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- Curso de Direito e Processo Previdencirio (EDIO 2014);

- Sinopse de Direito Previdencirio (EDIO 2014);

- Resumo de Direito Previdencirio (EDIO 2014).

Prezados alunos e leitores,

Com o objetivo de atualizar as edies 2014 das minhas obras
tericas, apresento aos senhores a atualizao bsica de legislao e
jurisprudncia do Direito Previdencirio no citado ano.

Cordiais abraos,

FREDERICO AMADO


	
1- VALORES BSICOS DA PREVIDNCIA SOCIAL PARA O EXERCCIO DE 2015
PORTARIA CONJUNTA MPS/MF 13, DE 09/01/2015 (atualizar Curso de
Direito e Processo Previdencirio, Sinopse e Resumo)

Teto do salrio de benefcio e de contribuio: R$ 4.663,75

Baixa renda (salrio-famlia e auxlio-recluso): R$ 1.089,72

Alquotas de contribuio do empregado, trabalhador avulso e
empregado domstico (art. 20, Lei 8.212/91):

SALRIO-DE-CONTRIBUIO (R$)

ALQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO

at 1.399,12 8,00%

de 1.399,13 at 2.331,88 9,00%

de 2.331,89 at 4.663,75 11,00%

Cotas do salrio-famlia:

FAIXA DE RENDA VALOR DO BENEFCIO

At R$ 725,02 R$ 37,18

De R$ 725,03 at R$ 1.089,72

R$ 26,20

Diria (transporte na reabilitao profissional): R$ 77,94

Cdigo Penal (art. 337-A, 3): R$ 4.117,35

Certido Negativa de Dbito: R$ 48.144,19

Seguro-desemprego:

Faixas de Salrio Mdio Valor da Parcela

At R$ 1.222,77 Multiplica-se salrio mdio por 0.8 (80%)

De R$ 1.222,78 at

R$ 2.038,15

O que exceder a R$ 1.222,77 multiplica-se por 0.5 (50%)

e soma-se a 978,22

Acima de R$ 2.038,15 O valor da parcela ser de R$ 1.385,91
invariavelmente


	
2- MEDIDA PROVISRIA 664, DE 30/12/2014. REFORMA PREVIDENCIRIA NO
RGPS (atualizar Curso de Direito e Processo Previdencirio, Sinopse
e Resumo)

Esta Medida Provisria, que inaugurou uma nova reforma
previdenciria, alterou profundamente as regras de penso por morte
e, por derivao, do auxlio-recluso do RGPS. Algumas regras do
auxlio-doena e da aposentadoria por invalidez tambm foram
modificadas.

Ademais, tivemos uma modificao no artigo 101, da Lei 8.213/91,
pela Lei 13.063/2004, alm de alguns julgados/smulas a respeito dos
benefcios previdencirios.

2.1. PERODO DE CARNCIA

Depende de carncia a concesso dos seguintes benefcios
previdencirios:

I. 10 contribuies mensais - salrio-maternidade, para as
seguradas contribuinte

individual, especial e facultativa;

II. 12 contribuies mensais - auxlio-doena e aposentadoria por
invalidez (em regra);

III. 24 contribuies mensais penso por morte (em regra);

IV. 24 contribuies mensais auxlio-recluso (em regra);

V.III. 180 contribuies mensais - aposentadoria por idade, tempo
de contribuio e

especial.

Assim, em regra, a concesso dos benefcios por incapacidade
laborativa (auxlio-

doena e aposentadoria por invalidez) depender da integralizao de
12 contribuies mensais

a ttulo de perodo de carncia, salvo nas trs excees que sero
vistas.

Em caso de parto antecipado, o perodo de carncia para o
salrio-maternidade ser

reduzido em nmero de contribuies equivalente ao nmero de meses
em que o parto foi

antecipado.

Portanto, se uma segurada especial, contribuinte individual ou
facultativa tiver beb

com apenas 07 meses de gestao, a carncia ser de 08 contribuies
mensais, e no de 10

recolhimentos.

No que concerne exigncia de carncia de 24 recolhimentos mensais
para a

concesso da penso por morte como regra geral, salvo nas excees a
serem vistas, cuida-se

de inovao da Medida Provisria 664, de 30 de dezembro de 2014,
vez que anteriormente

este benefcio dispensava a carncia sempre.

Entende-se que, por derivao, o auxlio-recluso tambm passou a
exigir carncia

de 24 recolhimentos mensais, vez que a MP 664/2014 alterou a
redao do artigo 26, I, da Lei

8.213/91, que dispensava a carncia do auxlio-recluso, deixando
apenas o salrio-famlia e o

auxlio-acidente como benefcios que dispensam a carncia.

Assim, foi revogada a previso legal expressa que livrava o
auxlio-recluso da

exigncia de carncia, demonstrando a clara inteno da MP 664/2014
de passar a exigir

carncia para este benefcio.

Considerando tambm que as regras da penso por morte so aplicveis
ao auxlio-

recluso no que couber, posto que o artigo 80 da Lei 8.213/91
dispe que o auxlio-recluso
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ser devido, nas mesmas condies da penso por morte, aos
dependentes do segurado

recolhido priso, que no receber remunerao da empresa nem estiver
em gozo de auxlio-

doena, de aposentadoria ou de abono de permanncia em servio,
entende-se que o auxlio-recluso passou a exigir carncia de 24
recolhimentos mensais.

Nos termos do artigo 5, inciso III, da MP 664/2014, as alteraes
perpetradas na

carncia da penso por morte e do auxlio-recluso somente possuem
vigncia a partir do

primeiro dia do terceiro ms subseqente data de publicao desta
Medida Provisria, ou seja, somente se aplica aos bitos e prises
perpetrados a partir de 01 de maro de 2015.

...

No entanto, a atual jurisprudncia dominante do STJ passou a
adotar um posicionamento mais

favorvel ao segurado, no sentido de que, para os inscritos na
mudana do regime, mesmo que

tenha havido a perda e a reaquisio da qualidade de segurado aps
o advento da Lei 8.213/91,

h de se aplicar a tabela do artigo 142 da Lei 8.213/91:

Informativo 539- DIREITO PREVIDENCIRIO. APLICABILIDADE DA REGRA
DE TRANSIO PREVISTA NO ART. 142 DA LEI 8.213/1991.

O inscrito no RGPS at 24/7/1991, mesmo que nessa data no mais
apresente condio de segurado,

caso restabelea relao jurdica com o INSS e volte a ostentar a
condio de segurado aps a Lei

8.213/1991, tem direito aplicao da regra de transio prevista no
art. 142 do mencionado diploma,

devendo o requisito da carncia, para a concesso de aposentadoria
urbana por idade, ser definido de

acordo com o ano em que o segurado implementou apenas o
requisito etrio e no conforme o ano em que ele tenha preenchido,
simultaneamente, tanto o requisito da carncia quanto o
requisito

etrio. Com o advento da Lei 10.666/2003, que passou a
disciplinar especificamente a questo da

dissociao dos requisitos para obteno do benefcio, a nova
sistemtica no faz distino entre o tempo

anterior e o posterior perda da qualidade de segurado. Nesse
sentido, o 1 do art. 3 dessa mesma lei

estabelece que, para a concesso de aposentadoria por idade,a
perda da qualidade de segurado no ser considerada para a concesso
desse benefcio, desde que o segurado preencha o requisito da
carncia (recolhimento mnimo de contribuies) exigido para a concesso
do benefcio. Alm disso, sob a

perspectiva da Lei 10.666/2003, o STJ, em sede de incidente de
uniformizao de jurisprudncia (Pet

7.476-PR, Terceira Seo, DJe 25/4/2011), firmou orientao de que a
norma contida no 1 do art. 3 da

Lei 10.666/2003 permitiu a dissociao da comprovao dos requisitos
para os benefcios da aposentadoria

por contribuio, da aposentadoria especial e da aposentadoria por
idade urbana, os quais pressupem

contribuio, de modo que no necessria a manuteno da qualidade de
segurado para fins de concesso

do benefcio da aposentadoria urbana por idade. Sendo assim,
admitindo-se a aplicao do art. 142 da Lei

8.213/1991 combinado com o 1 do art. 3 da Lei 10.666/2003,
deve-se permitir a incidncia da regra de

transio do art. 142 da Lei 8.213/1991 ao segurado inscrito no
RGPS at 24/7/1991 que tenha

reestabelecido o vnculo com o INSS aps a Lei 8.213/1991. Alm do
mais, no tocante aplicao da regra

de transio prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991, o STJ j
afirmou que no obrigatrio o preenchimento

simultneo dos dois referidos requisitos (idade mnima e carncia)
para a concesso da aposentadoria

urbana por idade (AgRg no AG 1.364.714-RS, Quinta Turma, DJe
6/5/2011; e REsp 784.145-SC, Quinta

Turma, DJ 28/11/2005). Isso porque a interpretao a ser dada ao
aludido dispositivo legal deve ser

finalstica, em conformidade com os seus objetivos, que esto
voltados proteo do segurado que se

encontre no perodo de transio ali especificado. Dessa forma, a
implementao dos requisitos para a

aposentadoria urbana por idade poder ocorrer em momentos
diversos (sem simultaneidade) e, uma vez que

o segurado atinja o requisito etrio (idade mnima), o prazo de
carncia ser consolidado, de modo que ele

poder cumpri-la posteriormente implementao do requisito etrio.
REsp 1.412.566-RS, Rel. Min.

Mauro Campbell Marques, 2 Turma, julgado em 27/3/2014.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIRIO.
APOSENTADORIA URBANA POR IDADE. INSCRIO ANTERIOR DATA DE 24 DE
JULHO DE 1.991. PERDA DA

CONDIO DE SEGURADA ANTES DA EDIO DA LEI N. 8.213/91.
POSTERIOR

RESTABELECIMENTO DESSA CONDIO. APLICAO DA REGRA DE TRANSIO

PREVISTA NO ART. 142 DA LEI N. 8.213/91 CABVEL.

