fica afastada a condigao de ato positivo e volitivo em 

relacao ao servidor, pois o mesmo nao e obrigado a aceitar a aposentadoria 

compulsoria (se quiser, pode renunciar o recebimento dos proventos). 

Assim, entende-se que a aposentadoria compulsoria e obrigatoria para o 

orgao publico que, por mandamento constitucional, nao podera manter em seu 

quadra aquele servidor que completou a idade constitucional (70 anos) limite para 

permanecer em atividade publica. Ja o servidor, se nao quiser receber os proventos 

da aposentadoria compulsoria estara apenas exercendo uma faculdade, pois nao ha 

como o Poder Publico o coagir a receber os proventos contra propria vontade. 

A renuncia a aposentadoria, meramente dos proventos, melhor seria chamar 

de "renuncia pura a aposentadoria" ou "renuncia simples" para diferenciar das outras 

especies de renuncias e evitar os percalcos e confusoes que se veem nas doutrinas 

previdenciarias. 

Nestes termos, a renuncia pura a aposentadoria nao exerce poderes de 

desconstituicao sobre o ato administrativo concessivo e tampouco consiste em 

instrumento adequado para se extinguir o vinculo existente entre o servidor e o ente 

publico ao qual esta ligado. Por consequencia, nao garante ao servidor renunciante 

a obtencao de certidao de tempo de servigo para o fim de averbagao em outro 

regime de previdencia. 

A "renuncia pura a aposentadoria" tambem nao pode ser, de maneira 

alguma, considerada como meio eficaz a desincompatibilizar e possibilitar o ingresso 

ou mesmo a reinvestidura do servidor no servigo publico, pois se trata de mera 

desistencia/abandono dos frutos advindo da aposentagao. 

A desaposentagao e uma especie de renuncia especifica, ou complexa, da 

aposentadoria, sem que isso implique necessariamente a perda do direito a 

aposentagao, eis que intocavel como dito anteriormente, e como se o exercicio 

desse direito ficasse temporariamente "suspenso" para ser reavido depois (com a 

nova aposentagao). Na desaposentagao, busca-se apenas desconstituir o ato 

administrativo concessivo da aposentagao e cancelar o recebimento mensal das 

prestagoes decorrentes da aposentagao de origem. 
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3.3.2 Desaposentagao X Revisao de beneficio previdenciario 

A revisao consiste em recalcular o salario de beneficio original, considerando 

as contribuic5es anteriores que propiciaram a concessao de um beneficio 

previdenciario, isto quando ocorre erro na concessao do beneficio que continua 

vigente ou quando a concessao e indeferida, destarte nada tendo haver com 

desaposentagao. 

A revisao de beneficio vem disciplinada no art. 103 da Lei n° 8.213/1991 e 

conforme lembrou Lopes (2008) todo e qualquer direito ou agao objetivando a 

revisao de beneficio previdenciario, por parte do segurado, se submete ao prazo 

decadencial, que e de 10 anos. 

Diferentemente da desaposentagao que busca o desfazimento do ato 

concessorio para pleitear certidao de tempo de contribuigao para solicitar nova 

aposentadoria mais vantajosa financeiramente, seja no regime de origem ou em 

outro regime. 

E tal instituto nao comporta prazo decadencial, a uma porque inexiste 

disposigao legal, a duas porque a natureza do instituto tecnico impede um prazo 

decadencial, sob pena de descaracterizagao primaria do instituto. Nesse sentido 

Martinez (2008, p. 53). 

3.3.3 Desaposentagao X Reversao 

Nao ha se confundir o instituto da reversao com o da desaposentagao. 

A reversao e forma de reingresso do servidor ao servigo publico e ocorre 

quando com o restabelecimento, mediante laudo medico, do servidor em gozo de 

aposentadoria por invalidez e a pedido do servidor, no interesse da administragao, 

de servidor aposentado por tempo de contribuigao (art. 25 da Lei n° 8.112/1990). 
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Para Carvalho Filho (2008, p. 557) tambem e causa de reversao quando ha 

vicio de legalidade no ato que concedeu a aposentadoria e a Administracao tern o 

dever de anular tal ato obrigando o servidor a retornar a seu cargo anterior. 

Observagao interessante a tematica em apreco e a de Alexandrino e Paulo 

(2007, p. 289) a de que voltando ao desempenho de seu cargo o revertido podera 

contar esse novo tempo de atividade para, depois, aposentar-se com proventos 

integrais. 

