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R E S U M O 

No trabalho foram mostrados os efeitos que a EC 41/2003 trouxe para o servidor 

publico e como essas mudancas tern afetado o contribuinte. Foram tambem 

apresentados os beneficios que a Previdencia Social oferece aos seus contribuintes e 

como fazer para ter direito aos mesmos. Tern como objetivo evidenciar quais os 

beneficios que mais oneram a Previdencia Social a partir do trienio de 2006-2008, pois 

a grande discussao dos governantes de hoje e o deficit da Previdencia. Foi feita uma 

analise comparativa entre os beneficiarios da previdencia social para que pudesse ser 

identificada e mostrada atraves de graficos e tabelas a onerosidade dos beneficios no 

trienio de 2006-2008. Sendo tambem discutida a importancia de contribuir hoje e como 

contribuir para que no futuro, seja mais facil conseguir sua aposentadoria. Evidenciou 

tambem a importancia do contador entender e informar a legislacao previdenciaria e 

nao ser apenas um contador de debito e credito. Os resultados mostraram que em 

relacao aos valores analisados das aposentadorias por tempo de contribuicao, por 

idade e invalidez, tiveram um aumento consideravel. O numero de beneficios 

concedidos como pensao por morte aumentou durante esses tres anos, ja o numero 

de auxilio-doenca teve um saldo negative uma vez que no ano de 2007, o numero 

aumentou e em 2008 baixou. O auxilio-reclusao, o valor aumentou durante os tres 

anos e o valor do auxilio-acidente tambem teve aumento durante os tres anos 

analisados. 

Palavras-chave: Previdencia Social, Beneficios, Aposentadorias, Contribuicao. 



A B S T R A C T 

At work were shown the effects of the EC 41/2003 brought to the public servant and 

how these changes have affected the taxpayer. Were also presented the benefits that 

Social Security offers its taxpayers and how to be entitled thereto. It aims to highlight 

what benefits included in most Social Security from the triennium 2006-2008, as their 

main focus of the government today is social security deficits. It is a comparative 

analysis between the beneficiaries of social security that could be identified and shown 

through graphs and tables to high costs of benefits in the triennium 2006-2008. As also 

discussed the importance of contributing to today and contribute to the future, it is 

easier to achieve your retirement. Also demonstrated the importance of the counter 

understand and inform the social security legislation and not just a counter debit and 

credit. The results showed that in relation to the analyzed values of pensions for years 

of contribution, age and disability, had a considerable increase. The number of benefits 

as a survivor increased during these three years, since the number of sickness benefit 

had a deficit since the year 2007 the number rose and fell in 2008. The aid-seclusion, 

the value increased during the three years and the value of aid, accident also had 

increased during the three years analyzed. 

Keywords: Social Security Benefits, Pensions, Contribution. 
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1. I N T R O D U C A O 

Desde o infcio da colonizagao, a luta pelos direitos a aposentadoria vem 

acompanhando nossa historia, pois a desigualdade social e a exploracao sempre 

existiram. Segundo Sette (2004), depois da Primeira Grande Guerra Mundial (1938-

1945), surge a necessidade de acompanhar o desenvolvimento do mercado e a 

diminuicao da desigualdade social, o Estado interfere na economia do pais. 

O art. 194 da Constituigao Federal no que diz respeito a seguridade social explicita, "A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de aeoes de iniciativas dos 

Poderes Publicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos a saude, 

a previdencia e a assistencia social". 

No seculo XX, com as normas introduzidas, e a Constituigao, a populacao precisa de 

um amparo no que diz respeito a saude, velhice, doenga, maternidade e outros. No 

Brasil, as primeiras leg is la tes previdenciarias surgem a partir do seculo XIX. Foi na 

Constituicao de 1891, que veio a palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aposentadoria (s.f. Ato de aposentar; estado 

do empregado ou funcionario (civil ou militar) que, tendo atingido certa idade, certo 

tempo de servigo ou por motivo de saude, e posto em inatividade e passa a receber 

uma pensao; reforma (para militares). Pensao recebida por quern se aposentou: ir ao 

banco receber a aposentadoria, para os funcionarios publicos em caso de invalidez e 

era custeado integralmente pelo Estado). 

Segundo Martins, Silva e Chan (2004), o marco inicial da Previdencia Social foi 

atribuido a Otton Von Bismark, em 1883 com a introdugao de um sistema de seguro 

social baseado em tres pilares: saude, acidentes de trabalho e invalidez. 

Neste contexto, observa-se que a seguridade social e um dever do Estado necessario 

para as condigoes minimas de sobrevivencia humana e por isso e tratada como uma 

politica publica, ou seja, Estado tern obrigagao de oferecer o mlnimo de condigoes de 

sobrevivencia a todo e qualquer cidadao, como escola, saude, moradia e outras 

condigoes necessarias. 

O Brasil possui dois tipos de sistemas previdenciarios, sao eles: o privado e o publico. 

De acordo com Sette (2004, p. 95), a Previdencia Social publica e especie de "seguro 

coletivo, publico, compulsorio e mediante contribuigao". 

O sistema previdenciario publico e gerido por pessoas juridicas do direito publico 

(Uniao, Distrito Federal e Municfpios) ou entes da administragao indireta e tern 

natureza coletiva, publica e compulsoria. Possui duas instituigoes: o INSS e o 
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Ministerio da Previdencia Social. O Regime Geral da Previdencia (RGPS) e um dos 

fatores de maior abrangencia e d grande importancia para a estabilidade do pais. A 

Previdencia Social e regida pela Lei n° 8.213/91, que trata dos beneficios da 

Previdencia Social, e o Decreto n° 3048/99, que e o regulamento da Previdencia 

Social. 

Segundo Godoy (2008, p. 32), a Previdencia Social vai abranger, em suma, a 

cobertura de riscos decorrentes de doenga, invalidez, velhice, desemprego, morte e 

protecao a maternidade mediante contribuicao, concedendo aposentadorias, pensoes 

etc. 

Assim, aquele contribuinte que estiver com suas contribuigoes em dia com a 

Previdencia Social e seja comprovada a necessidade de algum desses beneficios 

oferecidos, tera seu direito adquirido. 

A baixa taxa de natalidade no Brasil tern deixado o Governo preocupado, pois se a 

taxa de natalidade for baixa, consequentemente o numero de contribuinte do futuro 

tambem sera baixo, logo nao tera como os contribuintes de hoje ter nenhuma garantia 

de que terao suas aposentadorias garantidas futuramente. 

E preciso que o Governo comece a procurar solugoes para que esse problema de 

contribuigao seja solucionado sem que o contribuinte tenha prejuizo. 

Outro fato que tern diminuido com arrecadagao da previdencia e o mercado informal, 

pois o mesmo so arrecada suas receitas de vendas sem nenhuma contrapartida com o 

governo, e isso gera prejuizo ja que futuramente essas pessoas necessitarao de 

algum tipo de beneficio sem que tenha contribuido com a previdencia. 

Oliveira(2001, p. 15) elanca os principios a seguir, com do sistema previdenciario: 

• Universalidade de paraticipagao nos pianos previdenciarios, mediante 

contribuigao; 

• Valor da renda mensal dos beneficios, substitutos do salario-de-contribuigao ou 

do rendimento do trabalho do segurado, nao inferior ao do salario minimo; 

• Calculo dos beneficios considerando-se os salarios-de-contribuigao, corrigidos 

monetariamente; 

• Preservagao do valor real dos beneficios, 

• Previdencia complementar facultativa, custeada por contribuigao adicional. 

Tern como objetivo, estabelecer um sistema de protegao social para proporcionar 

meios indispensaveis de subsistencia ao segurado e a sua familia. 
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Entende-se que o Estado atraves de seus governantes tern uma obrigagao para com o 

cidadao que e de proporcionar meios basicos de sobrevivencia para os mesmos, ou 

seja, dar condigoes de sobrevivencia para pelos menos diminuir a desigualdade social 

que divide a sociedade em diferentes classes sociais, atraves das pessoas que hoje 

contribuem para a Previdencia. 