1. A jurisprudncia desta eg. Corte Superior entende que o
segurado inscrito na Previdncia Social

Urbana at 24 de julho de 1.991, ainda que nessa data no mais
apresente a condio de segurado,

caso restabelea relao jurdica com o INSS e volte a ostentar tal
condio aps a Lei n. 8.213/91,
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tem direito, na concesso de sua aposentadoria, aplicao da regra
de transio prevista no art. 142

da mencionada lei. Precedente da eg. Terceira Seo (6 Turma, AgRg
no REsp 501654, de 07/02/2013).

Independe de carncia a concesso das seguintes prestaes:

I- salrio-famlia e auxlio-acidente;

I- penso por morte, auxlio-recluso, salrio-famlia e
auxlio-acidente de qualquer

natureza;

II - salrio-maternidade, para as seguradas empregada, empregada
domstica e

trabalhadora avulsa;

III - auxlio-doena e aposentadoria por invalidez nos casos de
acidente de qualquer

natureza ou causa1, doena profissional ou do trabalho, bem como
nas hipteses de

doenas ou afeces graves especificadas em lista elaborada pelos
Ministrios da Sade

e da Previdncia Social, de acordo com os critrios de estigma,
deformao, mutilao,

deficincia ou outro fator que lhe confira especificidade e
gravidade que meream

tratamento particularizado;

IV servio social e reabilitao profissional;.

V penso por morte, nos casos em que o segurado falecido estava
em gozo de auxlio-doena ou de aposentadoria por invalidez ou no
caso de morte decorrente de acidente do

trabalho e doena profissional ou do trabalho;

VI- auxlio-recluso, quando a concesso do benefcio ao dependente
ocorrer aps a

cessao do auxlio-doena ou da aposentadoria por invalidez do
segurado preso de

baixa renda.

Ou seja, os servios previdencirios nunca exigiro carncia, assim
como os

seguintes benefcios: penso por morte, auxlio-recluso,
salrio-famlia e auxlio-acidente.

Desde a reforma dada pela Medida Provisria 664, de 30 de
dezembro de 2014, somente

os benefcios do salrio-famlia e auxlio-acidente passaram a
sempre dispensar a carncia.

Anteriormente, a penso por morte e o auxlio-recluso tambm sempre
dispensavam o perodo

de carncia para a sua concesso, passando, desde o advento da MP
664/2014, a exigir 24

contribuies mensais.

Por conseguinte, desde a MP 664/2014, a penso por morte somente
dispensar a

carncia em duas situaes:

A) Quando o segurado falecido estava em gozo de auxlio-doena ou
aposentadoria

por invalidez;

B) Quando a morte do segurado decorreu de acidente de trabalho
(tpico, por

equiparao ou no caso das doenas ocupacionais).

Entende-se que destas duas hipteses de dispensa de carncia para
a penso por morte

apenas a primeira poder se aplicar ao auxlio-recluso. Se o
segurado preso estiver em gozo de

auxlio-doena ou de aposentadoria por invalidez o auxlio-recluso
no ser concedido, nos

termos do artigo 80, da Lei 8.213/91.

No entanto, caso o auxlio-doena ou a aposentadoria por invalidez
do segurado preso

sejam cessados pelo INSS ainda durante a priso e seja concedido
o auxlio-recluso aos seus

dependentes, neste caso excepcional a carncia dever ser
dispensada.

1 De acordo com o artigo 30, pargrafo nico, do RPS, entende-se
como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem

traumtica e por exposio a agentes exgenos (fsicos, qumicos e
biolgicos), que acarrete leso corporal ou perturbao funcional

que cause a morte, a perda, ou a reduo permanente ou temporria
da capacidade laborativa.

Formatado: Fonte: Negrito

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 9 pt, Negrito

Formatado: Fonte: Negrito

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 9 pt, Negrito

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 9 pt

Formatado: Realce

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt, Realce

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt, Realce

Formatado: Realce

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt, Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Fonte: No Negrito

Formatado: Fonte: Negrito

Formatado: Fonte: Negrito


	
Ademais, como o auxlio-recluso tem como fato gerador a segregao
prisional de

segurado de baixa renda, e no o acidente de trabalho,
incompatvel a aplicao da segunda

exceo apresentada.

Nos termos do artigo 5, inciso III, da MP 664/2014, as alteraes
perpetradas na

carncia da penso por morte e do auxlio-recluso somente possuem
vigncia a partir do

primeiro dia do terceiro ms subseqente data de publicao desta
Medida Provisria, ou seja, somente se aplica aos bitos e prises
perpetrados a partir de 01 de maro de 2015.

A aposentadoria por invalidez e o auxlio-doena tero, em regra,
carncia de 12

contribuies mensais, salvo as excees legais.

Dessarte, excepcionalmente, o deferimento da aposentadoria por
invalidez e do auxlio-

doena dispensaro a carncia quando decorrente de acidente de
trabalho (tpico, por

equiparao e nos casos das doenas profissionais e do trabalho) ou
oriundo de doena grave

listada em Portaria do Ministrio da Previdncia Social e da
Sade.

Anteriormente, exigia-se que o mencionado ato regulamentar fosse
revisto a cada trs

anos pelos mencionados Ministrios, mas tal determinao foi
revogada pela Medida Provisria

664, de 30 de dezembro de 2014.

...

No entanto, na atualidade, a jurisprudncia do STJ se firmou no
sentido de que

possvel a considerao dos perodos em que o segurado esteve em
gozo de auxlio-

doena ou de aposentadoria por invalidez como carncia para a
concesso de

aposentadoria por idade, se intercalados com perodos
contributivos:

PREVIDENCIRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSO DA APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ EM APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETRIO PREENCHIDO
NA

VIGNCIA DA LEI 8.213/1991. DESCABIMENTO. CMPUTO DO TEMPO PARA
FINS DE

CARNCIA. INEXISTNCIA DE CONTRIBUIO EM PERODO INTERCALADO.

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NO PROVIDO.

1. A Lei 8.213/1991 no contemplou a converso de aposentadoria
por invalidez em aposentadoria por

idade.

2. possvel a considerao dos perodos em que o segurado esteve em
gozo de auxlio-doena ou de

aposentadoria por invalidez como carncia para a concesso de
aposentadoria por idade, se intercalados

com perodos contributivos.

3. Na hiptese dos autos, como no houve retorno do segurado ao
exerccio de atividade remunerada, no

possvel a utilizao do tempo respectivo (2 Turma, REsp 1422081,
de 24/04/2014).

PREVIDENCIRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AO CIVIL
PBLICA. CMPUTO DO TEMPO DE BENEFCIO POR INCAPACIDADE COMO PERODO DE
CARNCIA.

POSSIBILIDADE, DESDE QUE INTERCALADO COM PERODO DE EFETIVO
TRABALHO.

PRECEDENTES.

1. Ao civil pblica que tem como objetivo obrigar o INSS a
computar, como perodo de carncia, o

tempo em que os segurados esto no gozo de benefcio por
incapacidade (auxlio-doena ou aposentadoria

por invalidez).

2. possvel considerar o perodo em que o segurado esteve no gozo
de benefcio por incapacidade

(auxlio-doena ou aposentadoria por invalidez) para fins de
carncia, desde que intercalados com perodos

contributivos.

3. Se o perodo em que o segurado esteve no gozo de benefcio por
incapacidade excepcionalmente

considerado como tempo ficto de contribuio, no se justifica
interpretar a norma de maneira distinta para

fins de carncia, desde que intercalado com atividade laborativa
(6 Turma, AgRg no REsp 1271928, de 16/10/2014).

COM CARNCIA PRESTAO
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180 contribuies Aposentadoria por idade, especial e por tempo
de

contribuio.

24 contribuies Penso por morte, em regra.

24 contribuies Auxlio-recluso, em regra.

12 contribuies Aposentadoria por invalidez e auxlio-doena,
em

regra.

10 contribuies Salrio-maternidade da contribuinte
individual,

segurada especial e facultativa.

SEM CARNCIA

Salrio-famlia; auxlio-acidente; penso por morte

decorrente de acidente do trabalho ou de segurado

em gozo de auxlio-doena ou de aposentadoria

por invalidez; auxlio-recluso concedido aps a

cessao do auxlio-doena ou aposentadoria por

invalidez do segurado preso; servio social;

reabilitao profissional; salrio-maternidade da

empregada, avulsa e domstica; aposentadoria por

invalidez e auxlio-doena decorrentes de

acidentes de qualquer natureza, molstia

ocupacional ou doena grave listada pela

Previdncia Social e Ministrio da Sade.

Salrio-famlia; auxlio-acidente; penso por

morte; auxlio-recluso; servio social; reabilitao

profissional; salrio-maternidade da empregada,

avulsa e domstica; aposentadoria por invalidez e

auxlio-doena decorrentes de acidentes de

qualquer natureza, molstia ocupacional ou doena

grave listada pela Previdncia Social.

2.2. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

No entanto, a TNU vem afastando a aplicao da Smula 77 na hiptese
de o segurado

ser portador de doena com estigma social. que, neste caso,
possvel que a doena no gere

incapacidade laboral do ponto de vista clnico, mas o mercado de
trabalho se feche em

discriminao ao segurados.

Este entendimento vem sendo aplicado em doenas como a AIDS, a
hansenase, a

obesidade mrbida e as doenas de pele graves, sendo necessrio
nestes casos excepcionais

verificar as condies pessoais, sociais, econmicas e culturais,
de forma a analisar a

incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatizao
social das referidas doenas.

Nesse sentido, no que concerne aos portadores do vrus HIV, a TNU
aprovou a Smula

78 na sesso de 12 de setembro de 2014:

Smula 78- Comprovado que o requerente de benefcio portador do
vrus HIV, cabe ao julgador verificar as condies pessoais, sociais,
econmicas e culturais, de forma a

analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada
estigmatizao social da

doena.

Logo, conforme noticiado no stio da Justia Federal, no
entendimento j pacificado na

Turma Nacional, no caso dos portadores do HIV, mesmo os
assintomticos, a incapacidade
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transcende a mera limitao fsica, e repercute na esfera social do
requerente, segregando-o do

mercado de trabalho. Nessas situaes em que a doena por si s gera
um estigma social , para a caracterizao da incapacidade/deficincia,
faz-se necessria a avaliao dos aspectos

pessoais, econmicos, sociais e culturais. Por outro lado,
importante deixar claro que a doena

por si s no acarreta a incapacidade ou deficincia que a Legislao
exige para o gozo do

benefcio, pontuou Kyu Soon Lee.