Embora os proventos integrais sejam sempre mais vantajosos, nao ha se 

confundir a reversao com a desaposentagao, eis que se trata de mero reingresso de 

servidor publico no cargo anteriormente exercido. 

3.4 0 desfazimento do ato concessivo da aposentadoria 

E pacifico em materia previdenciaria que o ato concessivo da aposentagao e 

puro ato administrativo do Poder Publico vinculado, eis que devera obedecer a 

certos requisitos (lapso temporal, comprovagao das contribuigoes e requerimento do 

interessado) e estando preenchidos os requisitos nao podera o orgao instituidor 

furtar-se a expedir o ato concessivo. 

Uma vez expedido o ato administrativo, em consonancia com os requisitos 

legais para tal, passara a produzir imediatamente seus efeitos juridicos e ja nao 

podera ser atacado por disposigoes legais posteriores, mesmo que tais disposigoes 

venham a mexer completamente na estrutura previdenciaria, Eis que o direito a 

aposentagao, processado em conformidade com a norma vigente, adquiri o status 

de ato juridico perfeito e fica envolto pelo manto protetor do direito adquirido, 

tornando-se inatacavel. 

Isso, para evitar que o segurado, como bem afirmou Ibrahim (2007, p. 43) 

vivesse numa eterna inseguranga caso seu beneficio pudesse ser revisto a qualquer 

momento, principalmente quando da revisao dos requisitos de elegibiiidade 

previdenciarios, que sao frequentemente alterados em virtude de questdes atuariais. 
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O que se discute na doutrina e jurisprudencia e se o ato concessivo pode ser 

desfeito, vez que porta o status de ato juridico perfeito e amparado pela egide 

protetora do direito adquirido. 

De inicio, convem ressaltar que a mantenca irretocavel do ato juridico 

perfeito e do direito adquirido e condicao sine qua non para a existencia de 

seguranca juridica tao necessaria em qualquer ordenamento. 

Martinez (2007, p. 117) aponta que o ato juridico perfeito e garantia do 

cidadao e nao do orgao gestor. 

Ibrahim (2007, p. 44) chama a atengao para o fato de que a seguranca 

juridica nao significa imutabilidade das relacoes sobre as quais incide a norma 

juridica, mas muito pelo contrario, a garantia da preservacao do direito, o qual pode 

ser objeto de renuncia por parte do seu titular em prol de situagao mais benefica. 

Martinez (2007, p. 117) arremata; 

Compondo o patrimonio juridico do individuo, uma seguranga sua, o ato 
juridico perfeito nao pode ser arguido contra ele petrificando condicao 
gessadora de um direito maior, que e de legitimamente melhorar de vida. 
Por ser produto dessa protegao constitucional a Administragao Publica nao 
podera, ex officio, desfazer a aposentagao. Mas o individuo que teve e tern 
o poder de requerer tern de ter o direito de desfazer o pedido. 

Frise-se, ainda, que o direito previdenciario e ramo do direito social e, no 

atual estado democratico, o direito social em confronto com as normas estatais 

pende mais para o lado social, buscando melhorar a condigao social dos cidadaos, 

posto ser caracteristica emblematica do direito social contemporaneo. 

3.5 Requisitos da desaposentagao 

Chega a ser regra comezinha que em materia juridica todo e qualquer 

instituto porta um conjunto normativo que o regera, obedecendo a requisitos proprios 

que dao sustentagao e define a aplicagao no arcabougo de relagoes juridicas. 

O instituto da desaposentagao nao e diferente, tambem, possui requisitos 

proprios. Neste trabalho, nao se busca esgotar tais requisitos, mas apenas 
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mencionar os que se julgam necessarios a analise do tema em estudo, que serao 

brevemente analisados nos itens que seguem. 

3.5.1 Obediencia ao principio da paridade das formas 

E certo, como alhures pontuado, que o ato administrativo concessivo da 

aposentacao e ato vinculado, devendo, destarte, para produzir efeitos obedecer a 

uma serie de requisitos, sem os quais nao se aperfeigoa. 

Para se desfazer um ato administrativo aplica-se o principio da paridade das 

formas, pelo qual um ato so pode ser desfeito mediante outro de igual envergadura, 

ou seja, produzido conforme a forma normativa que o primeiro. 