No artigo "A Falsa Crise do Sistema Social no Brasil: uma analise financeira do 

periodo 1990-2005" da Prof3. Denise Lobato Gentil da UFRJ, que trata dos problemas 

da Previdencia neste periodo, fala da polemica do deficit da previdencia, fala-se 

tambem muito em falencia e que futuramente a previdencia nao tera condigoes de 

manter os segurados. 

Ate o ano de 2002 as decisoes eram tomadas a partir da EC 20/1998, denominada de 

"Reforma da Previdencia", busca o equilibrio financeiro e limitava o contribuinte, onde 

antes so podia contribuir quern fosse funcionario efetivo, limitou as idades para tempo 

de aposentadoria em 60 anos para homem e 55 aos para mulher. Para os calculos 

tem-se como base a ultima remuneracao, em 2003 foi criada a EC41/2003, que veio 

no intuito fazer algumas alteracoes para tentar cobrir o "deficit" da Previdencia, 

fazendo com que as arrecadacoes feitas hoje dos contribuintes paguem os inativos de 

hoje. Essa Emenda Constitucional foi feita justamente para sanar esse problema. Na 

EC 41/2003, a base sera o calculo da media das remuneracoes. 

A Lei Organica da Previdencia Social Brasileira, promulagada em 26 de agosto de 

1960, sob o n° 3.807, com as alteracoes introduzidas pelo decreto n°66, de 21 de 

novembro de 1966, constitui o diploma legal que uniformizou a legislacao espersa 

anteriormente existente. 

De acordo com Sette (2004, p. 141), o Regime Geral da Previdencia Social-RGPS nao 

cobre o risco de desemprego involuntario, que sera objeto de lei especifica ( Lei do 

Seguro-Desemprego). 

E de conhecimento de todos que o pagamento referente ao seguro desemprego, e de 

competencia da Caixa Economica Federal, que e regido pelo Ministerio do Trabalho e 

do INSS. 

A Previdencia Social hoje tern um deficit que nao a pertence, ou seja, o dinheiro que e 

arrecadado dos contribuintes foi gasto com outras obrigacoes e o contribuinte quern 

area com o prejuizo. Todos tern conhecimento que os gestores criam diversas fontes 

de arrecadagao para garantir recursos para a Previdencia. Podemos citar: COFINS 

(Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social), CPMF (Contribuigao 
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Provisoria sobre Movimentagao ou Transigao Financeira), hoje ja extinta e CSLL 

(Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido). 

Neste contexto tem-se a seguinte questao de pesquisa: quais os beneficios do Regime 

Geral da Previdencia Social que mais vem onerando a Previdencia Social, nos ultimos 

tres anos? 

1.1 Objetivo 

1.1.1 Gera l 

Evidenciar quais os beneficios que mais oneram a Previdencia Social a partir do trienio 

de 2006-2008. 

1.1.2 E s p e c i f i c o 

- Fazer um levantamento bibliografico da historia da previdencia social no Brasil; 

- Analisar a evolugao do numero de beneficios concedidos no trienio de 2006-2008. 

- Analisar a evolugao dos valores em R$ dos beneficios concedidos no trienio de 2006-

2008. 

1.2 Justi f icat iva 

O presente trabalho apresenta as mudancas os efeitos da EC 41/2003, a onerosidade 

dos beneficios no trienio 2006-2008 e a quantidade de beneffcios concedidos nesse 

periodo. O tema foi escolhido na intengao de mostrar ao contribuinte a importancia de 

contribuir como tambem de ser informado de seus direitos e deveres para com a 

Previdencia Social. 

Outra relevaneia do assunto e evidenciar os verdadeiros motivos do deficit da 

Previdencia Social e como funciona hoje a contribuigao previdenciaria do pais. Mostra 

tambem a importancia do contador saber da legislagao previdenciaria pra dar subsidio 

aos seus clientes e a populagao em geral. 



17 

1.3 Metodologia 

O trabalho apresentado foi elaborado, atraves de pesquisa bibliografica que e definida 

por Beuren (2008 apud Cervo Bervian 1983, p. 55) como a que: 

explica um problema a partir de referenciais teoricos publicados em 

documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte 

da pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam 

conhecer e analisar as contribuicoes culturais ou cientificas do 

passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou 

problema. 

Teve tambem coleta de dados, a qual Andrade (2003, p. 64) diz que "a coleta implica o 

levantamento em varias fontes desde informacoes previas ate os dados definitivos". 

Sendo utilizado o excel como ferramenta da analise descritiva e comparativa dos 

dados entre os diversos tipos de beneficiario. 

A pesquisa tambem foi qualitativa que segundo Beuren (2008, p. 91 apud Richardson 

1999, p. 80) e conceituada como "os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interpretaeao de certas variaveis, compreender e classificar processos dinamicos 

vividos por grupos sociais". 

Tambem foi utilizada a pesquisa documental, que Andrade (2003), conceitua como: 

e a forma de coleta de dados em relacao a documentos, escritos ou 

nao, denominadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fontes primarias. Livros, revistas, jornais, 

publicacoes avulsas e teses sao fontes secundums. Assim, 

documentos e uma fonte de dados, fixada materialmente e suscetivel 

de der utilizada para consulta, estudo ou prova. 

2. R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 O Prof issional de Contabil idade e a Previdencia 

O mercado empresarial desse seculo vem necessitando de profissionais que tenham o 

dominio cada vez maior na sua area de atuacao no mercado, por isso, que o contador 

que queira ter o trabalho reconhecido por um numero relevante de clientes e pela 

sociedade em geral, tern que ter consciencia de sua responsabilidade como contador. 
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Hoje ja nao e mais interessante aquele contador que so trabalha com debito e credito 

no seu escritorio, ele deve estar preparado para tirar qualquer duvida dos seus clientes 

como, por exemplo, duvidas na area previdenciaria. 

Nao adianta so saber dos percentuais que sao descontados na folha de pagamento, e 

nao entender o que a lei diz com relacao dos direito que a Previdencia traz para o 

contribuinte. Entender como funcionam os beneficios, a partir de quando e quern tern 

direito aos mesmos, ja que sabemos que os proprios funcionarios que sao capacitados 

para trabalharem nos orgaos responsaveis por esse tipo de servigo, nao dominam 

totalmente o assunto. 

O mercado atual nao procura mais profissional mecanizado, o capital intelectual tern 

ganhado mais espago, e o contador tern sua parcela de responsabilidade em oferecer 

esse tipo de service 

2.2 Historico da Previdencia Soc ia l no Brasi l 

A Previdencia Social no Brasil, passou por varias fases na constituigao de Decretos 

Leis e orgaos para um melhor desempenho das atividades para dar suporte ao 

contribuinte como tambem acontecimentos onde serao citados alguns deles em 

seguida. 

Primeiro foi instituida a aposentadoria por invalidez e a pensao por morte. A 

compulsoriedade do seguro contra acidentes do trabalhador em certas atividades 

tambem foi criada. Em seguida a Previdencia Social teve seu reconhecimento com a 

Lei Eloy Chaves. O Fundo de Garantia por tempo de servigo-FGTS tambem e 

instituido como tambem o Programa de Integragao Social-PIS e o Programa de 

Formagao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP que em seguida foram 

unificados. 

Foi instituida tambem a EC 20/1998, a qual estabelece o eixo da Reforma da 

Previdencia Social e A LOPS (Lei Organica da Previdencia Social). 

2.3 Estrutura da Previdencia Soc ia l 

De acordo com Godoy (2008), a Previdencia Social tern a seguinte estrutura: 

• MPAS-Ministerio da Previdencia Social; 
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• DATAPREV-Empresa de Processamento de Dados da Previdencia Social; 

• INSS-lnstituto Nacional de Seguridade Social; 

2.4 Benef ic ios da Previdencia Soc ia l 

A Previdencia Social oferece 10 de tipos de beneficios para seus contribuintes, sao 

eles: 

2.4.1 Aposentador ia por Idade 

Tern direito ao beneficio os trabalhadores urbanos do sexo masculino aos 65 anos e 

do sexo feminino aos 60 anos de idade, Os trabalhadores rurais podem pedir 

aposentadoria por idade com cinco anos a menos: aos 60 anos, homens, e aos 55 

anos, mulheres. 