Outro ponto destacado pela juza foi o carter de
complementaridade dessa smula com

relao a de n 77 (O julgador no obrigado a analisar as condies
pessoais e sociais quando

no reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade
habitual). Pode parecer uma contradio, mas, na verdade, a smula 78
vem complementar a anterior, posto que, na praxe, a

Jurisprudncia j considerava que a ausncia de incapacidade clnica
ou fsica nos casos de

doenas de elevada estigma social no era suficiente para a
negativa do benefcio previdencirio

ou assistencial, explicou a magistrada2.

...

Com o advento da Lei 13.063, de 30 de dezembro de 2014, que
modificou o artigo 101

da Lei 8.213/91, o aposentado por invalidez estar isento do
exame pericial a cargo do

INSS aps completar 60 anos de idade, salvo nas seguintes
hipteses:

I - verificar a necessidade de assistncia permanente de outra
pessoa para a concesso

do acrscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do
benefcio, conforme

dispe o art. 45 da Lei 8.213/91;

II - verificar a recuperao da capacidade de trabalho, mediante
solicitao do

aposentado que se julgar apto;

III - subsidiar autoridade judiciria na concesso de
curatela.

Logo, com a acertada alterao normativa, pois era irrazovel o
cancelamento de uma

aposentadoria por invalidez de um idoso, o benefcio deixou de
ser precrio aps o segurado

completar 60 anos de idade, somente podendo ser cancelado se o
aposentado por invalidez

requerer expressamente por se julgar apto ao trabalho.

Por outro lado, a percia poder ser feita no aposentado maior de
60 anos para fins de

prova no processo judicial de curatela ou para avaliao do
auxlio-acompanhante de 25% sobre

a renda da aposentadoria, se o segurado necessitar da assistncia
permanente de terceira pessoa,

podendo este acrscimo ser cancelado se cessado o pressuposto
legal mesmo aps o segurado

ter atingido 60 anos de idade.

...

Em regra, a data de incio do benefcio (DIB) ser a data da
incapacidade, marco inicial

do pagamento a ser promovido pelo INSS. Contudo, se entre a data
da incapacidade e a data de

entrada do requerimento (DER) se passar mais de 30 dias, a data
de incio do benefcio ser a

data de entrada do requerimento na Previdncia Social.

Apenas no caso do segurado empregado a regra ser diferente,
tendo em vista a

obrigao legal da empresa de pagar ao segurado o seu salrio
durante os 30 (trinta) 15

primeiros dias do afastamento (antes eram os primeiros 15
dias).

2
http://www.cjf.jus.br/cjf/noticias-do-cjf/2014/setembro/tnu-aprova-sumula-78
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Cuida-se de novidade da MP 664/2014, que alterou o 2 do artigo
43 da Lei 8.212/91,

que passou a dispor que durante os primeiros trinta dias de
afastamento da atividade por motivo de invalidez, caber empresa
pagar ao segurado empregado o seu salrio integral. Desta forma,
restou alterada a data do incio do benefcio da aposentadoria por
invalidez para o

empregado.

Logo, para o segurado empregado, a data de incio do benefcio no
ser a data da

incapacidade, e sim o 31 (trigsimo primeiro) 16 dia seguinte.
Excepcionalmente, se entre a

data da incapacidade e a data de entrada do requerimento se
passarem mais de 45 (quarenta e

cinco) 30 dias, a data de incio do benefcio tambm ser a data de
entrada do requerimento na

Previdncia Social.

Vale registrar que este novo regramento sobre a data de incio do
benefcio da

aposentadoria por invalidez e sobre a obrigao da empresa de
pagar o salrio nos primeiros 30

dias de afastamento do empregado invlido somente possui vigncia
a partir de 1 de maro de

2015.

...

Outrossim, a data de incio do pagamento na hiptese de ausncia de
requerimento

administrativo ser a data da juntada do laudo pericial judicial
que comprovar a invalidez do

segurado, na forma do entendimento do STJ3.

No entanto, observou-se uma mudana de posicionamento na
jurisprudncia da Corte

Superior4, dominando, na atualidade, o entendimento de que a
data de incio da aposentadoria

por invalidez ser a data da citao, e no a data da juntada do
laudo pericial judicial, quando

no possvel retroagir ao requerimento administrativo:

PREVIDENCIRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
TERMO INICIAL DO BENEFCIO. AUSNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
CITAO

VLIDA. MATRIA J DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. O
tema relativo ao

termo inicial de benefcio proveniente de incapacidade laborativa
j foi exaustivamente debatido nesta

Corte, a qual, aps oscilaes, passou a rechaar a fixao da Data de
Incio do Benefcio - DIB a

partir do laudo pericial, porquanto a prova tcnica prestar-se-ia
unicamente para nortear o

convencimento do juzo quanto pertinncia do novo benefcio, mas no
para atestar o efetivo

momento em que a molstia incapacitante se instalou.

2. Atualmente a questo j foi decidida nesta Corte sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC),

restando pacificada a jurisprudncia no sentido que "A citao
vlida informa o litgio, constitui em mora a

autarquia previdenciria federal e deve ser considerada como
termo inicial para a implantao da

aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando
ausente a prvia postulao". (REsp

1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONALVES, Primeira Seo, DJe
7/3/2014).

...

Impende ressaltar que o auxlio-acompanhante poder ser cancelado
mesmo aps o

aposentado por invalidez atingir os 60 anos de idade, sendo
possvel a realizao de percia

mdica para esse fim por fora do artigo 103, 2, inciso I, da Lei
8.213/91, alterada pela Lei

13.063/2014.

2.3. APOSENTADORIA POR IDADE

No entanto, para a 2 Turma do STJ, a aposentadoria por idade
hbrida poder ser

concedida tambm a trabalhador urbano que, na poca do
requerimento administrativo, ostente

3 AGA 1045599, de 17.02.2009. 4 RECURSO ESPECIAL N 1.311.665 SC,
1 Turma, de 02/09/2014.
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essa qualidade e pretenda computar perodo pretrito de carncia na
qualidade de trabalhador

rural:

PREVIDENCIRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HBRIDA. ART. 48, 3 e 4,
DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERODO DE CARNCIA.
REQUISITO. LABOR

CAMPESINO NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETRIO OU DO

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGNCIA AFASTADA. CONTRIBUIES.

TRABALHO RURAL. CONTRIBUIES. DESNECESSIDADE. 1. O INSS interps
Recurso Especial

aduzindo que a parte ora recorrida no se enquadra na
aposentadoria por idade prevista no art. 48,

3, da Lei 8.213/1991, pois no momento do implemento do requisito
etrio ou do requerimento

administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma
dirigida a trabalhadores rurais. Aduz

ainda que o tempo de servio rural anterior Lei 8.213/1991 no
pode ser computado como carncia. 2. O

3 do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redao dada pela Lei
11.718/2008) dispe: " 3o Os trabalhadores

rurais de que trata o 1o deste artigo que no atendam ao disposto
no 2o deste artigo, mas que satisfaam

essa condio, se forem considerados perodos de contribuio sob
outras categorias do segurado, faro jus

ao benefcio ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
se homem, e 60 (sessenta) anos, se

mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefcios da Previdncia Social
se constata que a inovao legislativa

trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentao por idade
hbrida de regimes de trabalho,

contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram temporria
ou definitivamente para o meio urbano

e que no tm perodo de carncia suficiente para a aposentadoria
prevista para os trabalhadores urbanos

(caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais ( 1e 2 do
art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como

expressamente previsto em lei, a aposentadoria por idade urbana
exige a idade mnima de 65 anos para

homens e 60 anos para mulher, alm de contribuio pelo perodo de
carncia exigido. J para os

trabalhadores exclusivamente rurais, as idades so reduzidas em
cinco anos e o requisito da carncia

restringe-se ao efetivo trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei
8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a

previso dos 3 e 4 no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, como j
referido, aqueles trabalhadores rurais

que passaram a exercer temporria ou permanentemente perodos em
atividade urbana, j que antes da

inovao legislativa o mesmo segurado se encontrava num paradoxo
jurdico de desamparo previdencirio:

ao atingir idade avanada, no podia receber a aposentadoria rural
porque exerceu trabalho urbano e no

tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razo de o curto
perodo laboral no preencher o perodo

de carncia. 6. Sob o ponto de vista do princpio da dignidade da
pessoa humana, a inovao trazida pela

Lei 11.718/2008 consubstancia a correo de distoro da cobertura
previdenciria: a situao daqueles

segurados rurais que, com a crescente absoro da fora de trabalho
campesina pela cidade, passam a

exercer atividade laborais diferentes das lides do campo,
especialmente quanto ao tratamento

previdencirio. 7. Assim, a denominada aposentadoria por idade
hbrida ou mista (art. 48, 3 e 4, da Lei

8.213/1991) aponta para um horizonte de equilbrio entre as
evolues das relaes sociais e o Direito, o

que ampara aqueles que efetivamente trabalharam e repercute, por
conseguinte, na reduo dos conflitos

submetidos ao Poder Judicirio. 8. Essa nova possibilidade de
aposentadoria por idade no representa

desequilbrio atuarial, pois, alm de exigir idade mnima
equivalente aposentadoria por idade urbana

(superior em cinco anos aposentadoria rural), conta com lapsos
de contribuio direta do segurado que a

aposentadoria por idade rural no exige. 9. Para o sistema
previdencirio, o retorno contributivo maior na

aposentadoria por idade hbrida do que se o mesmo segurado
permanecesse exercendo atividade

exclusivamente rural, em vez de migrar para o meio urbano, o que
representar, por certo, expresso

jurdica de amparo das situaes de xodo rural, j que, at ento,
esse fenmeno culminava em severa

restrio de direitos previdencirios aos trabalhadores rurais. 10.
Tal constatao fortalecida pela

concluso de que o disposto no art. 48, 3 e 4, da Lei 8.213/1991
materializa a previso constitucional

da uniformidade e equivalncia entre os benefcios destinados s
populaes rurais e urbanas (art. 194, II,

da CF), o que torna irrelevante a preponderncia de atividade
urbana ou rural para definir a aplicabilidade

da inovao legal aqui analisada. 11. Assim, seja qual for a
predominncia do labor misto no perodo

de carncia ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etrio ou do

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se
aposentar com as idades citadas no 3

do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carncia com a
utilizao de labor urbano ou

rural. Por outro lado, se a carncia foi cumprida exclusivamente
como trabalhador urbano, sob esse regime

o segurado ser aposentado (caput do art. 48), o que vale tambm
para o labor exclusivamente rurcola

(1 e 2 da Lei 8.213/1991). 12. Na mesma linha do que aqui
preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em
4.9.2014, pendente de publicao. 14.