Se o ato administrativo concessivo da aposentagao e vinculado, de igual 

modo, tal ato so pode ser desfeito por outro tambem vinculado. 

Nesse norte, Kravchychyn (2007) sustenta: 

para que o fato juridico aposentadoria seja retirado do ordenamento, pelo 
principio da paridade das formas, necessario se fara um outro ato 
administrativo vinculado: o ato da desaposentagao, com requisitos identicos 
a emissao do ato de aposentagao, veiculo introdutor da aposentadoria. 

Embora a desaposentagao seja direito subjetivo do segurado e, nisso nao ha 

oposigao entre seus defensores, necessariamente trata-se de ato vinculado, assim 

como a aposentagao, uma vez preenchidos os requisitos, nada mais se discute, nao 

podendo de forma alguma tal direito ser obstruido. 

A renuncia e instituto originario do direito civilista e nele tal instituto 

concretiza-se mediante ato unilateral do agente, consistente no abandono voluntario 

de um direito ou de seu exercicio; e ato, portanto, que independe da aquiescencia 

de outrem (KRAVCHYCHYN, 2007). 

Assim, apresenta-se como requisite inafastavel a desaposentagao que a 

renuncia, como ato vinculado (requisitos + vontade do interessaodo/segurado), seja 

proposta perante o orgao instituidor apenas para fins de registros e apreciagao dos 
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requisitos vinculados (obediencia ao regramento legal), mas jamais para 

aperfeicoamento mediante deferimento do orgao. 

3.5.2 Observancia do carater atuarial e financeiro do sistema e o nao prejuizo aos 

regimes ou a terceiros 

E certo que quando o trabalhador migra entre regimes previdenciarios, e 

pretende aposentar-se no novo regime previdenciario, carecera de efetuar a 

compensacao financeira entre os regimes, pois do contrario o regime sai no prejuizo 

arcando com despesa para a qual nao possui aporte financeiro suficiente. 

Nesse curso, Cunha Filho (2004) sustenta que: 

A compensacao entre regimes decorre e tern como escopo a manutengao 
do equilibrio financeiro e atuarial nos regimes de previdencia social 
envolvidos na operacao de contagem recfproca, pelo que a compensacao 
entre regimes previdenciarios compoe e viabiliza o procedimento de 
contagem reciproca. Constitui a compensacao financeira entre regimes no 
reembolso que o regime previdenciario de origem, ou seja, o regime em que 
o segurado ou servidor esteve vinculado, paga ao regime previdenciario 
instituidor, que e o regime que ira conceder-lhe o beneficio, conforme arts. 
1°, §2°e4° , da Lei n° 9.796/99. 

Assim, fica patente a necessidade de aplicarem-se parametros atuariais e 

financeiras entre os regimes quando da desaposentagao, isso para evitar prejuizo ao 

sistema e aos segurados em geral que sao os custeadores diretos dos regimes. 

Nao se pode olvidar que contraria as caracteristicas de sustentacao do 

instituto da desaposentagao caso venha em seus efeitos causar danos a terceiros. 

Martinez (2008, p. 60) vislumbra algumas hipoteses em que se rejeita a ideia 

de danos a terceiros (deixar de pagar pensao alimenticia para os alimentandos). 

Na mesma linha prossegue Martinez (2008, p. 60) sustentando que a 

motivagao sera pessoalmente nobre e expressada quando do pedido (in casu da 

desaposentagao). Dessa forma, se a deliberada intengao do aposentado e 

desaposentar para nada receber e, dessa forma, nao ter de pagar pensao 

alimenticia a ex-esposa e descabida a desaposentagao. Solugao viavel sera o orgao 
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gestor continuar retendo o valor desse onus civil e repassar para o regime instituidor 

apenas a diferenga, sem que assim o interessado conseguisse deixar de cumprir o 

seu dever para com os dependentes. 

E assim, porque a desaposentagao e incompativel com danos aos regimes 

e/ou a terceiros. 

3.5.3 A restituigao do valor necessario ao equilibrio financeiro 

A grande discussao acerca da desaposentagao e quanto a devolugao ou nao 

do valor recebido pelo trabalhador a titulo de aposentadoria. 

Como constatado anteriormente, duas sao as modalidades em que se 

apresenta o instituto da desaposentagao e a presente problematica deve sempre 

analisada em consonancia com cada uma de suas modalidades. A primeira, no 

mesmo regime e a segunda com migragao entre regimes. 

