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Resumo 

Este artigo discute os problemas relacionados corn a 
preservacao da aposentadoria por tempo de servico no Brasil. 
Apresentam-se diversos indicadores sociais, economicos e de-
mograficos que apontam para a necessidade de se modificar o 
sistema atual de aposentadoria e para o equivoco de alguns dos 
argumentos utilizados pelos seus defensores. Posteriormente, 
calcula-se o subsidio implicito passivel de ser recebido por al-
gumas categorias especificas, correspondente a diferenca entre 
o valor presente das contribuicOes, de urn lado, e da aposenta-
doria a receber, de outro. Assumindo certas hipOteses sobre a 
taxa de reposicao e o crescimento do salario real, conclui-se 
que, corn uma aliquota de 31% do salario e uma taxa de juros 
real de 4% ao ano, os trabalhadores feminino e masculino que 
contribuem por 30 e 35 anos recebem urn subsidio do resto da 
sociedade correspondente a 38% e 16% da aposentadoria, res-
pectivamente, e que este subsidio pode ser de ate 53% no caso 
das professoras, que se aposentam corn apenas 25 anos de 
servico. 

Abstract 

This paper discusses the problems concerning the length 
of service retirement benefit in Brazil. Several social, economic 
and demographic figures are presented, showing the need to 
change the current system of retirement and the failures of 
some of the arguments used by their supporters. The paper 
calculates the implicit subsidy of some specific cathegories, due 
to the difference between the present value of the contributions 
and the pensions. Based on some hypotheses related to the re-
placement rate and to the real wage growth, it is concluded 
that, with a contribution of 31% of the wage and a yearly real 
interest rate of 4%, a woman and a man that work for 30 and 
35 years receive, from the rest of the society, a subsidy of 38% 
and 16%, respectively, of their pensions. This subsidy can be of 
53%, in the case of a female teacher that retires after only 25 
years of job. 
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1. Introducao 

A populacao brasileira vem passando nos ultimos anos 
por urn processo que combina os seguintes aspectos: a) redu-
cao das taxas de natalidade; e b) aumento da expectativa de 
vida da populacao adulta. Esta transformacao demografica tor-
na a piramide etaria mais semelhante a dos paises desenvolvi-
dos, corn a progressiva reducao da relacao populacao ati-
va/populacao inativa. Tal mudanca, entretanto, nao vem sendo 
acompanhada de alteracOes significativas nas regras de aposen-
tadoria e de beneficios da Previdencia Social. Observa-se que 
ern alguns casos o tempo durante o qual o individuo recebe sua 
aposentadoria e inclusive maior que o de contribuicao, pressio-
nando o resultado das contas da Previdencia Social. 

Este trabalho discute a necessidade de mudanca nas 
atuais regras de aposentadoria, focalizando, especificamente, o 
caso das aposentadorias por tempo de servico, no sentido de 
permitir urn sistema mais equilibrado de contribuicOes e bene-
ficios e de dismistificar a ideia de que esse tipo de aposentado-
ria seja "socialmente mais justo". 0 objetivo principal e calcular 
o percentual do subsidio recebido por diferentes classes de in-
dividuos que se aposentam por tempo de servico, comparando o 
valor presente das contribuicOes feitas na vida ativa corn o valor 
presente das aposentadorias recebidas na fase inativa de vida 
do individuo. 1  

0 texto divide -se em seis secOes. ApOs esta introducao, e 
apresentado urn breve histOrico da adocao no Brasil da aposen-
tadoria por tempo de servico. Na terceira secao, sao discutidos 
os problemas associados a aposentadoria por tempo de servico: 
as mudancas demograficas, a regressividade do beneficio e os 
efeitos da conservacao da regra atual de aposentadoria. Poste-
riormente, e descrita a metodologia dos calculos realizados para 
estimar o subsidio recebido pelos aposentados por tempo de 
servico. Na quinta secao sao apresentados os principals resul-
tados obtidos. Por ultimo, sao expostas as principals conclu-
sOes. 

1 Nesse sentido, o trabalho guarda certa semelhanca corn a logica atuarial do artigo de Beltrao, Ma-
niero e Oliveira (1996). corn a diferenca de que eles calculam a aliquota que equilibra o valor pre-
sente de ambas as variaveis, enquanto que no nosso caso. para uma dada aliquota. calcula-se a 
diferenca entre os valores das contribuicOes e das aposentadorias recebidas. 
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2. Aspectos Historicos e Conceituais da Aposentadoria 
por Tempo de Servico  

A origem da Previdencia Social no Brasil remonta ao De-
creto Legislativo 4.682, de 24 de janeiro de 1923 (conhecido 
como Lei ElOi Chaves), que criou as Caixas de Aposentadorias 
(que funcionavam de forma independente) e PensOes para os 
empregados das empresas ferroviarias. 

A primeira referencia a aposentadoria por tempo de ser-
vico data de 7 de janeiro de 1924, referente a Lei 4.793 em seu 
artigo 240. Ja no inicio da concessao desse beneficio, observou-
se que a aposentadoria por tempo de servico onerava de forma 
intensa as financas das Caixas de Aposentadorias, em decor-
rencia, principalmente, da aposentadoria de ferroviarios ainda 
relativamente jovens Ever Oliveira (1993)]. 

Apesar do surgimento de varias criticas a aposentadoria 
por tempo de servico, a Lei 5.109, de 1926 (que vigorou a partir 
de 1928), manteve este beneficio, agravando ainda mais o pro-
blema financeiro. 0 Governo Provisorio, instalado logo ap6s a 
Revolucao de 1930, preocupado corn o desequilibrio financeiro 
das Caixas de Aposentadorias, suspendeu, ate a elaboracao de 
uma nova lei, a concessao de novas aposentadorias por tempo 
de servico. 

Corn o objetivo de reduzir os desembolsos corn este tipo 
de beneficio, o Decreto 20.465, de 1931, condicionou a aposen-
tadoria por tempo de servico a uma idade minima de 50 anos, 
com beneficio variavel de 70% a 100% sobre a media salarial 
dos ultimos tres anos de servico. Entretanto, esta medida nao 
foi suficiente para solucionar o problema financeiro das Caixas. 
Como consequencia, o Decreto-Lei 2.474, de 5 de agosto de 
1940, suspendeu a concessao de aposentadorias que nao fos-
sem por invalidez, a qualquer segurado corn menos de 60 anos 
de idade. Esta legislacao vigorou ate a assinatura da Lei 593. 
em 1951, cujo artigo 1 2  restabelecia a aposentadoria por tempo 
de servico nos moldes da antiga Lei de 1924. Entretanto. a 
clausula anterior, que permitia a reducao do valor do beneficio 
sempre que o fundo das Caixas nao pudesse arcar corn o pa-
gamento dos beneficios, foi eliminada. 

0 anteprojeto da Lei Organica da Previdencia Social 
(LOPS), de 1952, aprovada pelo Congresso Nacional apenas em 
1960, analisou a viabilidade financeira deste tipo de aposenta-
doria. Contrariando pareceres tecnico-atuariais e sem a defini-
cao especifica de sua fonte de financiamento, a aposentadoria 
por tempo de servico foi aprovada corn as caracteristicas ate 
hoje vigentes. Em 1966, com a criacao do Instituto Nacional de 
Previdencia Social (INPS) e a simultanea unificacao dos diver- 
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sos institutos setoriais, a aposentadoria por tempo de servigo 
manteve sua concepgao definida na LOPS. 

Com a promulgagao da nova Constituigao Federal em 
1988, a seguridade social passou a ter seus principios basicos 
assegurados de forma bastante detalhada, cabendo especifica-
mente a aposentadoria por tempo de servigo algumas citagOes. 

A Lei 8.313, de 24 de julho de 1991, dispoe sobre os pia-
nos de beneficios da Previdencia Social, apresentando os diver-
sos tipos de beneficio pecuniario, entre os quais estao a apo-
sentadoria por tempo de servigo e a aposentadoria especial -
que nada mais é que uma aposentadoria por tempo de servigo 
tendo em conta urn periodo menor de trabalho, em fungao de 
atividade profissional sujeita a condigOes insalubres ou que 
prejudiquem a integridade fisica do trabalhador. 

A Previdencia mantem, atualmente, o pagamento de di-
versos tipos de aposentadoria relacionados corn o tempo de 
servigo prestado, tais como por tempo de servigo do ex-
combatente, especial do aeronauta etc. 

0 grande problema da aposentadoria por tempo de servi-
go e que ela foi herdada pela legislagao atual de uma epoca na 
qual as caracteristicas demograficas da populagao eram corn-
pletamente diferentes das de hoje. De fato, o grande desafio dos 
sistemas previdenciarios de repartigao e como evitar a tenden-
cia ao desequilibrio decorrente da queda da relagdo populagao 
ativa/populagao inativa.

2 
 A aposentadoria por tempo de servigo 

agrava essa tendencia, tendo em vista que retira muito cedo 
uma parcela dos contribuintes que figuram no numerador des-
sa razao e os passa para o denominador, aumentando o nume-
ro de beneficiarios do sistema, o que gode, a longo prazo, levar 
a Previdencia a urn colapso financeiro. 