Observando-se a conjugao de regimes jurdicos de aposentadoria
por idade no art. 48, 3, da Lei

8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de acordo
com as respectivas regras. 15. Se os arts.

26, III, e 39, I, da Lei 8.213/1991 dispensam o recolhimento de
contribuies para fins de aposentadoria por

idaderural, exigindo apenas a comprovao do labor campesino, tal
situao deve ser considerada para fins

do cmputo da carncia prevista no art. 48, 3, da Lei 8.213/1991,
no sendo, portanto, exigvel o

recolhimento das contribuies. 16. Correta a deciso recorrida que
concluiu (fl. 162/e-STJ): "somados os

126 meses de reconhecimento de exerccio de atividades rurais aos
54 meses de atividades urbanas, chega-

se ao total de 180 meses de carncia por ocasio do requerimento
administrativo, suficientes concesso do

benefcio, na forma prevista pelo art. 48, 3, da Lei n
8.213/1991". 17. Recurso Especial no provido (REsp 1407613, de
14/10/2014).
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Trata-se de uma interpretao extensiva razovel do STJ do artigo
48, 3, da Lei

8.213/91, inserido pela Lei 11.718/2008, em aplicao ao Princpio
da Isonomia e ao Princpio

da Uniformidade e Equivalncia dos Benefcios e Servios s Populaes
Urbanas e Rurais, a

fim de beneficiar o segurado urbano que queira contar perodo de
carncia como trabalhador

rural.

De efeito, permitir a aposentadoria por idade hbrida somente ao
segurado que ostente a

qualidade de trabalhador rural no momento do implemento da idade
ou do requerimento

administrativo se afigura uma discriminao negativa contra o
trabalhador urbano, desprovida

de fator de discrmen dotado de razoabilidade, sendo por demais
acertado o posicionamento da

Corte Superior.

Imagine-se um segurado que conte com 10 anos de perodo de
carncia como

trabalhador urbano e que, nos ltimos 5 anos, tornou-se
trabalhador rural na condio de

segurado especial, quando requereu a sua aposentadoria por idade
hbrida, possuindo 15 anos de

carncia com 65 anos de idade (10 anos urbanos e 05 anos
rurais).

Nesta situao, caso se promova uma interpretao estrita do artigo
48, 3, da Lei

8.213/91, a aposentadoria por idade deve ser negada, pois o
segurado se enquadrava como

trabalhador urbano na data do requerimento administrativo. No
entanto, na correta concepo

ampliativa e isonmica do STJ, o benefcio deve ser deferido.

2.4. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIO

De acordo com o entendimento do INSS, a aposentadoria do
professor uma espcie de

aposentadoria por tempo de contribuio com reduo em 05 anos no
tempo de contribuio,

no sendo uma espcie de aposentadoria especial, pois no se trata
de exposio a agentes

nocivos sade e nem de segurado deficiente (artigo 201, 1, da
Constituio Federal).

Logo, por fora do artigo 29, inciso I, da Lei 8.213/91, com
redao dada pela Lei

9.876/99, a Previdncia Social faz incidir obrigatoriamente o
fator previdencirio no clculo do

salrio de benefcio da aposentadoria do professor.

Isso porque, desde a Emenda Constituio 18/1981, a aposentadoria
do professor deixou

de ser especial. Este entendimento do INSS vinha sendo acolhido
pela jurisprudncia

majoritria:

PREVIDENCIRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. REGRA
EXCEPCIONAL. APURAO DO SALRIO-DE-BENEFCIO. INCIDNCIA DO FATOR
PREVIDENCIRIO.

IMPOSSIBILIDADE. CONVERSO PARA TEMPO COMUM. AT A EC 18/81.
REVISO.

IMPOSSIBILIDADE. 1. invivel proceder-se ao afastamento do fator
previdencirio para o clculo

da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de servio de
professor, tendo em conta que a

segurada no possui tempo suficiente para a concesso do amparo
anteriormente edio da Lei

9.876/99. 2. Consoante o disposto no artigo 56 da Lei 8.213/91 e
no 8 do artigo 201 da Constituio

Federal, a atividade de professor deixou de ser considerada
especial para ser contemplada com regra

excepcional, em que se exige um tempo de servio menor em relao a
outras atividades, desde que se

comprove o trabalho efetivo nessa condio. 3. Quando se trata da
converso de tempo de servio especial

em tempo de servio comum, para o professor, aceita-se essa
converso at o advento da Emenda

Constitucional n. 18/81. At ali, na realidade, considera-se
especial o tempo de servio do professor; dali

em diante, considera-se que a Emenda derrogou as normas do
Decreto n. 53.831/64, relativas ao

professor. (TRF 4 Regio, AC 200771000072277, de 07/10/2009).

PREVIDENCIRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO (ART. 557, 1, DO CPC).
REVISO DE BENEFCIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. MODALIDADE DE
APOSENTADORIAPOR

TEMPO DE SERVIO EXCEPCIONAL. FATOR PREVIDENCIRIO. SUSTENTAO
ORAL.

DESCABIMENTO. PUBLICAO DE PAUTA. DESNECESSIDADE. I - Conforme o
disposto no

artigo 201, 7, I e 8, da Constituio da Repblica, e artigo 56 da
Lei n. 8.213/91, a atividade de

professor deixou de ser considerada especial para ser
contemplada com regra excepcional, em que se

exige um tempo de servio menor em relao a outras atividades,
desde que se comprove o trabalho


	
efetivo nessa condio. II - O benefcio da autora foi
adequadamente apurado, porque de acordo com

as regras da Lei 9.876/99, que prev a incidncia do fator
previdencirio no clculo do salrio-de-

benefcio. III - O agravo previsto no artigo 557, 1, do Cdigo de
Processo Civil, por no ter natureza de

recurso ordinrio, no comporta sustentao oral (artigo 143 do
Regimento Interno desta Corte),

prescindindo tambm da incluso em pauta para julgamento. IV -
Agravo da parte autora improvido (art.

557, 1, do CPC). (TRF 3 Regio APELAO CVEL 1886211, de
05/11/2013).

No entanto, a questo foi revista pelo STJ. Muito embora no
tenham sido identificadas

decises dos Colegiados (1 Turma ou 2 Turma, muito menos da 1
Seo), vrias decises

monocrticas da Corte Superior condenaram o INSS em revisar
aposentadorias de professores

para afastar o fator previdencirio. Veja-se um exemplo:

Processo

REsp 1251165

Relator(a)

Ministro JORGE MUSSI

Data da Publicao

06/08/2014

Deciso

RECURSO ESPECIAL N 1.251.165 - RS (2011/0095303-2) RELATOR :
MINISTRO JORGE MUSSI

RECORRENTE : MARCIA RODRIGUES JULIANO

ADVOGADO : ANTONIO ARI DE BORBA E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF

DECISO

Cuida-se de recurso especial interposto por MARCIA RODRIGUES
JULIANO, fundamentado nas alneas "a" e "c"

do permissivo constitucional, contra acrdo proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 4 Regio, assim ementado:

PREVIDENCIRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIO PELO REGIME
GERAL

DEFERIDA, APS O ADVENTO DA LEI 9.876/1999. PROFESSOR QUE SEMPRE
DESEMPENHOU

ATIVIDADE DE MAGISTRIO NA EDUCAO INFANTIL E NO ENSINO
FUNDAMENTAL E MDIO.

INCIDNCIA DO FATOR PREVIDENCIRIO.

1. No sendo a aposentadoria dos professores que tenham
desempenhado exclusivamente funes de magistrio na

educao infantil e no ensino fundamental e mdio uma aposentadoria
especial nos termos do artigo 57 da Lei

8.213/91, no incide a regra do inciso II do artigo 29 do mesmo
diploma, a qual afasta a utilizao do fator

previdencirio no clculo do salrio-de-beneficio.

2. Tanto aplicvel o fator previdencirio no clculo do salrio-de-
beneficio do professor ou professora que se

aposentar com cmputo de tempo posterior a 28/11/99, que a Lei
8.213/91 expressamente trata da matria no 9 de

seu artigo 29.

3. O professor ou professora que tenham desempenhado
exclusivamente funes de magistrio na educao infantil e

no ensino fundamental e mdio, portanto, fazem jus aposentadoria
por tempo de contribuio com reduo quanto

ao nmero de anos exigido (art. 201, 7, da CF - art. 56 da Lei
8.213/91), e bem assim tratamento diferenciado na

aplicao do fator previdencirio, mediante majorao do tempo de
contribuio ( 9 do art. 29 da Lei 8.213/91).

No se cogita, contudo, de no-incidncia do fator previdencirio na
apurao do salrio-de-beneficio.

4. O fator previdencirio no constitui multiplicador a ser
aplicado aps a apurao do salrio-de-beneficio.

Representa, para os benefcios referidos no inciso I do artigo 29
da Lei 8.213/91, uma varivel a ser utilizada para a

prpria definio do salrio-de-benefcio (fl. 117). Opostos embargos
de declarao, foram rejeitados (fls. 131/138).

Sustenta a recorrente, em sntese, ter exercido o magistrio por
28 (vinte e oito) anos, na educao infantil e no ensino

fundamental, razo pela qual a sua aposentadoria deve
corresponder a 100% do salrio-de-benefcio, sem a incidncia

do fator previdencirio.

o relatrio.