Quanto a primeira modalidade nao ha se falar em restituigao de valor algum, 

pois o beneficio de aposentadoria, quando originariamente concedido, foi feito com o 

intuito de permanecer durante o restante da vida do segurado. Se este deixa de 

receber as prestagoes vindouras, estaria, em verdade, favorecendo o regime 

previdenciario (IBRAHIM, 2007, p. 60 e 61). 

Considerando a aposentagao devidamente concedida, apos preenchimento 

dos requisitos necessarios, sob o amparo da lei vigente, com intuito duradouro, que 

o trabalhador aposentado somara cotizagoes futuras as anteriores para pleitear nova 

aposentadoria, inexiste qualquer prejuizo ao regime previdenciario e a terceiro, eis 

que o acrescimo da aposentadoria decorrera das cotizagoes pos-aposentagao no 

mesmo regime. 

Neste norte, com razao Ibrahim (2007, p. 61) arremata: 

A exigencia da restituigao de valores recebidos dentro do mesmo regime 
previdenciario implica obrigacao desarrazoada, pois se assemelha ao 
tratamento dado em caso de ilegalidade na obtengao da prestagao 
previdenciaria. 
A desaposentagao em mesmo regime previdenciario e, em verdade, um 
mero recalculo do valor da prestagao em razao das novas cotizagoes do 
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segurado. Nao faz o menor sentido determinar a restituicao de valores 
fruidos no passado. 

Nao havendo prejuizos ao regime previdenciario e nem a terceiros, nao ha 

se falar em devolugao ou restituigao de qualquer valor recebido a titulo de proventos, 

quando legalmente concedida a aposentagao. 

No que toca a segunda modalidade de desaposentagao, com migragao entre 

os regimes previdenciarios, a celeuma apresenta pontos dificeis a primeira vista. 

Martinez (2007, p. 110 e 111) aponta algumas correntes doutrinarias quanto 

a restituigao dos valores recebidos a titulo de proventos: a primeira, sustentando a 

nao devolugao/restituigao; a segunda defende a devolugao parcial; a terceira 

defende a devolugao integral e a quarta defende a devolugao apenas do necessario 

(observando-se os parametros atuariais imprescindiveis), a ultima corrente se filia 

Wladimir Novaes Martinez. 

Para Ibrahim (2007, p. 61/62) em caso de migragao entre regimes sera 

desnecessario a restituigao de valores, vez que o sistema previdenciario brasileiro 

adotou a sistematica de repartigao simples (os da ativa sustentam os da inatividade 

para serem sustentados no futuro), aduzindo ainda que se trata de beneficio 

previdenciario, com caracteristica de verba alimenticia, razao pela qual nao se 

poderia exigir a devolugao de qualquer valor devidamente recebido. 

Ja Martinez (2008, p. 36) entende que se deve restituir apenas o necessario 

a manutengao do equilibrio financeiro dos regimes envolvidos: 

Restituindo-se o que for atuarialmente necessario para a manutencao do 
equilibrio financeiro dos regimes envolvidos com o aproveitamento do 
periodo anterior no mesmo ou em outro regime de previdencia social, 
sempre que a situagao do segurado melhorar e isso nao causar prejuizo a 
terceiros. 

Quanto a desaposentagao no mesmo regime parece que a melhor soiugao e 

a inexistencia de restituigao de qualquer valor, pois como aduzido por Ibrahim (2007, 

p. 61), na pratica, tem-se mero recalculo do valor da prestagao em razao das novas 

cotizagdes do trabalhador aposentado. 

No entanto, a desaposentagao com transmudagao entre regimes, pode 

causar prejuizos ao regime instituidor se este nao receber a devida compensagao 

pelo novo onus que assumira; como tambem, o regime de origem podera sofrer 

prejuizos se efetuar a compensagao integral para com o regime instituidor sem que 



54 

receba a restituigao do valor necessario para manter o equilibrio financeiro e 

atuarial, eis que ja pago anteriormente ao segurado a titulo de proventos. 

Observe-se que os regimes nao podem ser prejudicados pela transferencia 

dos encargos previdenciarios e, em especial, o regime de origem que tera de 

repassar recursos para o regime instituidor, desfalcando o seu ativo em virtude de 

ter mantido o beneficio a ser abdicado (MARTINEZ, 2008, p. 54). 