3. Os Problemas Associados a Aposentadoria por 
Tempo de Servico: Bases para o Debate  

Esta secao discute alguns aspectos especificos relacio-
nados corn a aposentadoria por tempo de servico, quais sejam: 
o efeito das mudangas demograficas; a natureza regressiva des-
se tipo de aposentadoria; e os efeitos da sua permanencia ao 
longo do tempo, a curto, medio e longo prazos. 

2 Para uma analise da crise do sistema previdenciario em diferentes paises. em decorrencia do enve-
lhecimento da populacao. ver Schieber e Schoven (1996). 

3 Para uma analise dos problemas da Previdencia Social no Brasil, ver Schymura (1992) e a coleta-
nea organizada pelo Ministerio da Previdencia Social (1993). Para uma analise especifica sobre a 
aposentadoria por tempo de servico, ver Oliveira. Beltrao e Maniero (1993). 
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3.1. As Mudancas Demograficas 

Urn dos argumentos para justificar a manutencao da 
aposentadoria por tempo de servico e o fato de que a esperanca 
de vida do brasileiro e muito baixa, o que inviabilizaria a 
substituicao desse tipo de beneficio por outros que estabelecam 
uma idade minima para se aposentar. 4  Entretanto, isto tern 
como base, primeiro, uma realidade que vem se alterando sen-
sivelmente nas Ultimas decadas e, segundo, confunde os con-
ceitos de "esperanca de vida" e de "esperanca de sobrevida". 

Em relacao ao primeiro ponto, nas duas iiltimas decadas 
observa-se uma queda no ritmo de crescimento populacional e 
uma profunda mudanca de sua distribuigao etaria proporcio-
nal, como resultado da reducao dos niveis de fecundidade. A 
tendencia delineada pela nova dinamica demografica e o enve-
lhecimento da populacao. Como se pode observar na Tabela 1, 
a esperanca de vida ao nascer aumentou de 61,8 anos em 1980 
para 67 anos em 1995. 5  Corn urn maior desenvolvimento do 
pais nos prOximos anos e a consequente melhoria das condi-
pies de vida - assistencia medico-hospitalar mais abrangente, 
educacao sanitaria etc. -, combinados corn a reducao da mor-
talidade infantil, estima-se que no ano 2020 a esperanca de 
vida ao nascer atinja 75,5 anos, o que, por si SO, tera urn im-
pacto sensivel sobre o total de beneficios a serem pagos no fu-
turo pela Previdencia Social. 

Tabela 1 
Esperanca de Vida ao Nascer - 1980/2020 

(Em Anos) 

Anos Esperanca de Vida ao Nascer 

1980 61,8 
1985 64,3 
1990 65,6 
1995 67,0 
20002  68,5 
20052  70,1 
2010a  71,8 
20152  73,6 
20204  75,5 

Fonte: IBGE (1994). 

aProjecew. 

4 Ver argumentos a favor da aposentadoria por tempo de servico em Santos e Caminha (1991). Como 
exemplo do argumento acima. vale a pena citar Alves (1991, p. 268): "... atualmente a esperanca de 
vida do brasileiro ester em torno de 65 anos e a do nordestino. em particular. em 58 anos... Somen-
te no ano 2005 o nordestino alcancard a esperanca media de vida de 65 anos... Os dados acima 
dispensam maiores comentarios." 

5 A esperanca de sobrevida pode ser definida como o numero medio provavel de anos de vida que 
uma pessoa teria a partir de uma determinada idade. Quando esse numero e calculado a partir da 
idade zero, tem-se o conceito de esperanca de vida ao nascer. Consequentemente. superada a fase 
da mortalidade infantil - que deprime muito a expectativa de vida ao nascer -. a esperanca de so-
brevida tende a aumentar em relacao aos primeiros anos de vida da pessoa. 
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0 envelhecimento da populacao reflete-se na ampliacao 
da participacao relativa das pessoas de mais de 60 anos no 
conjunto da populacao nacional, corn queda do percentual dos 
mais jovens. Como se observa na Tabela 2, em 1940 aqueles 
corn 0 a 19 anos tinham participacao de 53% da populacao to-
tal, enquanto os individuos corn 60 anos ou mais correspon-
diam apenas a 4% do total. Em 1995, esta relacao era de, res-
pectivamente, 42% e 7%, estimando-se para o ano 2020 que ela 
alcance, em termos da populacao total, 28% para aqueles corn 
0 a 19 anos e 14% para o grupo corn 60 anos ou mais. 

Essa transicao demografica modifica de forma expressiva 
o volume e a composicao das demandas sociais e intensifica 
sensivelmente os problemas da Previdencia Social, o que torna 
indispensavel repensar o atual sistema de aposentadoria. Con-
siderando-se a significativa expansao do nUmero de anos de 
sobrevida, a ampliacao da idade para o inicio da aposentadoria 

certamente, uma exigencies colocada na agenda de desenvol-
vimento do pats, para evitar urn aumento dramatic° do dese-
quilibrio atuarial da Previdencia Social. 6  

Tabela 2 
Distribuicao da Populacio por Anos de Idadea - 1940/2020 

(Em %) 

Anos 0 a 19 

(A) 

20 a 59 

(B) 

60 ou Mais 

(C) 

Total 

(D) 

(C/ B) 

1940 53,3 42,6 4,1 100,0 0,10 

1950 52,4 43,4 4,2 100,0 0,10 

1960 52,8 42,5 4,7 100,0 0,11 

1970 53,0 41,9 5,1 100,0 0,12 

1980 49,7 44,2 6.1 100,0 0.14 

1990 44,8 48,6 6,6 100,0 0.14 

1995 42,1 50,8 7.1 100.0 0.14 

2000b  38.6 53.5 7,9 100.0 0,15 

2010b  32,0 58,2 9.8 100,0 0.17 

2020b  28,4 58,0 13,6 100,0 0,23 

Fonte: IBGE (1994). 

aAte 1990. exclui a populacao corn idade gnorada. 

bProjecao- 

No que tange a segunda questao levantada no primeiro 
paragrafo desta secao, conforme ja salientado, o conceito de es-
peranca de vida ao nascer nao e o mais adequado para analisar 
questOes relacionadas a aposentadoria. 7  

6 Ver. a proposito, Moreira (1992), onde sao analisados os efeitos do envelhecimento da populacao 
brasileira, sob o ponto de vista demografico. 

7 Ver Camarano et alit (1991). onde e discutida a diferenca entre esperanca de vida ao nascer e de 
sobrevida e sua implicacao na concessao de aposentadorias. 
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Em paises (como o Brasil) marcados por grandes desi-
gualdades no acesso aos servicos de saude e graves problemas 
de desnutricao nos segmentos mais pobres da populacao, a 
mortalidade nos cinco primeiros anos de vida e bastante eleva-
da, especialmente para as classes de baixa renda. Entretanto, 
aqueles que conseguem sobreviver as mas condicOes de vida 
tern uma esperanca de sobrevida mais elevada nas idades que 
se seguem. 

A observacao dos dados de diversos paises demonstra 
que os diferenciais de esperanca de sobrevida entre nacOes de 
maior e menor nivel de desenvolvimento reduz-se significativa-
mente a medida que aumenta a idade. Ou seja, embora existam 
grandes diferenciais de esperanca de vida ao nascer entre os 
paises, ha uma tendencia para que a esperanca de sobrevida se 
homogeneize nas idades mais avancadas. A comparacao da es-
peranca de sobrevida aos 65 anos de idade de urn brasileiro 
corn a de urn individuo de outro pais mostra que sao bastante 
modestas as diferencas entre os mesmos: enquanto urn homem 
brasileiro tern uma sobrevida esperada de 11 anos, a de urn 
belga e urn sueco e de 12 e 14 anos, respectivamente Ever Mo-
reira (1992, p. 35, Tab. 6) e Camarano et alit (1991, p. 44, Graf. 
3 e 4)], o que sugere que o Brasil ja apresenta niveis de morta-
lidade senil bastante proximos aos limites superiores dos pai-
ses desenvolvidos. 

Essa semelhanca da esperanca de sobrevida ape's os 60 
anos tambem e observada ern relacao a regiao e a classe de 
renda Ever Moreira (1992, p. 35. Tab. 7)]. Aos 65 anos de idade. 
um  homem nascido na regiao Nordeste tern uma esperanca de 
sobrevida de 11 anos, enquanto na regiao Sul ela chega a 13 
anos. Da mesma forma, observa-se aos 65 anos uma esperanca 
de sobrevida similar entre os mais pobres (10 anos) e os mais 
ricos (12 anos). 

3.2. A Natureza Regressiva da Aposentadoria por 
Tempo de Servico 

Outro argumento seguidamente mencionado a favor da 
aposentadoria por tempo de servico e que as pessoas mais po-
bres, que entram cedo no mercado de trabalho, sao as princi-
pais privilegiadas por esse tipo de beneficio. Como. em geral, 
elas tern menor esperanca de vida ao nascer do que aquelas de 
maior nivel de renda, a eliminacao da aposentadoria por tempo 
de servico seria regressiva. 