Os elementos existentes nos autos do conta que MARCIA RODRIGUES
JULIANO props ao revisional

em desfavor do INSS postulando que a renda mensal do seu
benefcio correspondesse a 100% do salrio-de-

benefcio, ou seja, sem a incidncia do fator previdencirio, por
ser a sua aposentadoria especial.

O pedido foi julgado improcedente sob o fundamentado de que a
aposentadoria no magistrio no seria

especial, mas sim por tempo de contribuio de natureza
excepcional, por exigir perodo de tempo de servio

menor em relao a outras atividades, razo pela qual deve incidir
o fator previdencirio no clculo do salrio

de benefcio (fls. 86/96). Mantida a sentena em sede de apelao,
foi interposto o presente recurso especial.

Contudo, o Superior Tribunal de Justia possui entendimento no
sentido de no incidir o fator previdencirio

no clculo do salrio-de-benefcio da aposentadoria do
professor.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

PREVIDENCIRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSO DE
TEMPO DE

SERVIO ESPECIAL EM COMUM. ATIVIDADE DE MAGISTRIO. CABIMENTO
(PRECEDENTES).

1. Nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/1991, o salrio de
benefcio da aposentadoria especial deve ser calculado

pela mdia aritmtica simples dos maiores salrios de contribuio
correspondentes a 80% de todo o perodo


	
contributivo, sem a incidncia do fator previdencirio.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justia, possvel
a converso ponderada do tempo de servio de

magistrio, atividade considerada penosa, por ter o Decreto n.
611/1992 determinado a observncia do Decreto n.

53.831/1964.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1163028/RS, Rel.
Min. SEBASTIO REIS JNIOR, SEXTA

TURMA, DJe 16/08/2013)

No voto condutor do precedente supracitado, Sua Excelncia, se
reportando a julgado do Ministro Og

Fernandes, reconhece estar o magistrio no rol das atividades
cuja a aposentadoria classificada como

especial.

Veja-se:

A matria tratada nos autos foi analisada pelo Ministro Og
Fernandes no julgamento do REsp n. 1.104.334/PR, DJe

19/9/2012, em deciso monocrtica cujos fundamentos seguem
transcritos, no que interessa (grifo nosso):

Trata-se de recurso especial iniciativa de ELCI MORAES KURPEL,
com base na alnea "a" do permissivo

constitucional, contra acrdo proferido pelo Tribunal Regional
Federal - 4 Regio, assim ementado (e-fl. 67): [...]

Nessa esteira, aduz ter direito aposentadoria especial, por ser
professora, e que no poderia ser aplicado o fator

previdencirio no clculo da renda mensal. Ressalta, ainda, que o
art. 56 da Lei n. 8.213/91 assegura, como renda

mensal, a integralidade do salrio de benefcio.

[...]

A jurisprudncia desta Corte Superior, por meio das duas Turmas
que integram a Col. Terceira Seo, firmou

posicionamento no sentido de que o professor faz jus contagem do
tempo de servio prestado em condies

perigosas e insalubres na forma da legislao vigente, poca da
prestao de servio, isto , com o acrscimo

previsto na legislao previdenciria de regncia, considerando ter
direito converso do tempo de servio

exercido no magistrio como atividade especial.

A recorrente, em maro de 2009, aps 28 (vinte e oito anos) de
magistrio postulou sua aposentadoria, cujo

pedido foi concedido. Porm, no deve incidir sobre o seu salrio
de benefcio o fator previdencirio.

D-se, portanto, provimento ao recurso especial, julgando
procedente o pedido inicial, para que seja excludo o

fator previdencirio do clculo do salrio-de-benefcio da autora da
ao, com incidncia de juros de mora,

desde a citao, em 0,5%, at o advento da Lei n. 11.960, de
30/06/2009, que deu nova redao ao art. 1 -F da

Lei n. 9.494/97, na qual se estabeleceu o percentual da
caderneta de poupana para o reajuste.

Condena-se o INSS ao pagamento dos nus sucumbenciais, arbitrados
em R$2.000,00 (dois mil) reais, a teor do 4

do artigo 20 do Cdigo de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Braslia (DF), 1 de agosto de 2014.

MINISTRO JORGE MUSSI

Relator

No mesmo sentido do afastamento do fator previdencirio da
aposentadoria do

professor os seguintes julgamentos monocrticos do STJ: REsp
1163028, Ministro

SEBASTIO REIS JNIOR, de 27/02/2013; REsp 1423286, Ministro
HUMBERTO

MARTINS, de 19/12/2013.

Inicialmente, considerando que os Colegiados no deliberaram a
respeito do tema,

entende-se que o julgamento monocrtico de recursos especiais que
versem sobre o afastamento

do fator previdencirio na aposentadoria de professor foi
equivocado, pois no se cuida de tema

j enfrentado pelas Turmas, que apenas julgaram a converso de
tempo especial em comum.

Na mesma linha o TRF da 5 Regio, seguindo parte do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIRIO. OBRIGAO DE FAZER. CLCULO
DA RMI. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO STJ.
FATOR

PREVIDENCIRIO. AFASTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de
instrumento interposto

pelo INSS contra deciso proferida pelo Juzo da 3 Vara Federal de
Sergipe que, no bojo de execuo de

obrigao de fazer, determinou que o agravante procedesse ao
reclculo da RMI da professora agravada

sem a aplicao do fator previdencirio e nos termos da sentena
exequenda. 2. Sobre o tema, reformando

decises do E. Tribunal Regional Federal da 4 Regio, invocadas
como fundamento pelo agravante, o C.

STJ decidiu nos mesmos moldes da deciso ora agravada, no sentido
de que o professor faz jus contagem

do tempo de servio prestado em condies perigosas e insalubres na
forma da legislao vigente, poca

da prestao de servio, isto , com o acrscimo previsto na legislao
previdenciria de regncia,

considerando ter direito converso do tempo de servio exercido no
magistrio como atividade especial

(Resp n 1.163.028-RS, em 16/8/13). 3. Assim, em casos como o
presente, sendo a aposentadoria do

professor que cumpre tempo de efetivo exerccio das funes de
magistrio na educao infantil e no ensino

fundamental e mdio, nos termos do art. 201 , pargrafo 8, da
Constituio da Repblica, equiparada

aposentadoria especial, no deve sobre ela incidir a aplicao do
fator previdencirio no clculo do

benefcio. 4. No bastasse, estando includo no pedido inicial o
afastamento do fator previdencirio e

havendo o pleito sido julgado totalmente procedente, caberia ao
INSS, pelas vias recursais prprias,

insurgir-se contra o seu deferimento, o que no aconteceu na
hiptese dos autos, j que a sentena transitou


	
em julgado aps a confirmao por este TRF da 5 Regio, sendo
descabida a reapreciao do assunto em

sede de execuo. 5. No provimento do agravo de instrumento (TRF 5
Regio, Agravo de Instrumento 135083, de 05/12/2013).

Vale frisar que existe julgado da 5 Turma do STJ pelo
afastamento do fator

previdencirio da aposentadoria por tempo de contribuio do
professor:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIRIO.
APOSENTADORIA. PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIRIO. INAPLICABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. No

incide o fator previdencirio no clculo do salrio-de-benefcio da
aposentadoria do professor. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp
1251165, de 07/10/2014).

No entanto, instada a se manifestar a respeito em sede agravo
regimental, a 2 Turma do

STJ no conheceu de recurso interposto contra deciso que aplicou
o fator previdencirio em

aposentadoria por tempo de contribuio do professor, ao argumento
de que a deciso rechaada

se encontra fundamentada em tese constitucional:

PREVIDENCIRIO. APOSENTADORIA. PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIRIO.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTNOMO. SMULA 126/STJ. 1. O Tribunal a
quo negou

provimento Apelao, por entender que, "apesar das peculiaridades
e regras prprias na legislao,

a aposentadoria de professor no especial, no sentido de
considerar as atividades que a ensejam

como penosas, insalubres ou perigosas, uma vez que desde a
Emenda Constitucional n 18/81 o labor

como professor passou a ser considerado como de tempo comum,
ensejando apenas aposentadoria

por tempo de contribuio, ainda que com reduo no nmero mnimo de
anos exigido, sendo-lhe

aplicvel, portanto, o fator previdencirio, a teor do art. 29, I
da Lei 8.213/91" (fls. 100-101,

destaquei). 2. Como se verifica, a concluso impugnada
encontra-se efetivamente amparada, de

forma autnoma, por razes de ordem constitucional, o que impe a
aplicao da Smula 126/STJ:

" inadmissvel recurso especial, quando o acrdo recorrido assenta
em fundamentos constitucional

e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si s, para
mant-lo, e a parte vencida no

manifesta recurso extraordinrio". 3. Agravo Regimental no
provido (AgRg no AREsp 477607, de 22/04/2014).

Por tudo isto, nota-se que o tema est em aberto no Superior
Tribunal de Justia,

cabendo 1 Seo definir se o fator previdencirio dever incidir ou
no na aposentadoria por

tempo de contribuio do professor.

certo que o STF j possui precedentes no sentido de que a
aposentadoria do professor

deixou de ser especial com o advento da Emenda 18/1981, tanto
que apenas admite a converso

de especial em comum at a citada Emenda (vide, por exemplo, ARE
789638 / RS - RIO

GRANDE DO SUL RECURSO EXTRAORDINRIO COM AGRAVO Relator(a):
Min.

ROSA WEBER Julgamento: 07/03/2014).

Mas, por questes de equvoco terminolgico, o STF ainda utilizada
a expresso

aposentadoria especial do professor, muito embora no se enquadre
no artigo 201, 1, da Constituio Federal, sendo apenas uma
aposentadoria por tempo de contribuio com reduo

em 05 anos no tempo de contribuio.

Ao que tudo indica at o momento este tema no ser apreciado pelo
STF, vez que no

se cuida diretamente de matria constitucional definir o clculo
da renda do benefcio do

professor, sendo assunto infraconstitucional. Veja-se um julgado
da Suprema Corte nesse

sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINRIO COM AGRAVO. DIREITO
PRE VIDENCIRIO. FATOR PREVIDENCIRIO. LEI 9.876/1999.
CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.1

11-MC/DF. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. CLCULO DO
MONTANTE

DEVIDO. A PLICAO DOFATOR PREVIDENCIRIO. MATRIA
INFRACONSTITUCIONAL.