Para solicitar o beneficio, os trabalhadores urbanos inscritos a partir de 25 de julho de 

1991 precisam comprovar 180 eontribuicoes mensais. Os rurais tern de provar, com 

documentos, 180 meses de trabalho no campo. 

Para fins de aposentadoria por idade do trabalhador rural, nao sera considerada a 

perda da qualidade de segurado nos intervalos entre as atividades ruricolas, devendo, 

entretanto, estar o segurado exercendo a atividade rural na data de entrada do 

requerimento ou na data em que implementou todas as condic5es exigidas para o 

beneficio". 

Percebe-se que e dever do Estado, prestar assistencia as essas pessoas com idade 

avancada, para que elas possam ter o minimo de garantia de sobrevivencia nessa 

etapa de suas vidas, e para isso e necessario ser contribuinte do INSS, se for 

agricultor deve estar exercendo tal funcao para que tenha direito ao beneficio, nao 

sendo necessariamente essas eontribuicoes ser continua de acordo com a Instrucao 

Normativa/INSS DC n° 96 de 23/10/2003, a mesma trata a aposentadoria com 

irrenunciavel e irreversivel, pois trata de um direito que assiste a todos os 

contribuintes. 

Os segurados urbanos filiados ate 24 de julho de 1991, devem comprovar o numero 

de eontribuicoes exigidas de acordo com o ano em que implementaram as condigoes 
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para requerer o beneficio. Para os trabalhadores rurais, filiados ate 24 de julho de 

1991, sera exigida a comprovacao de atividade rural no mesmo numero de meses 

constantes na tabela. Alem disso, o segurado devera estar exercendo a atividade rural 

na data de entrada do requerimento ou na data em que implementou todas as 

condicoes exigidas para o beneficio, ou seja, idade minima e carencia. 

O beneficio corresponde a 70% do salario do beneficio, mais 1 % para cada grupo de 

12 eontribuicoes mensais ate 100% do salario do salario de beneficio, esse valor nao 

podera ser inferior a um salario minimo. 

No caso dos aposentados que voltem a trabalhar, tera que contribuir novamente para 

a Previdencia Social, tendo direito a salario-familia, salario-matemidade, reabilitacao 

profissional, esse se for exigido pela Pericia Medica. 

Nesse caso, o contribuinte volta a contribuir, tern direito a sua aposentadoria e ainda 

volta para seu trabalho, sem nenhuma irregularidade. 

2.4.2 Aposentador ia por Invalidez 

De acordo com a Previdencia e um "beneficio concedido aos trabalhadores que, por 

doenca ou acidente, forem considerados pela pericia medica da Previdencia Social 

incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de servico que Ihes garanta o 

sustento". 

Sao aquelas pessoas que nao tern nenhuma condicao de trabalhar e essa deficiencia 

seja resultado do trabalho que realizava e tenha se prejudicado em tal funcao e 

precisam de uma renda para se manter e manter sua famflia, com o basico que Ihe e 

de direito. 

Para ter direito a esse beneficio, o contribuinte nao pode ja portar tal enfermidade 

quando comecar a contribuir com Previdencia, com excecao do agravamento da 

enfermidade. 

Segundo Martins (2004, p. 117) defere-se aposentadoria especial quando o segurado 

tenha laborado em atividades sujeitas a condicoes especiais que prejudiquem sua 

saude e integridade fisica, como nas atividades penosas, insalubres ou perigosas. 
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De acordo com as normas da Previdencia, quern recebe aposentadoria por invalidez 

tern que passar por pericia medica de dois em dois anos, se nao, o beneficio e 

suspenso. A aposentadoria deixa de ser paga quando o segurado recupera a 

capacidade e volta ao trabalho. 

Aqui a Previdencia, atraves da Pericia acompanha os beneficiados para saber se os 

mesmos possuem condigoes de voltarem a trabalhar ou se ainda necessitam do 

beneficio, pois se nao houver esse acompanhamento, muitas pessoas aproveitam do 

beneficio deixando trabalhar, trazendo prejuizos para a Previdencia. 

2.4.3 Aposentador ia por Tempo de Contr ibuicao 

Pode ser integral ou proporcional. Para ter direito a aposentadoria integral, o 

trabalhador homem deve comprovar pelo menos 35 anos de contribuigao e a 

trabalhadora mulher, 30 anos. Para requerer a aposentadoria proporcional, o 

trabalhador tern que combinar dois requisitos: tempo de contribuigao e a idade minima. 

Os homens podem requerer aposentadoria proporcional aos 53 anos de idade e 30 

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

dezembro de 1998 para completar 30 anos de contribuigao). 

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

(mais um adicional de 40% sobre o tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 

para completar 25 anos de contribuigao). 

Com relagao ao periodo de carencia e de 180 contribuigoes mensais. 

Para Martins (2004): 

e considerado tempo de contribuicao o periodo, contado data da 

data, desde o inicio ate a data do requerimento ou desligamento de 

atividade abrangida pela Previdencia Social, descontados os 

periodos legalmente estabelecidos, como de suspensao do contrato 

de trabalho, de interrupcao de exercfcio e desligamento da atividade. 

Assim, se o contribuinte no decorrer de sua contribuigao junto a Previdencia, se 

desligar algum momento de seu servigo em determinada empresa, tera que comegar a 

contribuir novamente desde o inicio, nao valendo as outras de quando estava 

trabalhando em outra ou na mesma empresa. 



22 

Para ter direito ao beneficio, o trabalhador tern que contribuir para a Previdencia Social 

por no minimo 12 meses, no caso de doenca. Se for acidente, esse prazo de carencia 

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

No caso de acidente, nao e exigido tempo de contribuigao por ser um fato inesperado, 

porem, como foi dito e necessario que o beneficiado seja contribuinte da Previdencia. 

Se o trabalhador estiver recebendo auxilio-doenga, a aposentadoria por invalidez sera 

paga a partir do dia imediatamente posterior ao da cessao do auxilio-doenga. 

Sabemos que existe na Previdencia auxilio para as pessoas que nao possuem 

condigoes de trabalhar por determinado motivo, logo quando o contribuinte deixa de 

receber esse auxilio para ser aposentado, ele comegara a ter seu direito de receber 

sua aposentadoria logo que excluido do auxilio. 

Quanto ao valor recebido quando aposentado, sera de 100% do valor do beneficio, 

quando esse nao estiver recebendo auxilio-doenga, o salario de beneficio dos 

trabalhadores inscritos ate 28 de novembro de 1999 corresponded a media dos 80% 

maiores salarios de contribuigao, corrigidos monetariamente, desde julho de 1994. 

Para os inscritos a partir de 29 de novembro de 1999, o salario de beneficio sera a 

media dos 80% maiores salarios de contribuigao de todo o periodo contributivo. 

O segurado especial (trabalhador rural) tera direito a um salario minimo, se nao 

contribuiu facultativamente. 

Se o trabalhador necessitar de assistencia permanente de outra pessoa, atestada pela 

pericia medica, o valor da aposentadoria sera aumentado em 25% a partir da data do 

seu pedido. 

Pode-se perceber que para cada tipo de necessidade, existe um valor para o 

beneficio. 

Os professores de educagao infantil, do ensino fundamental e medio, desde que 

comprovem exclusividade em sala de aula, terao em seu tempo de contribuigao, 05 

anos reduzidos. 
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2.4.4 Aposentador ia E s p e c i a l 

De acordo com a Previdencia Social, a aposentadoria especial e o beneficio concedido 

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

fisica. Para ter direito a aposentadoria especial, o trabalhador devera comprovar, alem 

do tempo de trabalho, efetiva exposicao aos agentes fisicos, biologicos ou associacao 

de agentes prejudiciais pelo periodo exigido para a concessao do beneficio (15, 20 ou 

25 anos), ou seja, e um beneficio concedido aquelas pessoas que no decorrer de seu 

trabalho, tenha adquirido algum tipo de doenca ou desgaste fisico e com isso, nao 

tenha mais condigoes de trabalhar. 