Seguindo esta argumentacao, seria de esperar que, 
quanto menor a expectativa de vida ao nascer de uma regiao, 
maior fosse a participacao das aposentadorias por tempo de 
servico no total de aposentadorias. Os dados disponiveis, entre-
tanto, negam este fato e sugerem o carater elitista da aposenta- 
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doria por tempo de servigo. Como se pode observar na Tabela 3, 
na regiao Nordeste, que registra a menor expectativa de vida ao 
nascer do Brasil (64 anos em 1990), a participagdo das aposen-
tadorias urbanas por tempo de servigo no total das aposenta-
dorias urbanas em manutengdo e de apenas 29%, contra 46% e 
43% das regiOes Sudeste e Sul, respectivamente. • 

Tabela 3 
Proporcao da Quantidade de Aposentadorias Urbanas por Tempo de Servico 

em Relacio ao Total de Aposentadorias Urbanas em Manutencao versus 
Expectativa de Vida ao Nascer, segundo Regiao 

Regiao 
	

Aposentadorias Urbanas por Tempo de Servigo - % do 	Expectativa de 
Total de Aposentadorias Urbanas em Manutencei o 	Vida ao Nascer 

(1994) 	 (1990) 

Norte 	 33.3 
	

67 

Nordeste 	 29.2 
	

64 

Sudeste 	 46.4 
	

68 

Sul 	 43.4 
	

69 

Centro-Oeste 	 20,2 
	

68 

Brasil 
	

42,1 	 66 

Fontes: Ministerio da Previdencia Social (1993) e IBGE (1994). 

Ao contrario do que os defensores da aposentadoria por 
tempo de servigo alegam, regressiva nao e sua mas 
sim sua manutengdo, o que e confirmado pelo valor medio des-
se tipo de beneficio: em 1994, 73% das aposentadorias urbanas 
por tempo de servigo concedidas correspondiam a beneficios 
que variavam de dois a oito salarios minimos (ver Tabela 4). Os 
beneficios ate urn salario minimo recebido pelas pessoas mais 
pobres que conseguem se aposentar representaram apenas 9% 
do total de aposentadorias por tempo de servigo concedidas em 
1994. 0 quadro contrasta corn o percentual de 55% de partici-
pagdo de ate urn salario minimo no total das aposentadorias 
urbanas por idade e invalidez, tambem constante da Tabela 4. 
Em 1994, o valor per capita da aposentadoria por tempo de 
servigo correspondeu a 3,4 vezes o valor per capita das outras 
aposentadorias exceto por tempo de servigo (ver Tabela 5), en-
quanto os aposentados por tempo de servigo tinham uma par-
ticipagdo de apenas 13% do total da quantidade de beneficios 
previdenciarios (ver Tabela 6), o que tambem confirma o carater 
elitista das aposentadorias por tempo de servigo. 
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Tabela 4 
Proporcio da Quantidade de Fluxo de Aposentadorias Urbanas Concedidas, 

segundo as Faixas de Valor - 1994 

(Em %) 

Faixas de Valor 
(Em Salarios Minimos) 

Tempo de Servico Total (exceto 
Tempo de Servico) 

Total 

Ate 1 9,1 55,1 32.9 

1 a 2 13,0 24,0 18.7 

2 a 5 39.4 17.4 28.0 

5 a 8 34,0 3.2 18.1 

Mais de 8 4.5 0.3 2.3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Ministerio da Previdencia Social (1993). 

Tabela 5 
Valor per capita da Aposentadoria por Tempo de Servico/Valor 

per capita da Aposentadoria exceto por Tempo de Servico - 
1991/94 

Ano 	 Aposentadoria por Tempo de Servico/ 
Aposentadoria exceto por Tempo de Servico 

1991 	 2.6 

1992 	 3.6 

1993 	 3,6 

1994 	 3.4 

Fonte: Ministerio da Previdencia Social (1993). 

Tabela 6 
Estrutura da Quantidade de Beneficios em Manutencao na 

Previdencia Social - 1994 
(Em %) 

Beneficios 	 Participaco.-  o na Quantidade de Beneficios 

1. Previdenciarios 	 87,7 

1.1. Aposentadorias 	 57,8 

1.1.1. Idade 	 32,0 

1.1.1.1. Urbanas 	 7.8 

1.1.1.2. Rurais 	 24.2 

1.1.2. Tempo de Servico 	 12.8 

1.1.3. Invalidez 	 13.0 

1.2. PensOes 	 26.3 

1.3. Auxilios 	 3,3 

1.4. Outrosa 	 0,3 

2. Assistenciais 	 8.9 

3. Acidentasios 	 3.4 

Total 	 100,0 

Urbanos 	 59,2 

Rurais 	 40,8 

Fonte: Ministerio da Previdencia Social (1993). 

alnclui abonos. salario-familia e salario-maternidade. 
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Costa (1987, p. 25, Tab. 4) apresenta dados contunden-
tes a respeito desse carater elitista da aposentadoria por tempo 
de servico: em 1983, na regiao metropolitana de Salvador, 52% 
das pessoas aposentadas por idade tinham renda declarada, no 
momento de se aposentar, de apenas urn salario minim°, en-
quanto somente 7% das pessoas aposentadas por tempo de 
servico tinham aquela renda. Para pessoas corn renda acima de 
10 salarios minimos, a situacao se reverte: 40% delas aposen-
taram-se or tempo de servico, enquanto apenas 3% o fizeram 
por idade. 

Dadas as regras de concessao da aposentadoria por 
tempo de servico, os trabalhadores de baixa renda encontram 
maiores dificuldades em requerer esse tipo beneficio, acabando 
por conseguir apenas a aposentadoria por idade. Isso decorre 
de dois problemas principais: a) os trabalhadores de menor 
renda estao mais sujeitos a periodos de desemprego, troca 
constante de emprego ou passagens pelo mercado informal; e b) 
os trabalhadores de menor renda tern maiores dificuldades de 
comprovacao do tempo de servico. 9  

Segundo estudo da UFBA (1994, p. 63, Tab. 27), as apo-
sentadorias por tempo de servico sao concedidas, em geral, a 
pessoas que provem de empregos estaveis e corn progressao 
funcional e/ou aquelas que mudaram pouco de emprego du-
rante a vida profissional. 

Pode-se argumentar que essa situacao nao representa 
uma injustica social, porque "... a legislacao fixa requisitos 
iguais para toda a populacao, e a aposentadoria por velhice tern 
o fim de garantir uma ultima oportunidade para aqueles que 
nao conseguem comprovar o tempo de servico atingirem o des-
canso remunerado. Juridicamente, o principio da equidade so-
cial esta contido. Entretanto, exatamente por isso, porque os re-
quisitos sao iguais para todos os individuos mas esses possuem 
condiceies sOcio-econOmicas e proftssionais diferentes, os traba-
lhadores integrantes das camadas inferiores da estrutura social, 
ocupantes de empregos instaveis ou atividades do setor infor-
mal, em geral, nao se aposentam por tempo de servico ou fazem-
no em pequena porcentagem. Dito de outra maneira, a aposen-
tadoria por tempo de servico ampara principalmente os traba-
lhadores nas faixas de renda mais elevadas" Ever Costa (1987, 
grifos nossos)]. 

8 Apesar desses nUmeros referirem-se apenas a regiao metropolitana de Salvador, eles sao confirma-
dos por outros dados divulgados pela Universidade Federal da Bahia referentes as regioes metro-
politanas de Curitiba e Sao Paulo e as cidades de Manaus e Natal Ever UFBA (1994, p. 59-62. Tab. 
26 e Graf. 14 a 18)1. 

9 0 INSS nao guarda registro das contribuicoes individuals dos empregados, o que penaliza justa-
mente as pessoas que tern maiores dificuldades em preservar a documentacao requerida, devido as 
precarias condicOes de habitacao e ao limitado nivel de instrucao. 
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Sendo assim, os trabalhadores de baixa renda acabam 
subsidiando a aposentadoria por tempo de servico da classe 
media, sem poder usufruir do beneficio por nao possuirem do-
cumentacao comprobatoria, em funcao da informalidade de 
suas relacOes de trabalho ou mesmo de perda da carteira de 
trabalho ou do carne de pagamentos do INSS. 

Concluindo, a maioria das pessoas que se aposentam 
por tempo de servico situa-se nas faixas de renda mais altas e 
possui empregos estaveis, corn qualificacao profissional e pro-
gressao funcional. Os aposentados por idade, por sua vez, 
comp6em-se, principalmente, de aut6nomos, prestadores de 
servicos eventuais, profissionais bracais e ocupantes de empre-
gos instaveis e mal remunerados. 