AGRAVO IMPROVIDO. I O Plenrio desta Corte, no julgamento da ADI
2.111-MC/DF, Rel. Min. Syd ney Sanches, entendeu constitucional o
fator previdencirio previsto no art. 29 , caput, incisos e
pargrafos,

da Lei 8.213/1991, com redao dada pelo art. 2 da Lei 9.876/1999.
II Naquela oportunidade, o
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Tribunal afirmou, ainda, que a matria atinente ao clculo do
montante do benefcio previdencirio

j no possui disciplina constitucional. Por essa razo, a utilizao
do fator previdencirio, previsto n

a Lei 9.876/1999, no clculo do valor devido recorrente a ttulo
de aposentadoria no implica

2qualquer ofensa Carta Magna. De fato, por ser matria remetida
disciplina exclusivamente

infraconstitucional, a suposta violao do Texto Maio r se daria
de forma meramente reflexa, circunstncia

que torna invivel o recurso extraordinrio. III Agravo regimental
improvido (STF, ARE-AgR 702764, de 13/11/2012).

2.5. APOSENTADORIA ESPECIAL

Decidiu a Suprema Corte que o direito aposentadoria especial
pressupe a efetiva

exposio do trabalhador a agente nocivo a sua sade, de modo que
se o Equipamento de

Proteo Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a
nocividade, no haver respaldo

concesso constitucional de aposentadoria especial. Esta foi a
primeira tese aprovada.

No entanto, no caso do agente nocivo rudo, na hiptese de exposio
do trabalhador a

rudo acima dos limites legais de tolerncia, a declarao do
empregador no mbito do Perfil

Profissiogrfico Previdencirio (PPP), no sentido da eficcia do
Equipamento de Proteo

Individual (EPI), no descaracteriza o tempo de servio especial
para a aposentadoria. Esta

foi a segunda tese aprovada.

Assim sendo, o STF admitiu em abstrato a tese de que o EPI
realmente eficaz

afastar a concesso da aposentadoria especial. No entanto, no
caso do rudo, por no

admitir a eficcia real do EPI (tema cientificamente
controverso), o seu uso no ir

descaracterizar o tempo especial prestado, adotando-se o mesmo
entendimento da Smula

09 da TNU. Trata-se, portanto, de deciso intermediria entre as
teses do INSS e dos

segurados que desenvolvem atividades nocivas sade.

Nesse sentido, colaciona-se passagem dos Informativos 757 e
770:

Aposentadoria especial e uso de equipamento de proteo 1 O
Plenrio iniciou julgamento de recurso extraordinrio com agravo em
que se discute eventual

descaracterizao do tempo de servio especial, para fins de
aposentadoria, em decorrncia do uso de

equipamento de proteo individual (EPI) informado no perfil
profissiogrfico previdencirio (PPP) ou documento equivalente capaz
de eliminar a insalubridade. Questiona-se, ainda, a fonte de
custeio para essa aposentadoria especial. Preliminarmente, o
Tribunal converteu o agravo em recurso extraordinrio.

Mencionou que o agravo preencheria todos os requisitos, de modo
a permitir o imediato julgamento do

extraordinrio, porquanto presentes no debate o direito
fundamental previdncia social, com reflexos

mediatos nos cnones constitucionais do direito vida e sade. No
mrito, o Ministro Luiz Fux

(relator) deu provimento ao recurso do INSS. Esclareceu que o
denominado PPP poderia ser conceituado

como documento histrico-laboral do trabalhador, que reuniria,
dentre outras informaes, dados

administrativos, registros ambientais e resultados de monitorao
biolgica durante todo o perodo em que

este exercera suas atividades, referncias sobre as condies e
medidas de controle da sade ocupacional de

todos os trabalhadores, alm da comprovao da efetiva exposio dos
empregados a agentes nocivos, e

eventual neutralizao pela utilizao de EPI. Citou a necessidade
de se indicar a atividade exercida pelo

trabalhador, o agente nocivo ao qual estaria ele exposto, a
intensidade e a concentrao do agente, alm de

exames mdicos clnicos. Frisou que aos trabalhadores seria
assegurado o exerccio de suas funes em

ambiente saudvel e seguro (CF, artigos 193 e 225). Destacou que
o anexo IV do Decreto 3.048/1999

(Regulamento da Previdncia Social) traria a classificao dos
agentes nocivos e, por sua vez, a Lei

9.528/1997, ao modificar a Lei de Benefcios da Previdncia
Social, teria fixado a obrigatoriedade de as

empresas manterem laudo tcnico atualizado, sob pena de multa,
bem como de elaborarem e manterem

PPP, a abranger as atividades desenvolvidas pelo trabalhador.
Sublinhou que a Lei 9.528/1997 seria norma

de aplicabilidade contida, ante a exigncia de regulamentao
administrativa, que ocorrera por meio da

Instruo Normativa 95/2003, cujo marco temporal de eficcia fora
fixado para 1.1.2004. Aduziu, tambm,

que a Instruo Normativa 971/2009, da Receita Federal, ao dispor
sobre normas gerais de tributao

previdenciria e de arrecadao das contribuies sociais destinadas
previdncia social e s outras

entidades ou fundos, teria assentado que referida contribuio no
seria devida se houvesse a efetiva

utilizao, comprovada pela empresa, de equipamentos de proteo
individual que neutralizassem ou

reduzissem o grau de exposio a nveis legais de tolerncia.
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O Ministro Luiz Fux reconheceu que os tribunais estariam a
adotar a teoria da proteo extrema, no sentido

de que, ainda que o EPI fosse efetivamente utilizado e hbil a
eliminar a insalubridade, no estaria

descaracterizado o tempo de servio especial prestado (Enunciado
9 da Smula da Turma Nacional de

Uniformizao dos Juizados Especiais Federais). Salientou que a
controvrsia interpretativa a respeito da

concesso de aposentadoria especial encerraria situaes diversas:
a) para o INSS, se o EPI fosse

comprovadamente utilizado e eficaz na neutralizao da
insalubridade, a aposentadoria especial no deveria

ser concedida; b) para a justia de 1 instncia, o benefcio seria
devido; c) para a receita federal, a

contribuio no seria devida e a concesso do benefcio, sem fonte
de custeio, afrontaria a Constituio

(art. 195, 5). Realou que a melhor interpretao constitucional a
ser dada ao instituto seria aquela que

privilegiasse, de um lado, o trabalhador e, de outro, o preceito
do art. 201 da CF. Ponderou que, apesar de

constar expressamente na Constituio (art. 201, 1) a necessidade
de lei complementar para regulamentar

a aposentadoria especial, a EC 20/1998 teria fixado,
expressamente, em seu art. 15, como norma de

transio, que at que a lei complementar a que se refere o art.
201, 1, da Constituio Federal, seja publicada, permanece em vigor o
disposto nos artigos 57 e 58 da Lei n 8.213, de 24 de julho de
1991, na

redao vigente data da publicao desta Emenda. Registrou que a
concesso de aposentadoria especial dependeria, em todos os casos,
de comprovao, pelo segurado, perante o INSS, do tempo de
trabalho

permanente, no ocasional nem intermitente, exercido em condies
especiais que prejudicassem a sade

ou a integridade fsica, durante o perodo mnimo de 15, 20 ou 25
anos, a depender do agente nocivo.

Asseverou que no se poderia exigir dos trabalhadores expostos a
agentes prejudiciais sade e com

maior desgaste, o cumprimento do mesmo tempo de contribuio
daqueles empregados que no

estivessem expostos a qualquer agente nocivo. Ressaltou,
outrossim, no ser possvel considerar que

todos os agentes qumicos, fsicos e biolgicos seriam capazes de
prejudicar os trabalhadores de igual

forma e grau, do que resultaria a necessidade de se determinar
diferentes tempos de servio mnimo

para aposentadoria, de acordo com cada espcie de agente nocivo.
Assentou que a verificao da

nocividade laboral para caracterizar o direito aposentadoria
especial conferiria maior eficcia ao

instituto luz da Constituio. Discordou do entendimento segundo o
qual o benefcio previdencirio

seria devido em qualquer hiptese, desde que o ambiente fosse
insalubre (risco potencial do dano). No

caso concreto, assinalou que, a tratar especificamente do agente
nocivo rudo, o aresto recorrido se

baseara na tese jurdica de que a utilizao de equipamento de
proteo individual que neutralizasse,

eliminasse ou reduzisse a nocividade dos agentes no excluiria a
aposentadoria especial. No indicara,

contudo, se o equipamento seria eficiente para gerar
aposentadoria especial. Nesse aspecto, consignou

que a tese escorreita a ser firmada seria no sentido de que a
utilizao de equipamento de proteo

individual, comprovada mediante formulrio (PPP ou documento
equivalente) na forma estabelecida

pela legislao previdenciria, no caracterizaria tempo de servio
especial e, via de consequncia,

no permitiria que o trabalhador tivesse direito aposentadoria
especial. Enfatizou que a autoridade

competente poderia, no exerccio da fiscalizao, aferir as
informaes prestadas pela empresa e constantes

no laudo tcnico de condies ambientais do trabalho, sem prejuzo
do controle judicial. Consignou que as

atividades laborais nocivas e sua respectiva eliminao deveriam
ser meta da sociedade, do Estado, do

empresariado e dos trabalhadores como princpios basilares da
Constituio. Em seguida, pediu vista dos

autos o Ministro Roberto Barroso.
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O direito aposentadoria especial pressupe a efetiva exposio do
trabalhador a agente nocivo sua

sade, de modo que, se o Equipamento de Proteo Individual (EPI)
for realmente capaz de

neutralizar a nocividade, no haver respaldo constitucional
concesso de aposentadoria especial.