Para ter direito a esse beneficio o contribuinte tera que ter no minimo 180 

contribuigoes. Esse numero de contribuigao passou a ser exigido a partir de 25 de 

julho 1991. 

Segundo site da Previdencia Social, a "eomprovagao sera feita em formulario do Perfil 

Profissiografico Previdenciario (PPP), preenchido pela empresa com base em Laudo 

Tecnico de Condigoes Ambientais de Trabalho (LTCA), expedido por medico do 

trabalho ou engenheiro de seguranga do trabalho". 

O valor da aposentadoria especial corresponde a 100% do salario de beneficio. O 

salario de beneficio dos trabalhadores inscritos ate 28 de novembro de 1999 

corresponded a media dos 80% maiores salarios de contribuigao, corrigidos 

monetariamente, desde julho de 1994. 

Para os inscritos a partir de 29 de novembro de 1999, o salario de beneficio sera a 

media dos 80% maiores salarios de contribuigao de todo o periodo contributivo. 

O contribuinte tera seu beneficio cancelado no momento em que ele retornar ao seu 

trabalho. 

2.4.5 P e n s a o por Morte 

Segundo Martins (2004, p. 119), pensao por morte e o beneficio previdenciario pago 

aos dependentes em decorrencia do falecimento do segurado. 
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Segundo a CF/1988, em seu art. 201, "A previdencia social sera organizada sob a 

forma de regime geral, de carater contributivo e de filiacao obrigatoria, observados 

criterios que preservem o equilibrio financeiro a atuarial, e atendera, nos termos da lei 

a": 

V - pensao por morte do segurado, homem ou mulher, ao conjuge ou companheiro e 

dependentes, observado o disposto no par 2°. 

O conjuge, companheiro (a) e demais dependentes nao ficarao desacobertados pela 

previdencia, no caso de morte do contribuinte e o valor recebido nao podera ser 

inferior a um salario minimo. 

Nesse caso nao e exigido tempo minimo de contribuigao, ja que tambem se trata de 

fato inesperado, porem e necessario que a pessoa seja contribuinte. 

Para a Previdencia, sao considerados dependentes: conjuge, companheiro (a) e filhos 

menores de 21 anos, nao-emancipados ou invalidos; pais; irmaos menores de 21 

anos, nao emancipados ou invalidos. 

Enteados ou menores de 21 anos que estejam sob tutela do segurado possuem os 

mesmos direitos dos filhos, desde que nao possuam bens para garantir seu sustento e 

sua educacao. 

A dependencia economica de conjuges, companheiros e filhos e presumida. Nos 

demais casos devem ser comprovados por documentos, como declaracao do Imposto 

de Renda. 

Para ser considerado companheiro (a) e preciso comprovar uniao estavel com 

segurado (a). A decisao judicial proferida na Acao Civil Publica n° 2000.71.00.009347-

promovida pelo TRF( Tribunal Regional Federal) determina que companheiro (a) 

homossexual de segurado (a) tera direito a pensao por morte e auxilio-reclusao. 

Havendo dependentes de uma classe, os integrantes da classe seguinte perdem o 

direito ao beneficio. 

De acordo com Sette (2004): 

ha de se registrar que os beneficios de pensao por morte pagos aos 

dependentes dos servidores publicos civis, mesmo que estes tenham 

ingressado no service publico antes da publicacao da Emenda de n. 

41/03, serao atualizados de acordo com os criterios a serem 

estabelecidos em Lei. 
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2.4.6 Auxil io-doenga 

O auxilio-doenga e um tipo de beneficio destinado aquelas pessoas que por algum tipo 

de doenga ou acidente, nao possui condicoes de exercer sua profissao ou atividades 

do dia-a-dia. 

Segundo Martins (2004, p. 109), o auxilio-doenga deve ser de curta duracao e 

renovavel a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. E um beneficio 

pago em decorrencia de incapacidade temporaria. 

Esse beneficio ate os quinze primeiros dias e pago pela empresa a qual o contribuinte 

e funcionario depois desse periodo, a responsabilidade e do INSS. No caso do 

contribuinte individual (empresario, profissionais liberals, trabalhadores por conta 

propria, entre outros), a Previdencia paga todo o periodo da doenga ou do acidente 

(desde que o trabalhador tenha requerido o beneficio), aqui o pedido e de 

responsabilidade do contribuinte, ja que o mesmo nao possui nenhum vinculo com 

nenhuma empresa. 

Tera direito ao beneficio sem a necessidade de cumprir o prazo minimo de 

contribuigao, desde que tenha qualidade de segurado, o trabalhador acometido de 

tuberculose ativa, hanseniase, alienagao mental, neoplasia maligna, cegueira, 

paralisia irreversivel e incapacitante, cardiopatia grave, doenga de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, doenga de Paget (osteite deformante) 

em estagio avangado, sindrome da deficiencia imunologica adquirida (Aids) ou 

contaminado por radiagao (comprovada em laudo medico). 

No caso do auxilio-doenga, a Previdencia tern a preocupagao de acompanhar a 

recuperagao do contribuinte, exigindo exames medicos periodicos dessas pessoas, 

para ter a certeza se ela tern condigoes de voltar a trabalhar ou se ainda precisa do 

beneficio, para o seu sustento. Para isso a Previdencia conta o programa chamado 

reabilitagao profissional, que serve para fazer esses acompanhamentos. 

No caso de acidentes de qualquer natureza, tambem nao e exigido o prazo minimo de 

contribuigoes e o dependentes nao terao direito a esse tipo de beneficio. 

O valor do beneficio que tera direito ao beneficio e de 9 1 % do valor do beneficio. O 

segurado especial (trabalhador rural) tera direito a um salario minimo, se nao 

contribuiu facultativamente. O salario de beneficio dos trabalhadores inscritos ate 28 

de novembro de 1999 corresponded a media dos 80% maiores salarios de 

contribuigao, corrigidos monetariamente, desde julho de 1994. 
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Para os inscritos a partir de 29 de novembro de 1999, o salario de beneficio sera a 

media dos 80% maiores salarios de contribuigao de todo o periodo contributivo, 

segundo dados da Previdencia Social. 

Nao tern direito ao auxilio-doenga quern, ao se filiar a Previdencia Social, ja tiver 

doenga ou lesao que geraria o beneficio, a nao ser quando a incapacidade resulta do 

agravamento da enfermidade. 

A Previdencia explica com isso, que se o cidadao que comega a contribuir quando 

adquire a doenga nao tera direito ao beneficio a nao ser que o contribuinte fique 

incapaz de realizar suas atividades antes carencia do beneficio. 

2.4.7 Auxil io-acidente 

De acordo com Sette (2004): 

o auxilio-acidente e especie de beneficio previdenciario concedido, 

como indenizacao, ao segurado quando apos a consolidacao das 

lesoes decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redugao da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia", ou seja, o cidadao que contribui com a 

Previdencia Social, que ficar impedido de realizar suas funcoes 

habituais, tera direito ao beneficio desde que esteja em dia com suas 

eontribuicoes. 

Terao direitos ao beneficio segundo a Previdencia Social o trabalhador empregado, o 

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

individual e o facultativo nao recebem o beneficio. 

Nao ha periodo de carencia para esse tipo de beneficio e o valor do beneficio 

corresponde a 50% do salario de beneficio que deu origem ao auxilio-doenga corrigido 

ate o mes anterior ao do inicio do auxilio-acidente. 

Segundo Sette (2004): 

o recebimento de salario ou concessao de outro beneficio, exceto de 

aposentadoria, nao prejudicara a continuidade do recebimento do 

auxilio-acidente. Contudo, no caso de reabertura de auxilio-doenga 

por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxilio-
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acidente, este sera suspenso ate a cessaeao do auxilio-doenga 

reaberto, quando sera reativado. 

2.4.8 Auxi l io-reclusao 

Esse tipo de auxilio e concedido aos dependentes do contribuinte que se encontra em 

reclusao e que nao tenha nenhum vinculo empregaticio com nenhuma empresa como 

tambem nao esteja recebendo outro tipo de beneficio como auxilio-doenga, 

aposentadoria ou abono de permanencia em servigo. 