3.3. Os Efeitos da Vigencia da Regra Atual de 
Aposentadoria 

A aposentadoria por tempo de servico e freqiientemente 
apontada como o principal elemento de desequilibrio financeiro 
do sistema. 10  Os principals argumentos contra ela sao: a) o 
Brasil e urn dos poucos paises que concedem esse tipo de be-
neficio, que so existe em outros seis: Benin, Egito, Equador, 
Ira, Iraque e Kuwait, a maioria exportadores de petrOleo do 
mundo arabe; b) dos paises que a concedem, o Brasil e o Unico 
que nao a condiciona a uma idade minima; c) o tempo de con-
tribuicao aqui exigido é pequeno, menor mesmo que o requeri-
do nos demais paises que oferecem aposentadoria semelhante; 
e. principalmente, d) ela faz corn que as pessoas se aposentem 
ainda muito jovens. 11  

Em relacao a esse Ultimo ponto, em 1994, por exemplo, 
24% das aposentadorias urbanas concedidas foram para pes-
soas corn menos de 50 anos e 59% para pessoas corn menos de 
60 anos (ver Tabela 7). A aposentadoria de segurados relativa-
mente jovens implica que estes acabam obtendo um alto sub-
sidio do sistema, a medida que recebem mais beneficios do que 
o valor de suas contribuicOes (ver Secao 5). A permanencia des-
sa media de idade das pessoas que se aposentarem por tempo 
de servico, combinada corn a tendencia ao envelhecimento da 
populacao (anteriormente comentada), vai aumentar a relacao 
inativos/ativos, o que tram serias conseqiiencias para o equili-
brio financeiro do sistema. 

10 Alguns defensores apontam como argumentos a favor da aposentadoria por tempo de servico 0 
fato dela nao ter sido urn grande problema ate o momento e de sua participacao nas despesas da 
Previdencia nao ter aumentado de forma expressiva ate agora Ever Santos e Caminha (1991)]. En-
tretanto. isso nao descarta a possibilidade da concessao desse tipo de beneficio vir a ser um gran-
de problema para as financas da Previdencia no futuro. Alem disso. permanece o carater injusto 
da aposentadoria por tempo de servico. pois estes aposentados recebem mais beneficios do que o 
valor das suas contribuicOes. 

11 Alem disso. grande parte dos beneficiados pela aposentadoria por tempo de servico retorna ao 
trabalho. alguns nas mesmas empresas em que eram empregados. 
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Tabela 7 
Proporcao das Aposentadorias Urbanas, segundo Grupos de Idade - 1994 

(Em %) 

Idade Participacclo no Quantidade de Aposentadoriasa  

Em Manutenceio em 1994 Concedidas em 1994 

Na Faixa Acumulada Na Faixa Acumulada 

Ate 29 0,2 0,2 0,9 0,9 

30 a 39 1,6 1,8 2,9 3,8 

40 a 49 7,6 9,4 20,2 24,0 

50 a 59 23.8 33.2 35.3 59.3 

60 a 69 40.8 74,0 39.7 99,0 

70 Anos e Mais 26,0 100,0 1,0 100.0 

Total 100,0 100,0 

Fonte: Ministerio da Previdencia Social (1993). 
aposentadorias a individuos corn idade ignorada. 

Assim, as alternativas para a reforma da Previdencia 
Social, que atendam tanto aos criterios de viabilidade econOmi-
ca quanto aos de justica social, passam, necessariamente, pela 
rediscussao da aposentadoria por tempo de servico. Dentre as 
alternativas disponiveis para uma reformulacao desse tipo de 
beneficio, destacam-se Ever Oliveira (1993)1: a) a imposicao de 
uma idade minima para a sua concessao; b) a equidade do 
tempo de servico exigido para homens e mulheres; c) a reducao 
do valor maximo do beneficio; e d) a composicao mista entre 
tempo de servico e idade. 

A limitacao de idade seria introduzida corn o objetivo 
basic° de evitar que houvesse aposentadorias para segurados 
relativamente novos, ainda corn grande capacidade de trabalho, 
o que implicaria urn aumento no tempo medio de contribuicOes 
e uma reducao do tempo medio de pagamento do beneficio, re-
sultando em urn crescimento da relacao contribuicao/beneficio. 

A exigencia de urn tempo se servico igual para homens e 
mulheres (35 anos) teria urn efeito similar ao anterior, ou seja, 
levaria a urn aumento da relacao contribuicao/beneficio. 

A reducao do teto atual de 10 salarios minimos seria 
uma alternativa que certamente desestimularia a aposentadoria 
por tempo de servico, principalmente para as pessoas de renda 
mais alta, visto que, dependendo do teto, a reducao nao atingi-
ria aqueles de renda mais baixa, o que contribuiria para dimi-
nuir a regressividade desse tipo de aposentadoria. 

A alternativa de composicao mista entre tempo de servi-
co e idade implicaria uma relacao de permuta, onde cada ano 
adicional trabalhado permitiria reduzir urn ano no limite de 
idade de aposentadoria, ou seja, cada ano adicional em idade 
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do individuo reduziria o tempo de servigo necessario para sua 
aposentadoria. Dessa forma, adotar-se-ia urn niimero basico 
(por exemplo. 95), correspondente a soma de idade do segurado 
e de seu tempo de servigo, para se limitar a concessao deste 
beneficio. Assim, entao, uma pessoa que tenha comegado a 
trabalhar aos 15 anos se aposentaria aos 55 anos, apOs 40 
anos de servigo. 

Essa alternativa atribui urn mesmo peso aos dois precei-
tos basicos para a aposentadoria: em funga.o da perda da ca-
pacidade de trabalho pela idade ou devido ao desgaste pelo tra-
balho. Seu objetivo seria exatamente evitar que: a) pessoas re-
lativamente jovens e ainda corn grande capacidade para o tra-
balho se aposentassem; e b) pessoas desgastadas por urn traba-
lho iniciado muito cedo tenham que aguardar ate atingir de-
terminada idade para se aposentar - no caso de haver limitagao 
de idade. 12  

3.4. A Possibilidade de Sobrevida da Regra Atual: 
Riscos e Qualificacoes 

Por tudo o que foi dito anteriormente, fica clara a neces-
sidade de reformas do sistema de aposentadorias e o risco de 
longo prazo que a aposentadoria por tempo de servico represen-
ta para o equilibrio atuarial da Previdencia Social. Entretanto, a 
analise da estrutura de gastos corn beneficios da Previdencia 
Social sugere que a continuidade desse mecanismo de aposen-
tadoria pode nao ter efeitos tao graves, a curto prazo, sobre a 
situagao do seu caixa. Isto porque, embora a participagao do 
valor das despesas corn o pagamento de aposentadorias por 
tempo de servigo no total da despesa corn beneficios seja ex-
pressiva (32%), ela, por si s6, nao implicard riscos de crise gra-
ve do sistema, a curto prazo (ver Tabela 8). 13  

Por outro lado, a participagao das aposentadorias por in-
validez no total da despesa corn beneficios da Previdencia So-
cial ainda permanece alta (10% em 1994), sugerindo ser possi-
vel que, apesar da eliminagdo de varios deles nos ultimos anos, 
ainda podem existir fraudes contra a Previdencia Social, os 
quaffs, se extintos, viabilizarao cortes adicionais dos gastos corn 
essas aposentadorias. 

12 Esta proposta favorece quern entra cedo no mercado de trabalho. o que e urn argumento a favor 
da aposentadoria por tempo de servico. Segundo Martinez (1992. p. 857): "A aposentadoria por 
tempo de servico deve ser prestigiada. combinando-se a idade corn o tempo de servico. fixando-se 
urn total maxim° de anos. capaz de deflagrar o beneficio e tornando possivel estabelecer uma 
compensacao para os que comecaram mais cedo a luta pela sobrevivencia." 

13 A quantidade desses beneficios, por exemplo, pode aumentar 5%. o que implicaria urn aumento 
de "apenas" 1,6% dos desembolsos totais corn beneficios. 
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Tabela 8 
Estrutura de Gastos com Beneficios em Manutencao na 

Previdencia Social - 1994 
(Em %) 

Beneficios 	 Participacei o nos Gastos corn Beneficios 

1. Previdenciarios 
	

91.5 

1.1. Aposentadorias 
	

65.6 

1.1.1. Idade 
	

23.2 

1.1.1.1. Urbanas 7,9 

1.1.1.2. Rurais 15.3 

1.1.2. Tempo de Servico 32,3 

1.1.3. Invalidez 10.1 

1.2. Pensties 22.5 

1.3. Auxilios 3,1 

1.4. Outrosa  0,3 

2. Assistenciais 5,6 

3. Acidentarios 2,9 

Total 100,0 

Urbanos 74,2 

Rurais 25,8 

Aposentadorias por Tempo de Servico/ 
Total de Aposentadorias (1.1.2/1.1) 49,2 

Fonte: Ministerio da Previdencia Social (1993). 
aInclui abonos. salario-familia e saldrio-maternidade. 

Em relacao as aposentadorias por idade, deve-se qualifi-
car o expressivo crescimento (11% em media) da quantidade de 
beneficios em manutencao no periodo 1989/94 (ver Tabela 9), 
em decorrencia, principalmente, do aumento da quantidade de 
beneficios rurais, cuja taxa de crescimento (12%) foi substan-
cialmente mais elevada que a registrada no periodo 1982/88 
(3%). A partir de 1991 e que se observam as maiores taxas de 
crescimento desse tipo de beneficio: de 1.9 milhao de aposen-
tadorias rurais em manutencao naquele ano, o nUmero duplica 
para 3,8 milhOes em 1994, resultado que pode ser em parte 
explicado pela tendencia ao envelhecimento da populacao, co-
mentado anteriormente. Entretanto, o fator mais importante 
parece ter sido a determinacao de um salad() minimo como piso 
minimo para as aposentadorias pela Constituicap de 1988, o 
que representou urn incentivo a aposentadoria de varias pesso-
as que ja tinham direito, mas nao haviam ainda se aposentado. 
0 fato de que o impacto desse fator tenha se dado corn uma 
defasagem de tempo explica-se pela necessidade de regulamen-
tar os dispositivos constitucionais referentes a concessao de 
beneficios, o que s6 foi feito mediante as Leis 8.212 e 8.213, de 
1991. 
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Tabela 9 
Taxas de Crescimento da Quantidade de Beneficios em 

Manutencio na Previdencia Social 
(Em % a.a.) 

