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EDITORIAL

A Escola de Magis批正ura Regional Federal fbi,

efetivamente, criada em 01 de agosto de 1997, tendo

como urn de seus objetivos o aprmoramento da

for皿a誇o profissional dos Jufzes Federais lotados

nesta 2a regiao, que abrange os Estados do Rio de

Janeiro e do Esp缶ito Santo, atrav5s do estudo da

ciencia e da Filoso宜a do Direito, bern ○○mo da

pesquisa cient純ca na area jur王dica.

A Revista da EMARF surge como conseqt王台ncia

natural do trabalho desenvolvido, destinada,

principalmente, a divulgagao da produ鋳o cultural dos.

Jufzes Federais, tomando-a acessivel a todos os

estudiosos do Direito e da administra誇o judici各ria.

Acreditamos que essas atividades integradas

tom6m a presta車o jurisdicional mais c61ere e segura.
′

E a nossa contribui辞o ao Poder Judici紅io e a

P各tria.

Paulo Freitas Barata

Diretor- Geral da EMAR耳
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A COMPE咄NCIA DA UNIÅo FEDERAL PARA

INSTITUIR NOVAS CONTRIBUIC6ES SOCIAIS

DESTINADAS AO CUSTEIO DA S屯GURIDADE

SOCIAL CF, ART･ 195, §4.0

Mauro Luis Rocha Lopes*

Nos dez anos que se seguiram a promulgagao da Constitui車o, muito se debateu

acerca do alcance e da cometa exegese de seus preceitos, merecendo destaque as mani罵s-

ta96es j皿ispmdenciais envolvendo institutos recem apo轟ados em noss｡ ｡rd｡nam｡nt｡

juridico, tais como a medida provis6ria, cuja reedi確o eficaz tern merecido criticas por parte

da doutrina e aceita確o em sede judicial, o mandado de injun申o e a a鋳o direta de

inconstitucionalidade por omissao, estes, por sinal, detentores de resultado pratico identi-

co, navis肴o do Pret6rio Excelso.I

Conquanto estigmatizada por alguns como "engessadora" do progresso da na確o,

o que n5o lhe pode servir de dem5rito, porquanto muitos dos que assim proclamam

hodiemanente s蚤o os mesmos que, quando de sua promulga確o, alardeavam, orgulhos,

co-autoria de seu texto, a Constitui確o vigente vein sendo apontada, desta feita corn justi-

ga･ no contexto mundial, como uma das mais preocupadas com a preserva鋳o dos interes-

ses legitimos do cidadao frente ao arbitrio inconseqtiente do Poder P｡blico.2

亘bem verdade que o inegavel a垂垂da Assembl5ia Nacional Constituinte de bern

evidenciar os direitos individuais, assim como as correlatas medidas assecurat6rias,

dessumido do a丘5 e seus incisos, deve se魚zer seguido de int叩reta9肴o do texto consti-

血cional, em todos os合mbitos, despida de preconceito e indolencia,3 como fbma de se

garantir ao destinatario da noma protetiva eficacia e aplica鋳o tao abrangentes quanto

satis財t6rias.

Partindo de tal premissa, iniciemos uma analise da ampli血de do preceito constitucio-

nal do art. I95, §4°, que veio a autorizar a institui車o de outras fontes destinadas a. custeio

da seguridade social, ou, como querem alguns, atribuir competencia tributaria residual a

Uniao Federal, no tocante as contribuig5es sociais para financiamento da seguridade.

1. Aposi車o do STF- Critica

Decidiu o STF (RE 228.321-RS), recentemente, que aLei Complementarn° 8.4/96 6

constimcional, afastando macula na tributa車o envolvendo a Contribui確o Social inciden-

te sobre a remunera確o creditada aos empresarios, trabalhadores aut6nomos e avulsos, em

que pese alguns aspectos da hipdtese de incidencia da exa9肴o serem pr6prios das hip6te-

ses de incidencia do工R e do ISS.
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Seguindo orienta碑o esposada pelo eminente Min. Carlos Velloso, optou o Pret6rio

Bxcelso pelo ent飢d血ento no se皿tido do qual anoma do a九195, §4.0, da Const血箪o da

Rep止blica, ao se referir a t5cnica de competencia residual da Uniao (art. 154, I), deve ser

entendida como estabelecedora, tao-somente, da exig6ncia de lei complementar para insti-

tui確o de contribui96es diversas das autorizadas origina血ente no texto constitucional, a

guisa de novas fb血es de custeio da seguridade social.