Para ter direito a esse beneficio nao e necessario tempo minimo de contribuigao. De 

acordo com a Previdencia, a partir de 1° de margo de 2008, sera devido aos 

dependentes do segurado cujo salario-de-contribuigao seja igual ou inferior a R$ 

710.08 (setecentos e dez reais e oito centavos) independentemente da quantidade de 

contratos e de atividades exercidas. 

A Previdencia exige que de tres em tres meses, os dependentes do contribuinte 

apresente a Previdencia um atestado emitido por orgao competente um atestado 

comprovando que o contribuinte ainda esta preso, para que os dependente possam 

continuar recebendo o beneficio. 

De acordo com a Previdencia Social, para os segurados com idade entre 16 e 18 

anos, serao exigidos o despacho de internagao e o atestado de efetivo recolhimento a 

orgao subordinado ao Juizado da Infancia e da Juventude. 

Em caso de fuga, o pagamento e interrompido e so pode ser restabelecido a partir da 

data da recaptura. Em caso de falecimento do detento, o beneficio e automaticamente 

convertido em pensao por morte. Havendo mais de um dependente, o auxilio e 

dividido entre todos, em partes iguais. Quando um dos dependentes perde o direito de 

receber o beneficio, e feita nova divisao entre os dependentes restantes. 

2.4.9 Salario-maternidade 

Segundo Martins (2004, p. 121), o salario-matemidade consiste na remuneragao a que 

a segurada gestante tern direito durante seu afastamento, de acordo com o periodo 

estabelecido por lei e mediante comprovagao medica. 
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A CF/1988, em seu art. 7° deixa claro nos direitos do cidadao, em particular dos 

direitos da gestante, que a mesma tera direito, sem prejuizo do emprego e do salario, 

com a duragao de 120 (cento e vinte dias). 

A partir de setembro de 2003, passou a ser obrigacao da empresa, pagar o salario da 

gestante sendo compensado posteriormente durante sua licenca e posteriormente o 

empregador tera esses valores compensados, o mesmo tera que guardar os 

comprovantes de pagamento por um periodo de 10anos, como tambem os atestados. 

Outra novidade e que as maes adotivas tambem passaram a ter direito ao beneficio. 

Se a contribuinte tiver algum problema resultante da gravidez, tera o direito de 

prorrogar por mais duas semanas sua licenca podendo tambem ser no final de sua 

licenca. 

O salario-matemidade e concedido a segurada que adotar uma crianca ou ganhar a 

guarda judicial para fins de adocao: 

- se a crianca tiver ate um ano de idade, o salario-matemidade sera de 120 dias; 

- se tiver de um ano a quatro anos de idade, o salario-matemidade sera de 60 dias; 

- se tiver de quatro anos a oito anos de idade, o salario-maternidade sera de 30 dias. 

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

das trabalhadoras empregadas, empregadas domesticas e trabalhadoras avulsas, 

desde que comprovem filiagao nesta condigao na data do afastamento para fins de 

salario maternidade ou na data do parto. Entende-se que para aquelas mulheres sao 

funcionarias de alguma empresa ou repartigao, nao e necessario numero minimo de 

contribuigao, visto que elas sao contribuintes da previdencia. 

A contribuinte facultativa e a individual tern que ter pelo menos dez contribuigoes para 

receber o beneficio. A segurada especial recebera o salario-maternidade se 

comprovar no minimo dez meses de trabalho rural. Se o nascimento for prematuro, a 

carencia sera reduzida no mesmo total de meses em que o parto foi antecipado. 

Se a gestante tiver empregos simultaneos ou exerce atividades, tera direito a dois 

salarios-matemidade, desde que contribua em ambas as fungoes. 

Para a segurada contribuinte: 
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- quern tern salario fixo recebera o valor integral da remuneracao mensal; 

- quern tern salario variavel recebera o equivalente a media salarial dos seis meses 

anteriores; 

- quern recebe acima do teto salarial do Ministro do Supremo Tribunal Federal tera o 

salario-maternidade limitado a esse teto, segundo a Resolugao n° 236/02 do Supremo 

Tribunal Federal, de 19 de julho de 2002. Valor valido para o servidor publico. 

A trabalhadora avulsa recebera o equivalente ao ultimo mes de trabalho, observado o 

teto do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Para a empregada domestica o salario-

maternidade e equivalente ao ultimo salario de contribuigao, observado os limites 

minimo e maximo do salario de contribuigao para a Previdencia Social. A trabalhadora 

rural tern direito a um salario minimo. 

A contribuinte individual e a facultativa tern direito ao equivalente a 1/12 da soma dos 

12 ultimos salarios de contribuigao apurados em um periodo de no maximo 15 meses, 

observado o limite maximo dos beneficios. 

Se a contribuinte so entrar com pedido do salario-maternidade depois do parto, tera 

que ter como prova o registro da crianga. Se for um caso de adogao, tera que 

apresentar o termo judicial de guarda a adotante ou quern tiver a guarda. 

2 A 1 0 Salario-familia 

E o beneficio pago aos trabalhadores com salario mensal de ate R$ R$ 710,08, para 

auxiliar no sustento dos filhos de ate 14 anos incompletos ou invalidos. (Observagao: 

Sao equiparados aos filhos, os enteados e os tutelados que nao possuem bens 

suficientes para o proprio sustento). 

Sua natureza juridica nao e de salario, mas sim de beneficio previdenciario. 

De acordo com a Portaria n° 77, de 12 de margo de 2008, o valor do salario-familia 

sera de R$ 24,23, porfilho de ate 14 anos incompletos ou invalidos, para quern ganhar 

ate R$ 472,43. Para o trabalhador que receber de R$ 472,44 ate 710,08, o valor do 

salario-familia porfilho de ate 14 anos incompletos ou invalidos, sera de R$ R$ 17,07. 

O valor da quota sera proporcional aos dias trabalhados nos meses de admissao e 

demissao do empregado. Para o trabalhador avulso, a quota sera integral 

independentemente do total de dias trabalhados. 
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O trabalhador autonomo, equiparado a ele e ao empresario, como tambem ao 

contribuinte facultativo, que nao sao empregados, esses nao terao direito ao salario-

familia. 

Nao e exigido numero minimo de contribuigao e o empregador tera que guardar os 

comprovantes de pagamento por um periodo de dez anos, juntamente com as copias 

de certidao de nascimento. 

2.5 S e g u r a d o s Obrigatorios 

A Previdencia Social classifica como segurado obrigatorio cinco categorias: 

empregado, empregado domestico, trabalhador avulso, segurado especial, e 

contribuinte individual. 

Martins (2004) conceitua segurado como: 

sao as pessoas fisicas que exercem ou nao atividade, remunerada 

ou nao, efetiva ou eventual, com ou sem vinculo empregatlcio. Tanto 

sao segurados ativos, como os inativos. O facultativo tambem e 

segurado, embora nao tenha remuneracao (exemplo: dona-de-casa). 

Pouco importa se a pessoa tern ou nao vinculo de empregado para 

ser segurado. 

2.5.1 Empregado 

Sao todas aquelas pessoas fisicas que trabalham com carteira assinada para 

determinada empresa ou presta servigo para algum orgao publico como os Ministros, 

Secretaries e os demais cargos comissionados. Nao sendo considerado aqui como 

empregado os funcionarios publicos por terem regime de previdencia propria. Os 

trabalhadores rurais tambem sao considerados empregados assim como os 

trabalhadores temporarios. 

O trabalhador rural (empregado e contribuinte individual), enquadrado como segurado 

obrigatorio do Regime Geral de Previdencia Social (RGPS), pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salario-minimo, ate 31 de dezembro de 2010, 

desde que comprove o efetivo exercicio da atividade rural, ainda que de forma 

descontinua, em numero de meses igual a carencia exigida. Para o segurado especial 

nao ha limite de data. 
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2.5.2 Empregado Domest ico 

De acordo com a Previdencia Social, o empregado domestico e aquele "trabalhador 

que presta servigo na casa de outra pessoa ou familia, desde que essa atividade nao 

tenha fins lucrativos para o empregador. Sao empregados domesticos: govemanta, 

jardineiro, motorista, caseiro, domestica e outros", ou seja, sao todas aquelas pessoas 

que trabalham em resideneias familiares como arrumadeira, cozinheira, dentre outras 

fungoes, desde que o empregador nao use esse tipo de trabalho para se beneficiar 

financeiramente. Vale lembrar que esse trabalho deve ser continuo. 