Beneficios 1982/ 88 1989/ 94 

1. Previdenciarios 4,6 6,0 

1.1. Aposentadorias 5,0 7.4 

1.1.1. Idade 4,6 11,4 

1.1.1.1. Urbanas 12,1 9,8 

1.1.1.2. Rurais 2,7 12.0 

1.1.2. Tempo de Servico 7,0 6.9 

1.1.3. Invalidez 4.3 0,7 

1.2. PensOes 6.6 4,9 

1.3. Auxilios - 4,1 - 1,5 

1.4. Outrosa  0.2 -16.0 

2. Assistenciais 1,4 - 0,4 

3. Acidentarios 9,4 5,0 

Total 4,3 5,3 

Urbanos 4,0 3,5 

Rurais 5,0 8,3 

Fonte: Ministerio da Preuidencia Social (1993). 
' Inclui abonos. salcirio-familia e salario-maternidade. 

Como o aumento da quantidade de beneficios rurais re-
sultou, principalmente, de uma demanda reprimida por esse 
tipo de beneficio, e de se esperar que, uma vez que ela tenha 
sido suprida, a taxa de crescimento dos beneficios rurais pros-
siga acima da media - devido ao envelhecimento da populacao -, 
mas corn uma queda em relacao aos ultimos anos. 

Portanto, apesar da reforma da Previdencia Social ser 
indispensavel a longo prazo, os seguintes fatores deverao con-
tribuir para urn relativo controle da situacao a curto e medio 
prazos: a) queda da taxa de crescimento dos beneficios rurais; 
b) o fato de que, embora os beneficios rurais possam ainda 
crescer acima da media, o seu valor e baixo em relacao aos de-
mais; e c) o controle do salario minim°, em termos reais. 

0 primeiro fator ja foi comentado anteriormente. Quanto 
ao segundo, e importante registrar que, apesar da quantidade 
das aposentadorias rurais por idade ter crescido muito no pe-
riodo 1991/94, seu indice de valor per capita e significativa-
mente inferior a media (ver Tabela 10). Consequentemente, a 
taxa de variacao do valor real do total dos beneficios tende a fi-
car aquem da taxa de crescimento da quantidade de beneficios. 
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Tabela 10 
indice de Valor per capita dos Beneficios em Manutencio 

na Previdencia Social - 1994 
(Beneficio Medio = 100) 

Tipo de Beneficio indice de Valor Medi° dos Beneficios 

1. Previdenciarios 104 

1.1. Aposentadorias 113 

1.1.1. Idade 73 

1.1.1.1. Urbana 102 

1.1.1.2. Rural 64 

1.1.2. Tempo de Servico 252 

1.1.3. Invalidez 78 

1.2. PensOes 86 

1.3. Auxilios 94 

1.4. Outrosa  100 

2. Assistenciais 63 

3. Acidentarios 85 

Total 100 

Urbanos 125 

Rurais 63 

Fonte: Ministerio da Previdencia Social (1993). 
"Inclui abonos. salario-familia e salario-matemidade. 

Finalmente. o governo tera que controlar estritamente a 
evolugao do salario minimo: reajustes como a variagao nominal 
de 40% de 1995 - que significou uma expressiva pressao sobre 
os gastos corn os beneficios previdenciarios de 1995 e 1996 - 
certamente nao deverao mais ocorrer. Nesse caso, uma fonte de 
pressao importante sobre o aumento recente da despesa corn 
beneficios deixard de provocar pressOes adicionais de gasto no 
futuro. 

4. 0 Subsidio Recebido pelos Aposentados por Tempo 
de Servico: Metodologia de Calculo" 

A ideia basica do calculo dos resultados que constituem 
a razao de ser do presente trabaiho e que o subsidio (s) recebi-
do por urn individuo que se aposenta por tempo de servigo e 
calculado em funcao da relagao entre o valor presente das con- 

14 A metodologia de calculo segue o trabalho de Giambiagi (1993). corn algumas mudancas, a prin-
cipal delas relacionada corn a mior expectativa de sobrevida na fase inativa do individuo, em rela-
cao a hipOtese assumida no referido trabaiho. 
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tribuicOes pagas (VPC) e o valor presente dos beneficios - no 
caso deste trabalho, mais especificamente, aposentadorias - re-
cebidos durante a fase inativa (VPA). Portanto: 

s = 1 - ( VPC/ VPA) 	 (1) 

As contribuicOes sao definidas como uma fracao a do 
salario/rendimento da pessoa (W) que, por hirtese, tern au-
mentos reais de w no final de cada 12 meses.  Essas contri-
buicOes sao descontadas mensalmente a uma taxa de juros real 
mensal i, de modo a calcular seu valor presente no instante 
inicial. No momento em que a pessoa se aposenta, ap6s uma 
vida ativa de J an.os, ela passa a receber urn certo fluxo real 
constante e igual ao seu ultimo salario na fase ativa, por urn 
periodo de T anos, ate o seu falecimento, sendo o valor presente 
dos beneficios calculado descontando-se esse fluxo a mesma 
taxa de juros real mensal i. Para simplificar, trabalhou-se corn 
precos constantes - inflacao nula - e corn a hipOtese de que 
tanto o salario como a aposentadoria sao recebidos no final do 
mes. 

0 ponto de partida para o calculo desses valores presen-
tes e a formula de soma dos termos de uma progressao geome-
trica (SPG), dada por: 

SPG = b . (1 - qn  ) / (1 - q) 	 (2) 

onde b e o primeiro termo de uma soma de n termos eqea ra-
zao. 

0 VPC corresponde a soma dos valores presentes das 
contribuicOes de cada urn dos 12 periodos j de 12 meses, nos 
quaffs a pessoa permanece corn seus rendimentos constantes: 

J 

VPC VPC I  + VPC 2  + + VPCJ  = VPCJ 	 (3) 
j =1 

Definindo a taxa de juros real anual r e o salario mensal 
em funcao do seu valor inicial W1 , acrescido do aumento acu-
mulado, conforme: 

r  = + 0 12 _ 1  

e: 

Wj, W1 • (1 + w)i-1  

15 Este exercicio se aplica ao caso particular de individuos cujo piano de carreira preve urn cresci-
mento a taxa reais fixas do salario ao longo da sua vida profissional, o que gera uma curva sala-
rial exponencial e permite calcular o valor presente da variavel como a soma dos termos de uma 
progressao geometrica. No caso da distribuicao dos dados em cross section dos salarios por tempo 
de contribuicao da populacao como urn todo, porem, a distribuicao e diferente, corn a curva tendo 
urn formato cOncavo. 

(4) 

(5) 
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e sabendo que a razao da progressao geometrica mencionada 
em (2) e dada por q = [1/(1 + 0], os valores dos termos de (3) sao 
dados por: 

VPC 1  = [a. W1 /(1 + 0] . [1 - 1/(1 + 0 121/11 - 1/(1 + 0] = (a/0 . W1 . r/(1 + r) 

VPC2  = [a . 	. (1 + w)/((1 + 0 . (1 + r)) ] . [1 - 1/(1 + 1) 121/11 - 1/(1 + 0] = 

= (a/i) . Wi  . [r/(1 + r)] .1(1 + w)/(1 + r)] 

VPC. (a/i) . W 1 . [r/(1 + r)] . 1(1 + w)/(1 + r)]-/ -1 
	

(6) 

A seguir, substitui-se (6) em (3). Como (3) equivale a 
uma progressao geometrica cujo primeiro termo e VPC 1  e a ra-
zao e [(1 + w)/(1 + r)], tern-se que: 

VPC = (a/ i) . Wi  . [r/(r- w)] . [((1 + r) J  -(1 + w) /)/(1 + r) f] 	ra w 
	

(7) 

Para o caso particular em que r = w, ou seja, a taxa de 
crescimento anual dos salarios e identica a taxa de desconto do 
fluxo, tern-se que os valores dos termos de (3), por (6), sao to-
dos iguais ao termo inicial (VPC 1 ). Desta forma, o valor presente 
das contribuicOes e dado simplesmente por: 

VPC = J (a/i) . Wi  . r/(1 + r) 	 (8) 

0 valor presente dos beneficios (VPA) é tambem uma 
SPG dos valores presentes do fluxo de aposentadorias recebidas 
mensalmente ao longo de cada ano t de vida inativa: 

J+ T 

VPA = VPA t 	 (9) 
t=J+ 1 

sendo o primeiro termo da progressao definido em funcao do 
ultimo salario recebido na ativa, do qual a aposentadoria men-
sal e uma fragdo k. Portanto: 

VPA= [k . 	. (1 + w) i-1 /((1 + r) l  . (1 + i))] . [1 - 1/(1 + 0 1 9/11 - (1/(1 + 0)] = 

= (k/i) . W1 . [(1 + w) 1-1 /(1 + r)J] . [(1 + r)T  - 1]/(1 + r) T 
	

(10) 

Substituindo (7) e (10) - ou, quando r = w, (8) e (10) - em 
(1), temos que, corn k = 1, a proporga.- o do subsidio em relacao 
aos beneficios recebidos e dada por: 
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a) para w 

s = 1 - fa r . [(1 + r)J  - (1 + w)J  . (1 + r)T/Rr - w) . (1 + w)` J-1  . [(1 + r)T  - 1]]} 	(11) 

b) para w = r 

s = 1 - [J. a. r. (1 + r) T ]/[(1 + r) T - 1] 	 (12) 

5. Resultados Obtidos 

Os parametros-chave da aposentadoria no Brasil sao de-
finidos pelo artigo 202 da Constituicao, o qual preve distingOes 
corn relagao ao tempo de servico entre homens e mulheres, bem 
como entre professores e demais categorias. 16  Esse tratamento 
diferenciado faz corn que determinados contribuintes acabem 
recebendo expressivos subsidios do sistema previdenciario. 