Para que haja o equilibrio financeiro entre os regimes tornando viavel e 

sustentavel o instituto da desaposentagao do ponto de vista tecnico do seguro social 

e atenda aos seus objetivos, e imprescindivel o restabelecimento do status quo ante 

(MARTINEZ, 2008, p. 59). 

Na atual sistematica, parece que a melhor tecnica viavel a desaposentagao, 

sem causar prejuizos aos regimes e a terceiros, seria condiciona4a a restituigao 

apenas do valor que for necessario para a manutengao do equilibrio financeiro. Isto 

mediante calculos atuariais, levando em consideragao as cotizagoes e a expectativa 

de vida atual do trabalhador aposentado. Cujos calculos devem ser feitos por 

contador com conhecimento em atuaria e financeiras. 

Afasta-se a necessidade de restituigao integral, eis que o valor foi recebido 

legalmente. A devolugao integral ocorre quando ha anulagao por vicio na concessao 

do beneficio. Este nao e caso, pois a desaposentagao so existe quando a 

aposentagao e legalmente concedida. 

Na Lei n° 9.796/1999 nao ha exigencia para que o Poder Publico, por meio 

de seus regimes previdenciarios, efetue compensagao integral, mas apenas do 

necessario ao equilibrio financeiro e atuarial. Assim, exigir a devolugao integral por 

parte do trabalhador aposentado (particular) seria ato incabivel, ilegal e 

inconstitucional por ferir o tratamento isonomico previsto na Constituigao Federal. 

3.5.4 Contagem reciproca e compensagao entre os regimes 

O grande obice a desaposentagao seria a compensagao entre os regimes, 

mas tal compensagao encontra-se prevista no art. 201, § 9° da CF/88, acrescido ao 
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texto constitucional pela Emenda Constitucional n° 20/98, nos arts. 94 a 96 da Lei n° 

8.213/91, e ainda no art. 126 do Decreto n° 3.048/1999 que regulamenta a lei 

anterior. 

Dispoe o citado texto constitucional ser assegurada a contagem reciproca do 

tempo de contribuigao na administracao publica ou na iniciativa privada, estatuindo 

que nesses casos os regimes procederao a compensagao entre si, nos termos da 

Lei. 

A compensagao entre os regimes previdenciarios prevista na Carta magna 

foi disciplinada pela Lei n° 9.796/99 que dispoe sobre a compensagao financeira 

entre o Regime Geral de Previdencia Social e os regimes de previdencia dos 

servidores da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, nos casos 

de contagem reciproca de tempo de contribuigao para efeito de aposentadoria 

Estando tal materia disciplinada legalmente, abertas estao as portas ao 

instituto da desaposentagao, eis que ja ha uma norma disciplinando como se dara o 

processo de compensagao entre os diversos regimes, de modo a manterem o 

equilibrio financeiro e atuarial. O que acaba viabilizando a desaposentagao na 

pratica. 

3.6 Contrapontos: a argumentagao dos opositores a desaposentagao 

A primeira argumentagao dos opositores a desaposentagao e que a 

aposentadoria e irrenunciavel, nos termos do art. 181-B do Decreto n° 3.048/1999. 

Ocorre que tal argumento nao pode subsistir. Consoante demonstragao alhures, o 

citado Decreto reveste-se de inconstitucionalidade, pois extravasa os limites 

constitucionais, inovando em materia nao disposta nas Leis a que se propoe a 

regulamentar (Lei n° 8.212/1991 e Lei n° 8.213/1991). 

E pacifico, em materia previdenciaria, que a aposentadoria e substitutiva do 

salario, revestindo-se das caracteristicas e protegao inerente ao mesmo. Se ao 

salario, nao se nega o carater patrimonial, nao ha como se negar tal caracteristica 

ao seu substitute (a aposentadoria). Assim, se a aposentadoria porta o carater 
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patrimonial, o seu titular fara uso na qualidade de bem patrimonial, podendo ou nao, 

ao seu talante, exercer o direito da renuncia. 

Os opositores sustentam tambem que a desaposentagao (renuncia aos 

proventos, alvejando melhor aposentadoria) nao poderia ser configurada como 

renuncia, eis que dependente de requerimento e concordancia do orgao instituidor. 

Razao inexiste em tal argumentagao. Veja-se que pelo principio da paridade das 

formas, para que o fato juridico aposentadoria seja retirado do ordenamento juridico, 

necessario sera outro ato administrativo de igual envergadura, in casu, o ato da 

desaposentagao obedecendo a requisitos identicos ao da aposentagao. 