Os trabalhadore domesticos sao regidos pela Lei n° 5.859/72. 

2.5.3 Contribuinte Individual 

Martins (2004) conceitua contribuinte como: 

e a pessoa que tern relagao pessoal e direta com a situagao que 

constitua o fato gerador da obrigagao ( art. 121, paragrafo unico, I, 

do CTN). Exemplos: o empregado e a empresa. Responsavel e a 

pessoa que, sem revestir a condigao de contribuinte, tern obrigagao 

decorrente de disposigao espressa de lei (art. 121, paragrafo unico, 

inciso II, do CTN). Exemplo a empresa que retem a contribuigao de 

8, 9 ou 11% do empregado. 

Sao considerados contribuinte individual os autonomos, os empresarios e os 

trabalhadores que prestam servigos de natureza eventual a empresas, sem vinculo 

empregaticio. Sao considerados contribuintes individuals, entre outros, os sacerdotes, 

o socio gerente e o socio cotista que recebem remuneragao decorrente de atividade 

em empresa urbana ou rural, os sindicos remunerados, os motoristas de taxi, os 

vendedores ambulantes, as diaristas, os pintores, os eletricistas, os associados de 

cooperativas de trabalho, o trabalhador eventual entre outros. 

De acordo com a Previdencia Social, "o trabalhador rural (empregado e contribuinte 

individual), enquadrado como segurado obrigatorio do Regime Geral de Previdencia 

Social (RGPS), pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salario-

minimo, ate 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o efetivo exercicio da 

atividade rural, ainda que de forma descontinua, em numero de meses igual a 

carencia exigida. Para o segurado especial nao ha limite de data". 
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2.5.4 Trabalhador Avulso 

Para Sette (2004, p. 168), "trabalhador avulso e a pessoa que presta servicos de 

natureza urbana ou rural para a empresa tomadora de servicos, atraves da 

intermediacao de um sindicato ou orgao gestor de mao-de-obra, sem vinculo de 

emprego". 

Sao aquelas pessoas que fazem trabalho esporadico para determinada empresa ou 

pessoa. 

De acordo com a Previdencia Social, "nesta categoria estao os trabalhadores em 

portos: estivador, carregador, amarrador de embareacoes, quern faz limpeza e 

conservacao de embareacoes e vigia. Na industria de extracao de sal e no 

ensacamento de cacau e cafe tambem ha trabalhador avulso". 

2.5.5 Segurado E s p e c i a l 

De acordo com a Previdencia Social, "sao os trabalhadores rurais que produzem em 

regime de economia familiar, sem utilizacao de mao de obra assalariada permanente, 

e que a area do imovel rural explorado seja de ate 04 modulos fiscais. Estao incluidos 

nesta categoria conjuges, companheiros e filhos maiores de 16 anos que trabalham 

com a familia em atividade rural. Tambem sao considerados segurados especiais o 

pescador artesanal e o indio que exerce atividade rural e seus familiares". 

2.6 S e g u r a d o s Facultat ivos 

Segundo a Previdencia Social nesta categoria estao todas as pessoas com mais de 16 

anos que nao tern renda propria, mas decidem contribuir para a Previdencia Social. 

Por exemplo: donas-de-casa, estudantes, sfndicos de eondominio nao-remunerados, 

desempregados, presidiarios nao-remunerados e estudantes bolsistas. 

O segurado especial podera inscrever-se como segurado facultativo. 

De acordo com Sette (2004): 

o segurado facultativo permanecera nesta condicao enquanto nao 

estiver exercendo atividade vinculada a qualquer regime 
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previdenciario ou ate perder a qualidade de segurado em face do 

nao recolhimento das eontribuicoes previdenciarias. 

2.7 Dependentes da Segur idade Soc ia l 

Sao aquelas pessoas que dependem financeiramente dos segurados. 

A Previdencia Social classifica em tres classes seus dependentes, sao elas: 

• Conjuges, companheiro (a) e filhos menores de 21 anos ou invalidos, desde 

que nao tenha se emancipado entre os 16 ou 18 anos de idade; 

• Pais; 

• Irmaos nao emancipados, menores de 21 anos ou invalidos. 

Os enteados ou menores de 21 anos que estao sob tutela do segurado terao os 

mesmos direitos dos seus filhos, desde que nao possuam condicoes para se manter. 

Segundo a Previdencia Social, "a dependencia economica de conjuges, companheiros 

e filhos e presumida. Nos demais easos deve ser comprovada por documentos, como 

declaracao do Imposto de Renda e outros. Para ser considerado companheiro(a) e 

preciso comprovar uniao estavel com o(a) segurado(a)". 

A Previdencia quer deixar claro que e notorio a dependencia do conjuge, filhos e 

companheiro (a), porem as demais pessoas que se consideram dependentes dos 

segurados devem comprovar essa dependencia mediante documento. Isso acontece 

para evitar determinado tipo de fraude em relacao a Previdencia, ou seja deve exixtir 

fiscalizacao por parte dela para que nao ocorra injustice, com ose demais segurados e 

dependentes como tambem prejuizo. 

O filho ou o irmao invalido maior de 21 anos somente figurarao como dependentes do 

segurado se restar comprovado em exame medico-perieial, cumulativamente, que: 

• a incapacidade para o trabalho e total e permanente; 

• a invalidez e anterior a eventual causa de emancipacao civil ou anterior a data 

em que completou 21 anos; 

• a invalidez manteve-se de forma ininterrupta ate o preenchimento de todos os 

requisitos de elegibilidade ao beneficio. 
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O irmao ou o filho maior invalido terao direito a pensao por morte desde que a 

invalidez seja anterior ou simultanea ao obito do segurado e o requerente nao tenha 

se emancipado ate a data da invalidez. 

De acordo com Sette (2004), a perda da qualidade de dependente ocorre: 

• para o conjuge, pela separacao judicial ou divorcio, enquanto nao Ihe for 

assegurada a prestacao de alimentos, pela anulacao do casamento, pelo obito 

ou por sentenca judicial transitada em julgado; 

• para a companheira ou companheiro, pela cessacao da uniao estavel com o 

segurado ou segurada, enquanto nao Ihe for garantida a prestacao de 

alimentos; 

• para o filho e o irmao, de qualquer condicao, ao completarem vinte e um anos 

de idade, salvo se invalidos, ou pela emancipacao, ainda que invalido, exceto, 

neste caso, se a emancipacao for decorrente de colacao de grau cientifico em 

curso de ensino superior; 

• para os dependenes em geral: 

a) pela cessacao da invalidez; ou 

b) pelo falecimento". 

Para realizar a inscricao do dependente, e necessaria a apresentacao de documentos 

para requerer o beneficio. O menor de 21 anos tambem devera apresentar declaracao, 

mostrando que ainda nao e emancipado, como tambem os pais e os irmao de provar a 

nao existencia de dependentes dos mesmos. 

3. A E M E N D A C O N S T I T U C I O N A L 41/2003 

A Previdencia Social tern passado por varias mudancas nos ultimos anos, com 

reforma na previdencia que trouxe alteracoes e criacao da Emenda Constitucional 

41/2003, que teve inicio no Governo Lula. 

Antes de tomar qualquer decisao, o Governo Federal se reuniu com os Governadores 

de Estado e o Congresso Nacional. Foi feito um balanco de como andava a 

previdencia, suas dificuldades, a arrecadacao e outros problemas, para a partir dai 

chegar a uma tomada de decisao. 