Segundo aquele artigo, "e assegurada aposentadoria, nos 
termos da lei... i) aos sessenta e cinco anos de idade, para o 
homem, e aos sessenta, para a mulher... ii) apos trinta e cinco 
anos de trabalho, ao homem, e, ap6s trinta, a mulher... iii) ap6s 
trinta anos, ao professor, e, apos vinte e cinco, a professora, 
por efetivo exercicio de fling -do de magisterio." 17  

Tendo por base as regras definidas pela Constituicao e 
corn o auxilio da Tabela 11, podem ser definidos casos-padreto 
de aposentados para cada categoria especifica, ou seja, casos 
em que a sobrevida do aposentado coincida corn aquela calcu-
lada a partir da expectativa de vida ao se aposentar. Na tabela. 
que lista a expectativa de vida de individuos de diferentes gru-
pos de idade, verifica-se que ela tende a crescer na medida em 
que se caminha para grupos de maior idade, o que se explica 
pelo fato de que ao nascer urn individuo tern um risco conside-
ravel de nao alcangar o primeiro ano de vida. Entretanto, 
medida que vai envelhecendo, o risco de nao atingir determina-
da idade vai se reduzindo. Desta forma, uma pessoa do sexo 
feminino aos 10 anos tern uma expectativa de vida de 77 anos, 
a qual aos 70 anos ja e de 88 anos. 

16 Ha tamb&ri uma distincao entre trabaihadores rurais e urbanos. mas referente a aposentadoria 
por idade e nao por tempo de servico. 

17 A rigor. ha uma multiplicidade de pianos previdenciarios. sendo que. no caso dos professores. 
aqueles que trabalham nas escolas publicas de 1 °  e 2' graus tendem a ter o regime de aposenta-
doria custeado pelo estado ou pelo municipio. Os exercicios do trabaiho sao feitos "como se" as 
contribuicOes seguissem as normas do INSS e aplicam-se integraimente aos professores de escolas 
particuiares. 
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Tabela 11 
Esperanca de Vida, segundo Grupos de Idade - 1995/2000 

(Em Anos) 

Grupos de Idade Homensa Mulheresa 

10-14 73 77 

15-19 73 77 

20-24 73 77 

25-29 74 77 

30-34 74 78 

35-39 75 78 

40-44 76 79 

45-49 77 79 

50-54 78 80 

55-59 79 81 

60-64 80 82 

65-69 82 84 

70-79 86 88 

Fonte: Giarnbiagi (1993). corn base em dados da PNAD e do Ministerio da Sadde. 

aAcrescentou-se a esperanga de sobrevida a media geometrica entre os liinites de cada 
grupo etario. o que tende a superestimar a esperanga de vida da dltima faixa. devido 
sua maior amplitude. 

Considerando-se em todos os casos que os individuos 
comecam a trabalhar corn 20 anos de idade, a Tabela 12 sinte-
tiza, por categoria profissional e sexo, os casos-padrao de so-
brevida (7) em funcao do tempo de servico e contribuigao (J). 0 
valor N na Ultima coluna da tabela e simplesmente a soma das 
variaveis J e T. 

Tabela 12 
Tempo de Contribuicao e Beneficio no Caso-Padrao 

Categoria 	Tempo de Servico (J) 	 Sobrevida (T) 	 N 

Homens 	Mulheres 	Homens 	Mulheres 	Homens 	Mulheres 

Professor 	30 	 25 	 28 	 34 	 58 	 59 

Outras 	35 	 30 	 24 	 30 	 59 	 60 

Por exemplo, urn individuo do sexo masculino, que exer-
ca qualquer outra profissao que nao professor, trabalharia e 
contribuiria por 35 anos (3), aposentando-se aos 55 anos. Con-
sultando a Tabela 11, verifica-se que sua expectativa de vida ao 
se aposentar seria de 79 anos e, consequentemente, corn uma 
sobrevida projetada de 24 anos. 

As Tabelas 13, 14 e 15 listam os percentuais de subsidio 
(s) de (11) ou (12), recebidos pela categoria dos professores, 
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considerando-se, respectivamente, taxas de juros reais de 3%, 
4% e 5% a.a. Da mesma forma, as Tabelas 16, 17 e 18 medem 
os subsidios das demais categorias. As areas sombreadas nes-
sas tabelas identificam os aposentados cuja sobrevida coincide 
corn aquela calculada a partir da expectativa media de vida ao 
se aposentar, os ja definidos como casos-padrao. As taxas de 
juros escolhidas sao as medias de longo prazo que, por urn 
lado, oferecem uma atratividade minima ao individuo - que em 
caso contrario poderia desistir de contribuir - e, por outro, 
tambem nao podem se distanciar muito das taxas de juros re-
ais de longo prazo de economias estaveis. 18  

Tabela 13 
Percentual de Subsidio aos Aposentados Professores 

(Parametros: a= 31%; r= 3%; w= 3%) 

N (Anos) 

Tempo de Servico/Contribuicao (Anos) 

Homens 
(30 Anos) 

Mulheres 
(25 Anos) 

50 37,5 55.5 

51 39.7 56.6 

52 41.6 57.7 

53 43,4 58.7 

54 45.1 59,6 

55 46.6 60,5 

56 48.0 61.3 

57 49.3 62.0 

58 50.4 62.7 

59 51,5 63,3 

60 52,6 63.9 

61 53,5 64.5 

62 54.4 65.0 

63 55,2 65,5 

64 56.0 66,0 

65 56,7 66.5 

66 57,4 66,9 

67 58.0 67.3 

68 58,7 67.7 

69 59.2 68.0 

70 59.8 68.4 

18 Nos Estados Unidos, a taxa de juros real - deflator implicito do PIB - dos titulos de 10 anos do 
Tesouro resgatados nos ialtimos 25 anos - ou seja. comecando corn os titulos lancados em 1961 - 
foi de 1,9%. Se forem considerados apenas os titulos lancados a partir de 1971 e resgatados nos 
titlimos 15 anos. a taxa de juros real sobe para 3.6% [Economic Report of the President (1993)] (os 
dados foram atualizados). Bour et alli (1994) adotam uma taxa real de 4% para o caso argentino. 
A luz desses nirmeros, as taxas mais apropriadas para utilizar como fator de desconto parecem 
ser r = 3% e r = 4%. sendo o caso em que r = 5% uma hip6tese extremamente otimista de capitali-
zacao. 
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Tabela 14 
Percentual de Subsidio aos Aposentados Professores 

(Parametros: a= 31%; r= 4%; w= 3%) 

N (Anos) 

Tempo de Servico/Contribuica o (Anos) 

Homens 
(30 Anos) 

Mulheres 
(25 Anos) 

50 21.0 44,2 

51 23,5 45,4 

52 25,7 46,6 

53 27.7 47,6 

54 29.6 48,6 

55 31,3 49,5 

56 32.8 50.4 

57 34.3 51.2 

58 35,6 51.9 

59 36,8 52,6 

60 37,9 53.3 

61 39,0 53.9 

62 39,9 54,4 

63 40,8 55,0 

64 41,7 55,5 

65 42,5 55.9 

66 43.2 56,4 

67 43,9 56,8 

68 44,6 57.2 

69 45.2 57.5 

70 45,8 57,9 

Os subsidios sao mensurados pela diferenca entre o va-
lor presente das contribuicOes e das aposentadorias, em diver-
sas alternativas de tempo de contribuicao e de sobrevida dos 
beneficiarios. Claramente, o valor do subsidio e tao mais signi-
ficativo quanto maior for a sobrevida e quanto menor for o tem-
po de contribuicao. Os resultados mostram, ainda, que uma 
taxa de juros real maior tende a reduzir o montante de subsi-
dios, na medida em que a parcela das aposentadorias financia-
das corn a capitalizacao das contribuicOes torna-se maior. 
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Tabela 15 
Percentual de Subsidio aos Aposentados Professores 

(Parametros: a= 31%; r= 5%; w= 3%) 

N (Anos) 

Tempo de Servico/ Contribuicdo (Anos) 

Homens 
(30 Anos) 

Mulh.eres 
(25 Anos) 