Ademais no que se refere a EPI destinado a proteo contra rudo ,
na hiptese de exposio do trabalhador a rudo acima dos limites
legais de tolerncia, a declarao do empregador, no mbito do

Perfil Profissiogrfico Previdencirio (PPP), no sentido da
eficcia do EPI, no descaracteriza o

tempo de servio especial para a aposentadoria. Esse o
entendimento do Plenrio que, em concluso de

julgamento, desproveu recurso extraordinrio com agravo em que
discutida eventual descaracterizao do

tempo de servio especial, para fins de aposentadoria, em
decorrncia do uso de EPI informado no PPP ou documento equivalente
capaz de eliminar a insalubridade. Questionava-se, ainda, a fonte
de custeio para essa aposentadoria especial v. Informativo 757. O
Colegiado afirmou que o denominado PPP poderia ser conceituado como
documento histrico-laboral do trabalhador, que reuniria, dentre
outras

informaes, dados administrativos, registros ambientais e
resultados de monitorao biolgica durante

todo o perodo em que ele exercera suas atividades, referncias
sobre as condies e medidas de controle da

sade ocupacional de todos os trabalhadores, alm da comprovao da
efetiva exposio dos empregados a

agentes nocivos, e eventual neutralizao pela utilizao de EPI.
Seria necessrio indicar a atividade

exercida pelo trabalhador, o agente nocivo ao qual estaria ele
exposto, a intensidade e a concentrao do

agente, alm de exames mdicos clnicos. No obstante, aos
trabalhadores seria assegurado o exerccio de

suas funes em ambiente saudvel e seguro (CF, artigos 193 e 225).
A respeito, o anexo IV do Decreto

3.048/1999 (Regulamento da Previdncia Social) traz a classificao
dos agentes nocivos e, por sua vez, a

Lei 9.528/1997, ao modificar a Lei de Benefcios da Previdncia
Social, fixa a obrigatoriedade de as

empresas manterem laudo tcnico atualizado, sob pena de multa,
bem como de elaborarem e manterem

PPP, a abranger as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. A
referida Lei 9.528/1997 seria norma de

aplicabilidade contida, ante a exigncia de regulamentao
administrativa, que ocorrera por meio da

Instruo Normativa 95/2003, cujo marco temporal de eficcia fora
fixado para 1.1.2004. Ademais, a

Instruo Normativa 971/2009, da Receita Federal, ao dispor sobre
normas gerais de tributao

previdenciria e de arrecadao das contribuies sociais destinadas
previdncia social e s outras

entidades ou fundos, assenta que referida contribuio no devida
se houver a efetiva utilizao,


	
comprovada pela empresa, de equipamentos de proteo individual
que neutralizem ou reduzam o grau de

exposio a nveis legais de tolerncia.

Aposentadoria especial e uso de equipamento de proteo - 4

O Colegiado reconheceu que os tribunais estariam a adotar a
teoria da proteo extrema, no sentido de que,

ainda que o EPI fosse efetivamente utilizado e hbil a eliminar a
insalubridade, no estaria descaracterizado

o tempo de servio especial prestado (Enunciado 9 da Smula da
Turma Nacional de Uniformizao dos

Juizados Especiais Federais). Destacou, entretanto, que o uso de
EPI com o intuito de evitar danos

sonoros como no caso no seria capaz de inibir os efeitos do
rudo. Salientou que a controvrsia interpretativa a respeito da
concesso de aposentadoria especial encerraria situaes diversas: a)
para o

INSS, se o EPI fosse comprovadamente utilizado e eficaz na
neutralizao da insalubridade, a

aposentadoria especial no deveria ser concedida; b) para a
justia de 1 instncia, o benefcio seria devido;

e c) para a Receita Federal, a contribuio no seria devida e a
concesso do benefcio, sem fonte de

custeio, afrontaria a Constituio (art. 195, 5). Realou que a
melhor interpretao constitucional a ser

dada ao instituto seria aquela que privilegiasse, de um lado, o
trabalhador e, de outro, o preceito do art. 201

da CF. Ponderou que, apesar de constar expressamente na
Constituio (art. 201, 1) a necessidade de lei

complementar para regulamentar a aposentadoria especial, a EC
20/1998 fixa, expressamente, em seu art.

15, como norma de transio, que at que a lei complementar a que
se refere o art. 201, 1, da Constituio Federal, seja publicada,
permanece em vigor o disposto nos artigos 57 e 58 da Lei n 8.213,
de

24 de julho de 1991, na redao vigente data da publicao desta
Emenda. A concesso de aposentadoria especial dependeria, em todos
os casos, de comprovao, pelo segurado, perante o INSS, do tempo
de

trabalho permanente, no ocasional nem intermitente, exercido em
condies especiais que prejudicassem a

sade ou a integridade fsica, durante o perodo mnimo de 15, 20 ou
25 anos, a depender do agente nocivo.

No se poderia exigir dos trabalhadores expostos a agentes
prejudiciais sade e com maior desgaste, o

cumprimento do mesmo tempo de contribuio daqueles empregados que
no estivessem expostos a

qualquer agente nocivo. Outrossim, no seria possvel considerar
que todos os agentes qumicos, fsicos e

biolgicos seriam capazes de prejudicar os trabalhadores de igual
forma e grau, do que resultaria a

necessidade de se determinar diferentes tempos de servio mnimo
para aposentadoria, de acordo com cada

espcie de agente nocivo. A verificao da nocividade laboral para
caracterizar o direito aposentadoria

especial conferiria maior eficcia ao instituto luz da
Constituio. O Plenrio discordou do

entendimento segundo o qual o benefcio previdencirio seria
devido em qualquer hiptese, desde que

o ambiente fosse insalubre (risco potencial do dano). A
autoridade competente poderia, no exerccio da

fiscalizao, aferir as informaes prestadas pela empresa e
constantes no laudo tcnico de condies

ambientais do trabalho, sem prejuzo do controle judicial. As
atividades laborais nocivas e sua respectiva

eliminao deveriam ser meta da sociedade, do Estado, do
empresariado e dos trabalhadores como

princpios basilares da Constituio. O Ministro Marco Aurlio, ao
acompanhar o dispositivo da deciso

colegiada, limitou-se a desprover o recurso, sem acompanhar as
teses fixadas. O Ministro Teori Zavascki,

por sua vez, endossou apenas a primeira tese, tendo em vista
reputar que a segunda alusiva a rudo acima dos limites de tolerncia
no teria contedo constitucional. O Ministro Luiz Fux (relator)
reajustou seu voto relativamente ao EPI destinado proteo contra
rudo. ARE 664335/SC, rel. Min. Luiz Fux,

4.12.2014. (ARE-664335).

2.6. AUXLIO-DOENA

Com o advento da Medida Provisria 664, de 30 de dezembro de
2014, algumas regras

do auxlio-doena foram alteradas, tendo o artigo 59 da Lei
8.213/91 sido expressamente

revogado pelo artigo 6, inciso II, letra B, da citada MP, que
tambm alterou a redao do artigo

60 da Lei 8.213/91.

O artigo 59 da Lei 8.213/91, revogado expressamente pela MP
664/2014 (artigo 6,

inciso II, letra B), previa como hiptese de incidncia do
auxlio-doena o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou
para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias

consecutivos.

Na atualidade, o tema disciplinado pelo artigo 60 da Lei
8.213/91, alterado pela MP

664/2014, ao dispor que o auxlio-doena ser devido ao segurado
que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual,
desde que cumprido, quando for o caso, o

perodo de carncia exigido nesta Lei.

Desta forma, certamente por erro de redao ou descuido, pois o
auxlio-doena no

deveria ser concedido para curtos afastamentos laborativos, a MP
664/2014 no mais exige que

a incapacidade laboral para o trabalho habitual supere a 15 dias
consecutivos.

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt, Negrito

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt, Negrito

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt


	
No caso do empregado no h problema, pois a nova legislao
incumbiu a empresa de

pagar o salrio do segurado incapacitado pelos primeiros 30 dias,
passando a ser devido o

auxlio-doena ao empregado a contar do 31 do afastamento, se
requerido em at 45 dias deste.

Mas a brecha beneficia os demais segurados (empregado domstico,
trabalhador avulso,

segurado especial, contribuinte individual e segurado
facultativo), posto que com a revogao

expressa do artigo 59 e a nova redao do artigo 60 da Lei
8.213/91 no h regra que impea a

concesso do auxlio-doena para esses segurados para um curto
afastamento laboral, mesmo

que seja de um dia, desde que o requerimento administrativo seja
ofertado em at 30 dias. Veja-

se o texto dado ao mencionado artigo pela MP 664/2014:

Art. 60. O auxlio-doena ser devido ao segurado que ficar
incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual, desde que
cumprido, quando for o caso, o perodo de carncia exigido nesta
Lei:

I - ao segurado empregado, a partir do trigsimo primeiro dia do
afastamento da atividade ou a partir da

data de entrada do requerimento, se entre o afastamento e a data
de entrada do requerimento decorrerem

mais de quarenta e cinco dias; e

II - aos demais segurados, a partir do incio da incapacidade ou
da data de entrada do requerimento,

se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

Espera-se que esse erro de redao seja corrigido com a devida
urgncia, haja vista no

ter sido o objetivo de a novel legislao conceder o auxlio-doena
para os demais segurados

para curtos afastamentos, lotando a percia mdica e gerando
pagamentos de auxlios-doena

para mnimos afastamentos.

...

Apenas no caso do segurado empregado, durante os primeiros 30
(trinta) 15 dias

consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doena,
incumbir empresa

pagar o seu salrio integral. Esse prazo era de 15 e foi elevado
para 30 dias pela MP

664/2014, vigorando, neste ponto, a partir de 01 de maro de
2015.

Contudo, se concedido novo benefcio decorrente da mesma doena
dentro de 60 dias

contados da cessao do benefcio anterior, a empresa fica
desobrigada do pagamento relativo

aos trinta quinze primeiros dias de afastamento, prorrogando-se
o benefcio anterior e

descontando-se os dias trabalhados, se for o caso, nos termos do
artigo 75 do Decreto 3.048/99,

que se atualizou pela MP 664/2014.

Se o segurado empregado, por motivo de doena, afastar-se do
trabalho durante 30 15

dias, retornando atividade no trigsimo primeiro dcimo sexto dia,
e se dela voltar a se afastar

dentro de 60 dias desse retorno, em decorrncia da mesma doena,
far jus ao auxlio-doena a

partir da data do novo afastamento.