De acordo com Prof 3 Denise Lobato Gentil da UFRJ escuta-se muito falar nos ultimos 

anos em crise na previdencia, que o deficit e enorme, e que futuramente nao tera mais 
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condicoes de se manter os beneficios que a previdencia proporciona para seus 

contribuintes. Segundo o mesmo autor, que defende a ideia que essa crise aconteceu 

porque o dinheiro que foi arrecadado dos contribuintes foi gasto em outras despesas; 

e que nao foi reposto. Agora o governo nao possui essa verba para pagar os 

beneficios existentes. 

No intuito de achar uma solueao para o problema, o governo resolveu fazer uma 

reforma na Previdencia, criando assim a EC 41/2003. Essa reforma aconteceu no 

Governo Lula, em seu primeiro mandato em 2003, e ate hoje traz discussao a seu 

respeito. 

Foi um impacto forte para o contribuinte, ja que antes dessa reforma, o mesmo 

contribuia para que quando chegasse o momento de usufruir de seu esforco durante 

anos de seu trabalho. Apos e EC 41/2003, tudo muda e comeca a ficar mais dificil, 

pois tera que continuar contribuindo com a Previdencia para garantir o beneficio para 

que outros que irao se aposentar futuramente possam gozar desse beneficio. O 

mesmo acontece com o contribuinte de hoje que contribui; porem seu dinheiro que 

deveria estar sendo guardado para futuramente receber em forma de beneficio esta 

sendo utilizado para pagar os aposentados e pensionistas de hoje sem que tenha 

nenhuma garantia que mais tarde podera ter seu beneficio. 

Existem algumas diferencas na EC 41/03 em relacao a EC 20/98, no que diz respeito 

a aposentadoria. Alguns artigos da Constituicao Federal foram modificados, entre eles: 

art. 37, art. 40, art.42, art. 48, art. 96, art. 149 e art. 201, revoga o inciso IX do § 3 do 

art. 142 da Constituigao Federal e os dispositivos da EC 20/98. 

Diante da reforma da Previdencia, com a EC 41/03, muita coisa mudou para o 

contribuinte, como todas as decisoes tern suas vantagens e desvantagens, com a 

criagao da nova emenda nao foi diferente, como esta sendo mostrado e comentado no 

decorrer do trabalho. 

Foram inumeros os efeitos que a EC 41/03, como mostraremos agora: 

Com a EC41/03, nao teve muita alteracao, so no que diz respeito a antecipagao no 

tempo de aposentadoria onde se o contribuinte quiser se aposentar antes de 

completar 55 anos se homem e 60 anos se mulher, sera aplicado um redutor de tres 

inteiros e cinco decimos por cento, para quern completar as exigencias para a 

aposentadoria ate 31/01/05, e cinco por cento para os demais que tenham direito a 

partir de 01/06. Com relacao a aposentadoria proporcional, o art. 8° da EC 20/98, 

deixava clara as seguintes exigencias para o contribuinte: 48 anos, mais um pedagio 
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de 40% sobre o tempo que faltava naquela data para completar o tempo de 

contribuigao para a aposentadoria, se fosse mulher e ter 05 anos no cargo. Para os 

homens, seria uma exigencia de 53 anos, 30 anos de contribuigao, acrescido um 

pedagio de 40% sobre o tempo que faltava naquela data para completar o tempo de 

contribuigao para a aposentadoria, assim como tambem ter 05 anos no cargo. 

Com a vigencia da EC 41/03, em seu art. 3° diz mantem para os que ate a publicagao 

da nova emenda, tenham cumprido todas as condigoes para ter direito ao beneficio 

com relagao a aposentadoria proporcional. 

A nova Emenda Constitucional trouxe tambem mudangas nos criterios de 

aposentadoria, onde muitas pessoas ficaram insatisfeitas com essas mudangas, ja que 

foram aumentados os criterios para o direito a aposentadoria como o teto salarial foi 

diminuido e o tempo no cargo efetivo que teve seu tempo acrescido de 10 anos 

para20 anos e 05 anos no cargo que exerce, no servigo publico. 

A baixa taxa de natalidade no Brasil tern deixado o Governo preocupado, pois se a 

taxa de natalidade for baixa, conseqtientemente o numero de contribuinte do futuro 

tambem sera baixo, logo nao tera como os contribuintes de hoje ter nenhuma garantia 

de que terao suas aposentadorias garantidas futuramente. 

E preciso que o Governo comece a procurar solugoes para que esse problema de 

contribuigao seja solucionado sem que o contribuinte tenha prejuizo. 

No servigo publico existe ter modalidades de aposentadoria: voluntaria, compulsoria 

ou por invalidez, que com vigencia da EC 41/03, tiveram alteragoes as quais ja foram 

citadas anteriormente. 

Foi implantada tambem a regra de transigao para os contribuintes que foram admitidos 

de forma regular no servigo publico antes de 16 de dezembro de 1998, o qual sera 

facultado o direito de aposentadoria pela regra do art. 41 da CF/88 ou pela 

aposentadoria voluntaria. 

Alguns autores de artigos defendem a ideia de que com essas mudangas, foi retirado 

o direito do servidor, que ele adquiriu quando contribuinte. 
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4. A N A L I S E D E S C R I T I V A D O S D A D O S 

Tabela 1 - Valor das aposentadorias concedidas, 2006-2008 

Valor das aposentadorias (em milhoes R$) 

Aposentadorias 2006 2007 2008 Variacao 2006-2008 

Tempo de Contribuigao 184.663 264.766 305.006 65,17% 
Idade 189.332 234.711 274.409 44,94% 

Invalidez 118.006 97.228 152.390 29.14% 
Total 492.000 596.705 731.805 48,74% 

Fonte: DATAPREV, Sub, Sintese. 

Como mostra a tabela 1, podemos observar as mudangas nos valores das 

aposentadorias e variagoes percentuais, entre os anos de 2006 a 2008. 

O valor das aposentadorias por tempo de contribuigao, no ano de 2008 em relagao a 

2006 houve um aumento de R$ 120.343 representando aproximadamente 65,17%. 

Sendo R$ 80.103 de 2006 para 2007 e R$ 40.240 de 2007 para 2008. 

Nas aposentadorias por idade, pode ser observado tambem que no ano de 2008, 

comparado com o ano de 2006, houve um aumento de R$ 85.077, ou seja, 

aproximadamente 44,94%. Sendo R$ 45.379 de 2006 para 2007 e R$ 39.698 de 2007 

para 2008. 

Conforme mostra a tabela 1, nas aposentadorias por invalidez, de 2006 para 2007 

houve uma diminuigao de R$ 20.778, porem de 2007 para 2008, um aumento de R$ 

55.162. Resultando em uma variagao no ano de 2008 com relagao a 2006 de R$ 

34.384, aproximadamente 29,14%. 

Tabela 2 - Valor das pensoes concedidas, 2006-2008 

Valor das pensoes (em milhoes R$) 

Pensdes 2006 2007 2008 Variacao 2006-2008 

Por morte 200.199 228.586 250.140 24.95% 
Total 200.199 228.586 250.140 24,95% 

Fonte: DATAPREV, Sub, Sintese. 

Na tabela 2 e feito uma analise das pensoes, onde e destacada a pensao por morte. 

Fazendo um comparativo do ano de 2008 em relagao a 2006, observa-se que ha um 

aumento de R$ 49.941, representando aproximadamente 24,95%. 
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Tabela 3 - Valor dos auxilios concedidos, 2006-2008 

Valor dos auxilios (em milhoes R$) 

Auxilios 2006 2007 2008 Variacao 2006-2008 
Doenga 1.393.979 1.219.020 1.283.802 -7,90% 
Reclusao 5.311 6.210 7.232 36,17% 

Acidente 1.097 1.486 2.026 84.76% 

Total 1.400.387 1.226.716 1.293.061 -7,66% 

Fonte: DATAPREV, Sub, Sintese. 

A tabela 3 evidencia os auxilios analisados nos anos ja citados, e observa-se que 

comparando o ano de 2007 com o de 2006, houve uma reducao no valor do auxilio-

doenga de R$ 174.059 sendo um valor relevante, porem no ano de 2008 comparado 

com o de 2007, teve um aumento no valor de R$ 64.782, totalizando de 2006 a 2006 

uma variagao de -7,90% aproximadamente. 