50 0.0 30.1 

51 2.8 31.4 

52 5,3 32,7 

53 7.6 33.8 

54 9.7 34,9 

55 11,6 35,9 

56 13,3 36.8 

57 14,9 37,6 

58 16,4 38.4 

59 17,7 39,1 

60 18,9 39.8 

61 20.1 40.4 

62 21,1 41,0 

63 22.1 41.6 

64 23.0 42.1 

65 23.9 42,6 

66 24,7 43,0 

67 25,4 43.4 

68 26,1 43,8 

69 26.8 44,2 

70 27,4 44.5 

Para o calculo sao adotadas algumas hipOteses, quais 
sejam: a) o individuo comega a trabalhar aos 20 anos; b) a 
contribuigao mensal corresponde a 31% do seu salario, soma-
das a parte do empregador (20%) e a maior aliquota de contri-
buigao do empregado, que varia de 8% a 11% em fungdo da 
faixa salarial; 9  c) a taxa media de crescimento do salario e, 
conseqiientemente, das contribuigOes e de 3% ao ano em ter-
mos reais, sendo o reajuste dos salarios efetuado anualmente e 
sempre no final do primeiro mes do ano; e d) o trabalhador se 
aposenta corn urn beneficio mensal identico ao seu Ultimo sa-
lario na o que equivale a urn coeficiente de reposigao (k) 
igual a 1. 20  

19 Cabe salientar que na origem do sistema previdenciario no Brasil a contribuicao custeava nao 
apenas aposentadorias (praticamente inexistentes), mas tambern gastos do sistema de sailde. Ao 
longo dos anos, entretanto, corn o crescimento do nirmero de aposentados e dos beneficios. foram 
decrescendo os recursos destinados a saude. que no moment° praticamente nao recebe mais re-
cursos da Previdencia Social. dependendo de dotacOes orcamentarias e respondendo por parte ex-
pressiva da rubrica de "outros gastos correntes" do governo federal. 

20 Ha casos de professores municipais e estaduais que contam corn regimes especificos de aposenta-
doria nao vinculados ao INSS. Por simplificacao, adota-se a hipotese de que todos os professores 
estao incluidos nas regras definidas acima. 
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Tabela 16 
Percentual de Subsidio aos Aposentados das Demais Categorias 

(Parametros: a= 31%;  r=  3%; w= 3%) 

N (Anos) 

Tempo de Servico/Contribuicao (Anos) 

Homens 
(35 Anos) 

Mulh.eres 
(30 Anos) 

50 9,1 37,5 

51 13,6 39,7 

52 17,6 41,6 

53 21.1 43.4 

54 24,3 45,1 

55 27,1 46,6 

56 29,6 48,0 

57 31,9 49,3 

58 34,0 50,4 

59 35,9 51,5 

60 37,7 52,6 

61 39,3 53.5 

62 40,8 54,4 

63 42.2 55.2 

64 43,5 56,0 

65 44,6 56,7 

66 45,8 57,4 

67 46.8 58.0 

68 47,8 58.7 

69 48,7 59,2 

70 49,5 59.8 

Os resultados mostram que os maiores subsidios sao 
auferidos pelas mulheres professoras, ao passo que os rnenores 
- eventualmente, corn r = 5%, negativos - sao destinados aos 
trabalhadores do sexo masculino das demais categorias. 

Conforme salientado, as areas sombreadas nas Tabelas 
13 a 18 referem-se aos aposentados cuja sobrevida coincide 
corn aquela calculada a partir da expectativa de vida ao se apo-
sentar (os ja definidos como caso-padrao), cujos subsidios, 
medidos como percentual do valor presente da aposentadoria 
na fase inativa, sao sintetizados na Tabela 19. 
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Tabela 17 
Percentual de Subsidio aos Aposentados das Demais Categorias 

(Parametros: a =31%; r= 4%: w= 3%) 

N (Anos) 

Tempo de Servico/Contribuica o (Anos) 

Homens 
(35 Anos) 

Mulheres 
(30 Anos) 

50 -15.6 21.0 

51 -10,3 23.5 

52 -5.6 25.7 

53 -1,5 27.7 

54 2,2 29,6 

55 5,5 31.3 

56 8.4 32,8 

57 11,1 34.3 

58 13.5 35,6 

59 15,7 36.8 

60 17.8 37,9 

61 19.6 39.0 

62 21.3 39,9 

63 22,9 40,8 

64 24,4 41,7 

65 25,7 42,5 

66 27.0 43,2 

67 28.1 43.9 

68 29.2 44.6 

69 30.2 45.2 

70 31.2 45.8 

No caso-padrao de uma mulher professora - que contri-
bui para a Previdencia Social durante 25 anos - isto significaria 
uma expectativa de vida de 79 anos, o que equivale a uma so-
brevida de 34 anos. 0 subsidio, num cenario de taxa de juros 
real de 3% a.a., corresponderia a 63,3% do valor presente das 
aposentadorias recebidas na fase inativa. Num cenario inter-
mediario de taxa de juros real de 4% a.a., esse percentual seria 
de 52,6%, ao passo que para uma taxa de juros de 5% a.a. se-
ria de 39,1%. Dito de outra forma, o valor presente das contri-
buicties representaria, respectivamente, apenas 36,7%, 47,4% e 
60,9% do valor presente dos beneficios recebidos, sendo o res-
tante financiado pela sociedade. 
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Tabela 18 
Percentual de Subsidio aos Aposentados das Demais Categorias 

(Parametros: a= 31%; r= 5%; w= 3%) 

N (Anos) 

Tempo de Servico/Contribuicezo (Anos) 

Homens 
(35 Anos) 

Mulh.eres 
(30 Anos) 

50 -47,7 0,0 

51 -41,5 2.8 

52 -36,0 5.3 

53 -31,2 7.6 

54 -26,9 9,7 

55 -23,0 11,6 

56 -19,6 13,3 

57 -16,5 14,9 

58 -13,7 16,4 

59 -11,1 17,7 

60 -8.8 18,9 

61 -6,7 20,1 

62 -4.7 21,1 

63 -2,9 22.1 

64 -1,3 23.0 

65 0,3 23.9 

66 1,7 24.7 

67 3.0 25,4 

68 4,2 26,1 

69 5,3 26,8 

70 6,4 27.4 

No extremo oposto da Tabela 19, para os trabalhadores 
do sexo masculino de outras categorias (ndo-professores), cujo 
periodo de contribuica.o e de 35 anos, esse caso-padrao signifi-
caria tambem uma expectativa de vida de 79 anos, mas uma 
sobrevida de apenas 24 anos. 0 subsidio recebido da sociedade 
equivaleria a 35,9% dos rendimentos na fase inativa, adotando-
se uma taxa de juros real de 3% a.a, sendo que aquele percen-
tual se reduziria a 15,7% caso a taxa de juros fosse de 4% a.a. 
Se considerarmos uma taxa de juros de 5% a.a., esse trabalha-
dor passaria inclusive a subsidiar o sistema, uma vez que o 
valor presente de suas contribuicOes tornar-se-ia 11,1% supe-
rior ao valor presente de seus beneficios. 21  

21 Esta e uma situacdo especial sobre a qual serao feitas posteriormente algumas qualificacees. 
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Tabela 19 
Valor do Subsidio no Caso-Padrito para Diferentes Taxas de Juros - Sintese 

(Em %) 

Juros 
	

Professor 	 Demais Categorias 

Homem Mulher Homem Mulher 

3% 50,4 63,3 35,9 52,6 

4% 35,6 52,6 15,7 37,9 

5% 16,4 39,1 -11,1 18,9 

No caso intermediario dos professores do sexo masculino 
e dos trabalhadores do sexo feminino das demais categorias, 
cujo periodo de contribuigao e de 30 anos, esse caso-padrao 
implicaria, respectivamente, uma expectativa de vida de 78 e 80 
anos e, consequentemente, uma sobrevida de 28 e 30 anos. 
respectivamente. No caso dos professores do sexo masculino, o 
subsidio ficaria entre 16,4% e 50,4%, dependendo da taxa de 
juros real, enquanto no caso dos trabalhadores do sexo femini-
no das demais categorias o intervalo de subsidio seria de 18,9% 
a 52,6%. 

Cabe salientar que esses valores referem-se a casos 
pontuais de individuos, cujo tempo de vida limita-se expecta-
tiva de vida ao se aposentar. Na realidade, os individuos apre-
sentam-se distribuidos entre as diversas situagOes das Tabelas 
13 a 18, as quais buscam captar diferentes periodos de sobre-
vida vis -a-vis os periodos de contribuigao. Vale notar, entretan-
to, que parte expressiva das aposentadorias mantidas pela 
Previdencia Social sao de trabalhadores do sexo masculino, o 
que mostra uma primazia dos subsidios localizados na coluna 
esquerda das tabelas. Em 1994, por exemplo, do total de apo-
sentados urbanos por tempo de servico mantidos pela Previ-
dencia Social, cerca de 84,4% eram homens. Todavia. a partici-
pagao relativa das mulheres vem crescendo, tendo passado de 
13,9% em 1992 para 15,6% em 1994, o que de certa forma era 
esperado, uma vez que a participagdo da mulher no mercado de 
trabalho incrementou-se sensivelmente nas Ultimas decadas. 