Tecnicamente nao se mostra adequado condicionar a desaposentagao a 

desaposentagao a concordancia do orgao instituidor, eis que se trata de ato 

administrativo vinculado, preenchido os requisitos nao ha como se obstruir seus 

efeitos. Necessario sera o conhecimento do orgao instituidor apenas para os fins 

administrativos de registros e anotagoes pertinentes, jamais para deferimento ou 

indeferimento (concordancia). 

Insistem os opositores em que a desaposentagao nao pode prosperar em 

razao de ausencia de previsao legal. Veja-se que o fato de inexistir norma proibitiva 

e justamente, a contrario sunsu, o que viabiliza juridicamente a desaposentagao. 

Pois ao particular e licito fazer tudo aquilo que nao esta vedado na lei. 

Rebatem os opositores que a desaposentagao incorre em enriquecimento 

ilicito dosegurado. Esse e um ponto controverso e tormentoso, pois ha corrente 

doutrinaria sustentando ser desnecessaria a restituigao de valores, a restituigao 

integral e a restituigao parcial (apenas do valor necessario ao equilibrio atuarial e 

financeiro). 

Atualmente ganha forga, e parecer ser a mais volumosa, a corrente que 

defende a desnecessidade de restituigao de valores ao orgao instituidor. 

Porem, e certo que em qualquer sistema as despesas necessitam de aporte 

financeiro previo, nao ha como se quitar debitos sem o recurso financeiro 

necessario, sob pena de quebra no equilibrio das contas. Assim, parece mais 

sensato que, na desaposentagao, haja a restituigao do valor necessario ao equilibrio 

atuarial e financeiro dos sistemas previdenciarios, cujo valor deve ser identificado 

mediante previo calculo atuarial. Isso para evitar prejuizos ao sistema e a terceiros, 

eis que o direito nao se presta a convalidar atos ilicitos, seu escopo e amparar a 

justiga dando a cada um, o que Ihe pertence. 
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3.7 A posicao dos Tribunals de Superposicao 

Entre os Tribunals de Superposicao: Superior Tribunal de Justica - STJ e 

Supremo Tribunal Federal - STF, a presente materia foi discutida apenas no STJ. 

No STJ foi julgado o Recurso Especial N° 692.628/DF, na sexta turma, em 

17/05/2005, manejado pelo INSS, onde a corte superior sustentou a disponibilidade, 

a renunciabilidade da aposentadoria e desnecessidade da restituigao de valores. 

STJ. RECURSO ESPECIAL N° 692.628 - DF (2004/0146073-3). EMENTA: 
Previdenciario. Aposentadoria. Direito a renuncia. Expedicao de certidao de 
tempo de servigo. Contagem reciproca. Devolugao das parcelas recebidas. 
1. A aposentadoria e direito patrimonial disponivel, passive! de renuncia, 
portanto. 2. A abdicagao do beneficio nao atinge o tempo de contribuigao. 
Estando cancelada a aposentadoria no regime geral, tern a pessoa o direito 
de ver computado, no servigo publico, o respectivo tempo de contribuigao na 
atividade privada. 3. No caso, nao se cogita a cumulagao de beneficios, mas 
o fim de uma aposentadoria e o consequents inicio de outra. 4. O ato de 
renunciar a aposentadoria tern efeito ex nunc e nao gera o dever de 
devolver valores, pois, enquanto perdurou a aposentadoria pelo regime 
geral, os pagamentos, de natureza alimentar, eram indiscutivelmente 
devidos. 5. Recurso especial improvido. (Resp n° 692.628/DF. Recorrente: 
INSS. Recorrido: Ronaldo Gomes de Souza. Rel. Min. Nilson Naves. Julg. 
17/05/2005. Pub.: 05/09/2005, no DJ) 

O citado aresto passou a formar precedente jurisprudencial no STJ, conforme 

consta no Informativo n° 247, de 16 a 20 de maio de 2005. 

APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA. RENUNCIA. TEMPO. 
APOSENTADORIA ESTATUTARIA. A aposentadoria previdenciaria, na 
qualidade de direito disponivel, pode sujeitar-se a renuncia, o que possibilita 
a contagem do respectivo tempo de servigo para fins de aposentadoria 
estatutaria. Note-se nao haver justificativa plausivel que demande 
devolverem-se os valores ja percebidos aquele titulo e, tambem, nao se 
tratar de cumulagao de beneficios, pois uma se iniciara quando finda a 
outra. Precedentes citados: REsp 497.683-PE, DJ 4/8/2003; RMS 17.874-
MG, DJ 21/2/2005, e MS 7.711-DF, DJ 9/9/2002. REsp 692.628-DF, Rel. 
Min. Nilson Naves, julgado em 17/5/2005. 
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De igual forma o STJ decidiu, por meio da sua quinta turma, ao apreciar os 

autos do Recurso Especial n° 663.336/MG, em acordao publicado em 07/02/2008, 

cujo recurso tambem fora interposto pelo INSS. 

S T J . RECURSO E S P E C I A L N° 663.336/MG (2004/0115803-6). EMENTA: 
PREVIDENCIARIO. MUDANCA DE REGIME PREVIDENCIARIO. 
RENUNCIA A APOSENTADORIA ANTERIOR COM O APROVEITAMENTO 
DO R E S P E C T I V O TEMPO DE CONTRIBUICAO. POSSIBILIDADE. 
DIREITO DISPONIVEL. DEVOLUCAO DOS VALORES PAGOS. NAO-
OBRIGATORIEDADE. R E C U R S O IMPROVIDO. 1. Tratando-se de direito 
disponivel, cabivel a renuncia a aposentadoria sob regime geral para 
ingresso em outro estatutario. 2. "O ato de renunciar a aposentadoria tern 
efeito ex nunc e nao gera o dever de devolver valores, pois, enquanto 
perdurou a aposentadoria pelo regime geral, os pagamentos, de natureza 
alimentar, eram indiscutivelmente devidos" (Resp 663.336/MG. Recorrente: 
INSS. Recorhdo: Ana Maria Athayde Poke. Rel.: Min. Arnaldo Esteves 
Lima. Julg. 06/11/2007. Pub.:07/02/2008). 

A jurisprudencia do STJ revela ainda algumas decisoes monocraticas que 

vem acompanhando o entendimento colimando nos recursos especiais citados. 

Assim, o entendimento que majoritario no STJ e a possibilidade de renuncia 

a aposentadoria anterior com aproveitamento do respectivo tempo de contribuicao, 

bem como a desnecessidade de restituigao de valores, vez que a aposentadoria 

possui natureza alimentar e quando do recebimento dos proventos pelo segurado tal 

verba era indiscutivelmente devida, licita e legal. 

3.8 A viabilidade do instituto da desaposentagao 

O instituto da desaposentagao mostra-se plenamente viavel a corrigir a 

injusta cobranga da contribuigao previdenciaria do aposentado que retorna a ativa, 

sem que possa pleitear, na atual sistematica previdenciaria, qualquer beneficio em 

decorrencia das novas cotizagoes, vez que ja possuidor de aposentadoria. 

Sendo certo que o instituto da desaposentagao tern como escopo excluir o 

vinculo do trabalhador aposentado com o regime de origem, de modo a permitir que 

ele possa pleitear Certidao de Tempo de Contribuigao para proceder a averbagao 
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junto a novo regime previdenciario ou no proprio regime de origem e obter nova 

aposentadoria em melhores condicoes financeiras. 

Com razao Ibrahim (2007, p. 39) ao sustentar que a desaposentagao colima 

proteger o segurado. 

No entanto, Ibrahim (2007, p. 39) assegura que a desaposentagao so seria 

viavel "quando evidenciado seu intuito de obter prestagao mais vantajosa no mesmo 

ou em outro regime previdenciario, afastando-se a reversibilidade pura e simples da 

aposentadoria"; ou seja, ao puro talante do segurado. 

E cedigo que a aposentadoria visa a protegao do segurado quando ja nao 

mais pode, porfalta de vitalidade, prover seu proprio sustento e de sua familia. 

E certo, tambem, que apenas o mero acumulo de recursos financeiras nao 

implica, por si so, em satisfagao/felicidade e/ou protegao do segurado. A satisfagao e 

algo interno a cada pessoa que escudada em alguns elementos/caracteres externos 

faz com que o individuo alcance a satisfagao interna e abstrata. 

Logo a situagao mais vantajosa nem sempre implica em somas financeiras. 