No auxilio-reclusao, foi feita tambem uma analise, e foi verificado que houve um 

aumento comparando o ano de 2007 com o ano de 2006, no valor de R$ 899. No ano 

de 2008, comparado com o ano de 2007, teve tambem um aumento no valor de R$ 

1.022, representando uma variagao de 2006 a 2008 de 36,17% aproximadamente. 

No auxilio-acidente, foi observado que houve um aumento no valor da aposentadoria 

nos tres anos analisados, onde no ano de 2007 comparado com o ano de 2006, houve 

um aumento no valor de R$ 389. Ja no ano de 2008 comparado com o ano de 2007, 

houve um aumento no valor de R$ 540, somando uma variagao de 2006 a 2008 

aproximadamente de 84,76%. 

Tabela 4 - Quantidade de beneficios concedidos, 2006-2008 

Beneficios 2006 2007 2008 AV 2006 AV 2007 AV 2008 

Aposentadorias 819.593 900.979 1.016.250 24,41% 29,05% 31,67% 

Pensoes 334.801 359.186 367.695 9,97% 11,58% 11,46% 

Auxilios 2.202.709 1.841.460 1.825.156 65,61% 59,37% 56,87% 

Total 3.357.103 3.101.625 3.209.101 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: DATAPREV, Sub, Sintese. 

Com base nos dados da tabela 4 foram elaborados os seguintes graficos: 

Gr&fico 1 - Beneficios Concedidos em 2006 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No grafico 1, foi feita uma anaiise percentual do numero de beneficios concedidos no 

ano de 2006 para um melhor entendimento do leitor, e foi observado que o numero de 

aposentadorias correspondia a 24,41% dos beneficios, as pensoes a 9,97% e os 

auxilios a 65,61%, isso mostra que o numero de auxilios nesse ano foi maior que os 

outros dois tipos de beneficios analisados, 

O grafico 2 corresponde aos beneficios concedidos no ano de 2008, apresentando 

mudangas em relagao ao grafico 1, onde o numero de aposentadorias cresceu e 

passou para o percentual correspondente a 31,67% dos beneficios,isso mostra que 

provavelmente a expectativa de vida do cidadao brasileiro cresceu, o numero de 

pensoes tambem cresceu e passou para 11,46% desses beneficios, ao contrario do 

que aconteceu com os auxilios que caiu para 56,87% dos beneficios concedidos. 

Grafico 3 - Quantidade de aposentadorias concedidas, 2006-2008 
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Fonte: DATAPREV, Sub, Sintese. 

Foi feita tambem uma anaiise, na quantidade de aposentadorias concedidas, nas 

pensoes como tambem nos auxilio, como mostra os graficos. 

Como mostra o grafico 3 acima, pode ser observado na aposentadoria por tempo de 

contribuigao, no ano de 2007 comparado com o ano de 2006, houve um aumento com 

relagao a quantidade de aposentadorias por tempo de contribuigao de 61.457 

aposentadorias. No ano de 2008 comparado com o ano de 2007, teve um aumento de 

122.371. Nota-se que nos tres anos o aumento foi relevante. 

Na aposentadoria por idade, foi notado que nos tres anos tambem teve um aumento 

no numero de aposentadoria concedida por idade, onde no ano de 2007, comparado 

como o ano 2006, houve um aumento de 56.571, comparando o ano de 2008 com o 
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ano de 2007, houve um decrescimo de 32.660, ou seja, esse numero caiu 

significativamente. 

Com relacao a aposentadoria por invalidez, analisando os tres anos pode ser 

observado que no segundo ano houve um decrescimo em relagao ao primeiro, no 

terceiro ano essa quantidade voltou a subir, ou seja, o ano de 2007 comparado com o 

ano de 2006, esse numero caiu para -36.442, no ano de 2008, comparado com o ano 

de 2007, esse valor teve um aumento de 60.240. 

Grafico 4 - Quantidade de pensoes concedidas, 2006-2008 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No grafico 4, foi analisado o a quantidade de pensoes, a qual foi destacada a pensao 

por morte e foi notado que nos tres anos consecutivos, os valores so aumentaram, ou 

seja, o numero de contribuintes com direito a esse tipo de pensao aumentou. No ano 

de 2007, comparado com o ano de 2006, esse numero aumentou 24.385 o numero de 

pensao por morte, no ano de 2008, comparado com ano anterior, tambem houve um 

aumento de 8.509 pensoes por morte. 

Grafico 5 - Quantidade de auxilios concedidos, 2006-2008 
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No grafico 5, mostrado acima, foi analisado o numero de auxilios concedidos tambem 

entre os anos de 2006 e 2008, e foi obesrvado os seguintes resultados: comparando o 

ano de 2007 com o ano de 2006, houve um decrescimo de 363.163 no numero de 

auxilios concedidos, especificamente no auxilio-doenga. No ano de 2008 comparado 

com o ano de 2007, tambem houve um decrescimo de 18.781. 

No auxilio-reclusao, ao contrario do auxilio-doenga, nos tres anos analisados, o 

numero desse auxilio aumentou, onde no ano de 2007, comparado com o ano de 

2006, houve um aumento de 1.443 auxilios, no ano de 2008, comparado com o ano 

de 2007, esse numero aumentou 1.408. nesse ultimo ano, o numero aumentado foi 

menor. 

No auxilio-acidente, nos tres anos analisados, tambem houve um aumento, onde 

comparando o ano de 2007 com o ano 2006, esse numero foi de 471, valor 

considerado baixo, comparando o ano de 2008 com o ano de 2007, esse numero 

aumentou 1.069, o numero de auxilio-acidente, maior do que no ano anterior. 

E possivel observar a partir da anaiise feita, que os beneficios que mais oneraram 

para a Previdencia Social, foram as aposentadorias, isso com relagao a quantidade de 

beneficios. Com relagao ao numero de aposentadorias, a que mais onerou no trienio 

analisado foi a aposentadoria por tempo de contribuigao, ja nos auxflios, o que mais 

onerou foi o auxilio-reclusao. 
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5. C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

A preocupagao em oferecer o melhor para o cidadao deve ser relevante, no sentido de 

reconhecimento de seu trabalho e primar por seus direitos e responsabilidade dos 

governantes. 

Sao muitas as reformas que o pais sofre e os afetados sempre arcam com as 

possiveis conseqiiencias trazidas. 

A EC41/2003 veio com mudangas que tern deixado o contribuinte confuso e alguns ate 

que discordam de alguns direitos que Ihes foram retirados, mesmo sabendo que o 

governo tern procurado com essa reforma, direito igualitario entre os servidores, pois a 

EC41/2003, tern como principal objetivo a uniformizacao do tratamento previdenciario 

dispensado aos trabalhadores regidos pela Consolidacao das Leis do Trabalho e aos 

servidores publicos. 

Com esse estudo, foi permitido conhecer e entender a importancia do servidor 

conhecer o seu regime previdenciario e como fazer para ter direitos aos beneficios 

concedidos pelo governo. 

Foi feita uma anaiise e atraves dos dados foi elaborado graficos e tabelas, os quais 

mostraram os beneficios que mais oneraram entre o trienio de 2006-2008, e a 

quantidade de beneficios concedidos tambem nesse trienio, podendo ser observado 

que os resultados mostraram que em relagao aos valores analisados das 

aposentadorias por tempo de contribuigao, por idade e invalidez, tiveram um aumento 

consideravel. O numero de beneficios concedidos como pensao por morte aumentou 

durante esses tres anos, ja o numero de auxilio-doenga teve um saldo negativo, uma 

vez que no ano de 2007, o numero aumentou e em 2008 baixou. O auxilio-reclusao, o 

valor aumentou durante os tres anos e o valor do auxilio-acidente tambem teve 

aumento durante os tres anos analisados. 

Foram mostrados alguns conceitos, para melhor entendimento do leitor e a 

importancia de ser contribuinte. 

A metodologia utilizada foi com pesquisa bibliografica, documental, qualitativa e com 

coleta de dados. Tambem foi utilizado o excel como ferramenta para anaiise dos 

dados, artigos e sites com da Previdencia, DATAPREV, Receita Federal e livros. 
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