Uma analise interessante pode ser feita tomando-se os 
pontos extremos dessas tabelas. De urn lado, teriamos nas Ta-
belas 13 a 15 a mulher professora, que vive ate os 90 anos e 
que para urn mesmo tempo de contribuigao de 25 anos goza de 
urn periodo de aposentadoria de 45 anos. 0 subsidio recebido 
por essa aposentada equivale a 68,4% do total de rendimentos 
recebidos na fase inativa, dada uma taxa de juros real de 3% 
a.a. Mesmo trabalhando-se corn uma taxa de juros maior - que 
reduz o montante de subsidios -, este percentual ainda se 
mantem significativo (57,9% para uma taxa de juros real de 4% 
a.a. e 44,5% para uma taxa de 5% a.a.). De outro lado, nas Ta-
belas 16 a 18 estaria urn trabalhador do sexo masculino de 
outra categoria que nao professor e que vive apenas 70 anos. 
Neste caso, o periodo de contribuigao e mais que o dobro do de 
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beneficio (35 contra 15 anos), de modo que o subsidio seria de 
apenas 9,1% para uma taxa de juros de 3% a.a. Para uma taxa 
de 4% a.a. ou 5% a.a., o valor presente de suas contribuicOes 
seria 15,6% ou 47,7%, respectivamente, superior ao valor pre-
sente dos beneficios recebidos. 

No grafico a seguir, esses dois casos extremos aparecem 
como uma fronteira para os subsidios, de forma que todos os 
demais subsidios se distribuem na regiao intermediaria entre a 
reta pontilhada (subsidio maximo) e a reta cheia (subsidio mi-
nimo). 

Fronteira dos Subsidios 
(Em %) 

................. 
............ 

3% 
	

4% 	 5% 

Homem nao-professor que vive ate os 70 anos 
- Mu!her professora que vive ate os 90 anos 

80 

60 

40 

20 

0 

-20 

-40 

-60 

Vale lembrar que o valor desses subsidios e tambem 
fortemente influenciado pelo percentual da aliquota de contri-
buicao. Na hipOtese original, trabalhou-se corn urn percentual 
de 31%, sendo 20% relativo ao empregador e 11% a aliquota 
maxima aplicavel aos empregados, a qual, entretanto, e paga 
apenas por trabalhadores que percebem atualmente mais de 
R$ 479 (aproximadamente 4,3 salarios minimos). Tomando-se 
por base as aliquotas menores (de 8% e 9%), verifica-se que os 
percentuais de subsidio sao substancialmente maiores em to-
das as categorias, como se pode ver na Tabela 20. 22  Por exem-
plo, no caso da mulher professora esse subsidio, que era de 
63,3% para uma taxa de juros de 3% e uma aliquota de contri-
buicao de 31%, passaria a 66,9%, mantida a mesma taxa de ju-
ros e reduzida a aliquota de contribuicao para 28%. 

Podemos agora perceber que, mesmo corn r = 5% - o que 
representa uma taxa de desconto relativamente alta, compara-
tivamente aos padrOes internacionais o caso do "subsidio 

22 As aliquotas de contribuicao dos empregados sao de 8%. 9% e 11%, nao existindo a aliquota de 
10%, o que justifica na Tabela 20 a inexistencia da aliquota de 30%. 
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Tabela 20 
Subsidios Concedidos as Diversas Categorias, Dadas Diferentes Tazas de Juros 

e Aliquotas de Contribuicito 
(Em %) 

Aliquota Professores Demais Categorias 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

3% 4% 5% 3% 4% 5% 3% 4% 5% 3% 4% 5% 

28% 55,2 41,8 24,4 66,9 57,2 45,0 42,1 23,9 -0,4 57,1 43,9 26,8 

29% 53,6 39,7 21,7 65,7 55,7 43,1 40,1 21,2 -3,9 55,6 41,9 24,2 

31% 50,4 35.6 16,4 63,3 52,6 39,1 35,9 15,7 -11,1 52,6 37,9 18,9 

negativo" dos trabalhadores masculinos, corn J = 35 anos e 
a = 0,31, da Tabela 19, refere-se apenas a uma parcela dos tra-
balhadores, ja que, corn a = 0,28 e a = 0,29, o "subsidio negati-
vo" praticamente desaparece. Em resumo, aquele caso especifi-
co da Tabela 19: a) so e valid° se r = 5%, na medida em que 
corn r = 3% e r = 4% o individuo recebe urn subsidio da socie-
dade; e b) refere-se apenas aos individuos de faixas contributi-
vas mais elevadas. Por ultimo, e mais importante, e preciso ci-
tar que o individuo masculino que se aposenta deixa uma pen-
sao para o conjuge, gerando portanto urn fluxo de beneficios 
adicionais, nao considerado nos calculos - o que aumentaria o 
resultado do subsidio. 

6. Conclusoes 

A aposentadoria por tempo de servigo foi herdada pela 
legislacao atual de uma epoca na qual as caracteristicas demo-
graficas da populagao eram completamente diferentes das de 
hoje. Corn o progressivo envelhecimento da populagao, o gran-
de desafio do nosso sistema previdenciario e como evitar a ten-
dencia ao desequilibrio financeiro decorrente da queda da rela-
gao populagao ativa/populagao inativa. A aposentadoria por 
tempo de servigo agrava essa tendencia, tendo em vista que 
permite que pessoas ainda jovens se aposentem, reduzindo 
dessa forma o numerador (contribuintes) dessa razao e aumen-
tando o seu denominador (beneficiarios). 

No trabalho, mostra-se que a aposentadoria por tempo 
de servigo e um beneficio elitista. A maioria das pessoas que 
dele usufruem situa-se nas faixas de renda mais altas e possui 
empregos estaveis, corn qualificagao professional e progressao 
funcional. Essa aposentadoria privilegia o individuo que conse-
guiu manter a sua documentagao de emprego formal e, nao ne-
cessariamente, aquele que mais se desgastou pelo esforgo de 
trabalho. As pessoas de baixa renda sao justamente aquelas 
corn maiores dificuldades para usufruir da aposentadoria por 
tempo de servigo, pela falta de comprovagao das contribuigOes. 
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As regras vigentes permitem que parte da populagao se 
aposente por tempo de servigo, corn periodos de contribuiga."o 
que oscilam entre 25 e 35 anos, e uma idade media inferior a 
60 anos. Considerando-se que a expectativa de vida dos brasi-
leiros vem se elevando significativamente, observa-se que em 
alguns casos o tempo durante o qual o individuo recebe sua 
aposentadoria e inclusive maior que o de contribuigao, pressio-
nando, em consequencia, as contas da Previdencia Social. 

Da forma como esta estruturada, a aposentadoria por 
tempo de servigo implica a concessao de subsidios a determi-
nados grupos de pessoas, em detrimento do resto da sociedade. 
Os maiores subsidios sao auferidos pelas mulheres professoras, 
enquanto os menores sao recebidos pelos trabalhadores do 
sexo masculino das demais categorias (nao-professores). Por 
exemplo, no caso de uma mulher professora - que contribui 
para a Previdencia Social durante 25 anos e tern uma sobrevida 
esperada de 34 anos adicionais -, o subsidio, corn uma aliquota 
contributiva de 31% do salario e crescimento do salario real de 
3% ao ano, em um cenario de taxa de juros real de 4% a.a, cor-
responde a 52,6% do valor presente das aposentadorias recebi-
das na fase inativa. Ou seja, o valor presente das contribuigOes 
representa apenas 47,4% do valor presente dos beneficios re-
cebidos, sendo o restante financiado pela sociedade. No extre-
mo oposto estao os trabalhadores do sexo masculino nao-
professores - corn 35 anos de contribuigao e uma esperanga de 
sobrevida de 24 anos -, cujo subsidio recebido da sociedade, a 
uma taxa de juros de 4% a.a., e de 15,7% dos rendimentos na 
fase inativa. 

Dentre as alternativas disponiveis para uma reformula-
gao do beneficio da aposentadoria por tempo de servigo, desta-
cam-se: a) a imposigao de uma idade minima para a sua con-
cessao; b) a equidade do tempo de servigo exigido para homens 
e mulheres, c) a redugao do valor maxim° do beneficio; e d) a 
composigao mista entre tempo de servigo e idade. 

Por outro lado, a frustragao, ate o momento, da proposta 
de mudanga da Previdencia Social encaminhada pelo governo 
ao Congresso Nacional nao deve ser considerada como sinal de 
que ela caminha, a curto prazo, para uma situagao de colapso, 
ja que alguns fatores contribuirao para que as elevadas taxas 
de crescimento da despesa de beneficios previdenciarios dos 
ultimos anos nao se repitam no futuro imediato. Entretanto, a 
longo prazo, e indispensavel que a aposentadoria por tempo de 
servigo seja rediscutida, nao apenas como urn requisito basico 
para o equilibrio econOrnico-financeiro do sistema de Previden-
cia Social, mas tambem como urn principio de equidade, tendo 
em vista que o sistema atualmente vigente acarreta a transfe-
rencia de renda das pessoas mais pobres da populagao para 
aquelas de maior renda, que sao as que se favorecem desse tipo 
de aposentadoria. 
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