...

O auxlio-doena um benefcio previsto para todos os segurados,
tendo a renda mensal

inicial de 91% do salrio de benefcio, no podendo ser inferior a
um salrio mnimo, pois visa

substituir a remunerao do beneficirio5.

5 Antes da Lei 9.032/95, o auxlio-doena por acidente de trabalho
era de 92% do salrio de benefcio, ou ento no valor do salrio

de contribuio do dia do acidente, se mais benfico . J o
auxlio-doena comum era de 80% do salrio de benefcio, acrescido
de

1% por cada grupo de 12 contribuies mensais, at o mximo de
100%.
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No entanto, a MP 664/2014 instituiu um novo teto para o valor do
auxlio-doena, ao

inserir o 10 no artigo 29 da Lei 8.213/91, que determina que o
auxlio-doena no poder exceder a mdia aritmtica simples dos ltimos
doze salrios-de-contribuio, inclusive no

caso de remunerao varivel, ou, se no alcanado o nmero de doze, a
mdia aritmtica

simples dos salrios-de-contribuio existentes.

Isto posto, o auxlio-doena no poder superar a mdia aritmtica
simples dos 12

ltimos salrios de contribuio do segurado ou, se inexistentes 12
salrios de contribuio no

perodo bsico de clculo (a partir de julho de 1994), dever ser
feita a mdia aritmtica simples

de todos os salrios de contribuio existentes, sempre com a bvia
incidncia da correo

monetria.

Certamente o motivo desta nova regra aproximar o valor do
auxlio-doena da

remunerao percebida pelo segurado nos 12 ltimos meses, a fim de
evitar que o benefcio

fique com renda superior se o segurado possuir altos salrios de
contribuio no passado, o que

poder gerar a acomodao do segurado, se o auxlio-doena superar a
sua remunerao mensal

habitual.

Eis os argumentos trazidos pela Exposio de Motivos da MP
664/2014 para justificar

este novo dispositivo:

12. Alm dos ajustes nas regras de penses, outras espcies de
benefcios tambm vem apresentado um

ritmo crescente das despesas. No caso do auxlio-doena, a despesa
bruta cresceu de R$ 14,2 bilhes, em

2006, para cerca de R$ 22,9 bilhes, que representou uma alta
relativa de 60,6% no perodo. O estoque de

benefcio passou de cerca de 1,2 milho, no final de 2009, para o
patamar de 1,7 milho em outubro de

2014, reflexo, entre outros fatores, do incremento de
contribuintes ou segurados que vem sendo observado

desde 2004. Este benefcio tambm possui distores. Em primeiro
lugar, o clculo do valor deste benefcio

temporrio feita da mesma forma que aqueles de carter permanente
como, por exemplo, as

aposentadorias, ou seja, se utilizando da mdia dos 80% maiores
salrios-de-contribuio desde julho de

1994 at o momento atual. Contudo, essa regra vem criando situaes
em que o valor do benefcio fica

acima do ltimo salrio do segurado, gerando um desincentivo para
volta ao trabalho. Nesse sentido, torna-

se recomendvel o estabelecimento de um teto para o valor de
benefcio, mais especificamente, a mdia dos

12 ltimos salrios-de-contribuio.

...

Em regra, a data de incio do benefcio (DIB) ser a data da
incapacidade, marco inicial

do pagamento a ser promovido pelo INSS. Contudo, se entre a data
da incapacidade e a data de

entrada do requerimento (DER) se passar mais de 30 dias, a data
de incio do benefcio ser a

data de entrada do requerimento na Previdncia Social.

Apenas no caso do segurado empregado a regra ser diferente,
tendo em vista a

obrigao legal da empresa de pagar ao segurado o seu salrio
durante os 30 (trinta) 15

primeiros dias do afastamento.

Logo, para o segurado empregado, desde a MP 664/2014, a data de
incio do benefcio

no ser a data da incapacidade, e sim o 31 (trigsimo primeiro) 16
dia seguinte.

Excepcionalmente, se entre a data da incapacidade e a data de
entrada do requerimento se passar

mais de 45 (quarenta e cinco) 30 dias, a data de incio do
benefcio ser a data de entrada do

requerimento na Previdncia Social.

A empresa que dispuser de servio mdico, prprio ou em convnio,
ter a seu cargo o

exame mdico e o abono das faltas correspondentes ao perodo de 30
de afastamento do seu

empregado e somente dever encaminhar o segurado percia mdica da
Previdncia Social

quando a incapacidade ultrapassar trinta dias.

At o advento da MP 664/2014, as percias do INSS eram realizadas
exclusivamente por

servidores efetivos concursados, os Peritos-Mdicos
Previdencirios dos quadros da autarquia.

Formatado: Fonte: Negrito

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt, Negrito

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 11 pt

Formatado: Fonte: (Padro) TimesNew Roman, 9 pt

Formatado: Corpo de texto, esquerda, Recuo: esquerda: 1,25cm,
Espao Antes: 0 pt, Depois de: 10pt

Formatado: Fonte: 9 pt

Formatado: direita: -0,25 cm,Espao Antes: 0 pt, Depois de: 11
pt


	
Todavia, abriu-se a porta perigosa da antiga terceirizao no
novel 5 do artigo 60 da Lei

8.213/91:

5. O INSS a seu critrio e sob sua superviso, poder, na forma do
regulamento, realizar percias mdicas:

I - por convnio ou acordo de cooperao tcnica com empresas; e

II - por termo de cooperao tcnica firmado com rgos e entidades
pblicos, especialmente onde no houver servio de percia mdica do
INSS.

Ora, no passado existiam os mdicos particulares credenciados que
realizavam as

percias do INSS e esta delegao de servio pblico ao particular
apresentou inmeros

problemas e havia sido banida.

Logo, trata-se de flagrante retrocesso, pois a soluo seria a
Unio investir na carreira

dos peritos-mdicos previdencirios abrindo novas vagas, ao invs
de abrir as portas para a

terceirizao que tantos riscos oferece ao INSS e aos
beneficirios.

2.7. AUXLIO-ACIDENTE

E finalmente a Advocacia-Geral da Unio alterou a redao da Smula
44, atravs

da Smula 65, de 05 de julho de 2012:

Smula 44 da AGU: Para a acumulao do auxlio-acidente com
proventos de

aposentadoria, a leso incapacitante e a concesso da
aposentadoria devem ser

anteriores as alteraes inseridas no art. 86 2, da Lei 8.213/91,
pela Medida

Provisria n 1.596-14, convertida na Lei n 9.528/97.

Posteriormente, esta smula teve a redao aperfeioada pela Smula
AGU 75, de 02 de

abril de 2014:

Smula 44 - "Para a acumulao do auxlio-acidente com proventos
de

aposentadoria, a consolidao das leses decorrentes de acidentes
de qualquer

natureza, que resulte sequelas definitivas, nos termos do art.
86 da Lei n 8.213/91, e

a concesso da aposentadoria devem ser anteriores s alteraes
inseridas no art.

86, 2 da Lei n 8.213/91, pela Medida Provisria n 1.596-14,
convertida na Lei n

9.528/97" (redao dada pela Smula AGU 75/2014).

A redao foi ajustada porque no a leso incapacitante que d
direito ao auxlio-

acidente, e sim a consolidao de leso por acidente de qualquer
natureza ou causa que gere
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sequela que repercuta na capacidade laboral para o trabalho
habitual, sendo pertinente a

alterao promovida pela Advocacia-Geral da Unio.

Evidentemente, o novo entendimento da AGU no dever ter eficcia
retroativa, em

respeito ao Princpio da Segurana Jurdica e da regra do artigo 2,
inciso XIII, da Lei 9.784/99

(Lei do Processo Administrativo Federal), que aponta como
critrio de atuao da

Administrao Pblica federal a interpretao da norma administrativa
da forma que melhor garanta o atendimento do fim pblico a que se
dirige, vedada aplicao retroativa de nova

interpretao, conservando-se as acumulaes j deferidas.

Em apenas um ponto no se concorda nesta obra com a posio do STJ
e da AGU. Isso

porque, mesmo que a aposentadoria seja concedida aps a Lei
9.528/97, caso o direito adquirido

se aperfeioe antes da referida norma de se permitir a
acumulao.

Isto porque no dia em que o segurado preenche os requisitos para
o auxlio-acidente e

qualquer aposentadoria que se h de definir o regime jurdico
aplicvel, e no o dia da

concesso.

Valeu frisar que a jurisprudncia do STJ foi cristalizada na
Smula 507, aprovada pela

1 Seo em 26 de maro de 2014:

Smula 507 - A acumulao de auxlio-acidente com aposentadoria
pressupe que

a leso incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a
11/11/1997, observado o

critrio do artigo 23 da Lei 8.213/91 para definio do momento da
leso nos casos

de doena profissional ou do trabalho.

2.8. PENSO POR MORTE

Todos os segurados podero instituir penso por morte se deixarem
dependentes, sendo

que o benefcio independia de carncia at o advento da Medida
Provisria 664, de

30/12/2014.independe de carncia.

Desde ento, o artigo 25 da Lei 8.213/91 passou a exigir carncia
de 24 recolhimentos

mensais para a concesso da penso por morte como regra geral,
salvo nas excees a

serem vistas.

Excepcionalmente, a penso por morte somente dispensar a carncia
apenas em

duas situaes:

A) Quando o segurado falecido estava em gozo de auxlio-doena ou
aposentadoria por

invalidez;

B) Quando a morte do segurado decorreu de acidente de trabalho
(tpico, por

equiparao ou no caso das doenas ocupacionais).

Nos termos do artigo 5, inciso III, da MP 664/2014, as alteraes
perpetradas na

carncia da penso por morte somente possuem vigncia a partir do
primeiro dia do terceiro ms subseqente data de publicao desta
Medida Provisria, ou seja, somente se aplica aos bitos perpetrados
a partir de 01 de maro de 2015.

A exigncia de carncia para a penso por morte como regra geral
(24 contribuies

mensais) busca reduzir os enormes impactos deste benefcio na
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