Ao menos, em tese, e possivel que alguem tenha recursos financeiras proprios, e 

suficientes a sua manutengao, possa encontrar a satisfagao interna no abandono da 

condigao de aposentado (que sempre soa equivocadamente como classe 

desprestigiada, por representar onus ao pais). 

A desaposentagao e uma renuncia a aposentagao, sem prejuizo do tempo 

de servigo ou do tempo de contribuigao, per si irrrenunciaveis, seguida ou nao de 

volta ao trabalho (MARTINEZ, 2008, p. 36). 

Assim, mostra-se plenamente viavel a desaposentagao ao mero talante do 

segurado, ou como disse Ibrahim (2007, p. 39), "pura e simples reversibilidade da 

aposentadoria", quando o segurado tiver meios proprios de manutengao e isso Ihe 

trouxer a felicidade. 

Pois podera o segurado deixar de receber o beneficio mensal, por mero 

capricho, que por via de consequencia estara obtendo em parte efeitos semelhantes 

ao da simples reversibilidade da aposentadoria. 

Ademais, se e certo que quern pode o mais (impor onus ao regime, 

requerendo sua aposentagao quando preenchidos os requisitos) pode o minimo 

tambem (obter a simples reversibilidade do ato concessivo da aposentadoria). 
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CONSIDERACOES FINA1S 

A Previdencia Social, como instrumento social de efetividade da justica 

social, exige cada vez mais aperfeigoamento de seu arcabougo normativo para 

melhor acompanhar as mudangas sociais. Pois o direito sempre corre atras dos 

fatos sociais. Assim, necessita o legislador previdenciario ficar antenado as reais 

necessidades sociais, pois e latente o desconhecimento da populagao acerca do 

tema analisado, principalmente, entre os trabalhadores que detem menor poder 

aquisitivo. 

As reformas previdenciarias sao prementes e necessarias para consolidar o 

instituto abordado neste trabalho cientifico, de modo a acalmar as discussoes 

doutrinarias e jurisprudenciais; alem, de corrigir a injustiga da cobranga da 

contribuigao previdenciaria do trabalhador aposentado nos moldes praticados 

atualmente. 

Restou descortinado o efetivo cabimento no ordenamento brasileiro do 

instituto da desaposentagao, porque inexiste vedagao legal e por ser um instrumento 

corretor da injusta cobranga de contribuigao dos trabalhadores aposentados, pondo 

em efetividade a justiga social. 

Da analise doutrinaria constatou-se predominar a corrente mais ampla da 

desaposentagao, de modo a possibilitar o aproveitamento do tempo de contribuigao 

pos-aposentadoria, tanto no mesmo, como em regime diverse 

Restou comprovada a possibilidade de desfazimento do ato administrativo 

que concede a aposentagao, mediante a mera renuncia das prestagoes 

previdenciaria que nao atinge o direito intocavel da aposentagao, eis que alcangado 

pelo manto protetor do direito adquirido e do ato juridico perfeito, sendo, destarte, 

uma garantia do segurado contra nefastos atos do Poder Publico. Mas tal garantia 

nao pode servir para prejudicar o proprio segurado, razao pela qual outro nao pode 

ser o entendimento. 

Verificou-se ser necessaria a manutengao do equilibrio financeiro e atuarial 

dos sistemas previdenciarios, sob pena de desestruturagao e inviabilidade futura, 

causando mal maior. 



61 

Assim, desnecessaria sera a restituigao de qualquer valor pelo trabalhador 

aposentado que continua vinculado no mesmo regime, eis que a desaposentagao, 

nesse caso, nao trara prejuizos ao sistema e nem a terceiros. 0 acrescimo que 

havera na segunda aposentagao decorre das novas cotizagoes pos-aposentadoria e 

o calculo se assemelha a mero recalculo do beneficio original. 

No que tange a desaposentagao com transmudagao de regimes, constatou-

se ser necessario a compensagao de valores de modo a manter-se o equilibrio 

financeiro e atuarial, sendo exigivel que o trabalhador aposentado restitua, apenas, 

os valores necessarios a manutengao do equilibrio financeiro e atuarial dos regimes 

para evitar danos aos regimes ou a terceiros. 

Por fim, constata-se ser plenamente viavel a segunda aposentagao do 

trabalhador aposentado, como instrumento juridico destinado a corrigir a injusta 

cobranga da contribuigao previdenciaria dos trabalhadores aposentados. 
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