Com rela確o a veda確o de utiliza確o de base de calculo ou fato gerador pr6prios de

inpostos pemitidos pelo ordenanento juridico, confome o mandamento constitucional

do a九154,I, man洗stou-se assim o Emo. Sr. M血. Relator:

CC...qu’ando o § 4.0, do art. 195, da C.F., manda obedecer a regra da competencia

residual da Uni盃o-art. 154) I-n肴o estabelece que as contribui96es nao

devam ter fato gerador ou base de cflculo de impostos. As contribuig6es, criadas na

forma do § 4.0, do art. 195, da C.F., nao devem ter, isto sin, fato gerador ebase de

calculo pr6prios das contribuig5es ja existentes." - trecho de voto ex廿a王do d〇

五ifbmativo 127 do STF

Å 1uz da posi碑o adotada pelo Guardi肴o da Constrfui車o, deve-se concluir que o

legislador consti血i血e padecia do mal t劃bem havido como pecado capital: a pregui9a･

凋狐os o porqu怠disso:

Disp6e o art. 154, I, daLei Maior que "a Uni盃o podera instituir, mediante lei comple〃

mentar, impostos n盃o previstos no artigo anterior, desde que sejam n肴o-cumulativos. e n肴o

tenham fato gerador ou base de calculo pr6prios dos discriminados nesta Constituig肴o��

Tratou o re危rido preceptivo, po正anto, de estabelecer regras c○ndicionantes do exerc王cio

da chamada competencia residual da Uniao Federal, no tocante aos impostos.

Sucede que, como reconhecido pelo STF, a Uni5o Federal tamb6m foi assegurada

competencia para instituir contribuig6es sociais outras, que n着o as delimitadas no art. 195,

incisos I, 1工? Ill, da Constitui確o, para garantir o financiamento da seguridade social, na

foma do §4.0 do citado dispositivo, assim redigido: "A lei poder各instituir outras fontes

destinadas a garantir a manuten車o ou expansao da seguridade social) obedecido o dispos-

to no art, 154,工''.

Parece 6bvio que a institui確o de outras contribuig5es sociais para fmanciamento

da seguridade social esta condicionada a que nao tenham as mesmas fatos geradores e

bases de calculo pr6prios dos impostos discrininados na Constitui商o, a par dos requisi-

tos da n肴o-cunulatividade e da lei complementar, a luz do que prescreve o art. 1 54, I.

Mas o STFn肴o quis assim. Preferiu entender a e. C‘orte que aremiss肴o ao art. I54, I,

contidano preceito constitucional do art. 1 95, §4.°, diz respeito tao-somente a exigencia de

lei complementar. Como se ao legislador constituinte nao fosse muito mais facil, para tanto,

inserir na regra do art. 1 95, §4.a, a expressao lei complementar, ao inv6s de aludir a qispo-

s貼vo ou廿o, com ampli血de maior.

Imaginou-se ainda que a alusao feita ao art. 154, I, teve por escopo proibir a insti血i-

確o de novas contribuig6es sociais com fato gerador e base de calculo pr6prios de contri-

bui96es ja discriminadas na Constitui確o.

"Sofisticado" argunento, que, para ser aceito, deteminaria a inser確o, pelo inter-



prete, ao final dotexto constitucional do art. 1 95, §4.°, da express5o latina"mutatis mutandis".

Isto querdizerque at5cnica delineada a compet台ncia residual da Uniao Federal para insti-

tuir impostos deveria se｢ aplicada ao exe｢cfcio da col叩etencia pa｢a iiistitしIimovas fbntes

de custeio da segu｢idade social･ desde qし章e substituiildo-se･ no texto do art. 154工o

vocabulo impostos pelo vocabulo contribui?6es.

Assim teriamos, numa livre adaptagao do preceito aludido, que a UI壷o poderま

instituir, mediante lei complementar, outras contribui?6es sociais para financiamento da

seguridade social, desde que nao tenham fato gerador ou base de calculo pr6prios das

contribui?6es discriminadas nesta Constitui申o.

Esta, a posi車o da Excelsa Corte, e que redunda na conclusao inafastavel: o consti-

tuinte estava acometido de ce舶indole-｢cia qしIando redigiu o a丘195, §4.｡. Tivesse ele dito

que a Uni盃o podera instituir outras fontes des{inadas a garantira manuten申o ou expan-

sao da seguridadesocial, as quais, em se tratando de contribui96es sociais) depender5o de

lei com|)Iementar e nao poderao ter base de calculo ou fato geradorpr6prios das discrimi-

nadas mos ineisos工･賞1 e喜賞I,南o esta｢ialnos debatend○ 0 te量na, pois que o pi･eceito constitu-

cional estaria estabelecido de forma a afastar interpreta申o d｡bia.

2･ Nossa opini肴o

Tivel｢｢os a opo血nidade de decidir lide e~1volvendo a contribu喧o de qし)et｢ataa LC

n.° 84/96, mos seguintes temos:

"Comojavisto, sustenta a autoraquea Lei Comp]ementarii.0 84/96 violao comand｡

insculpido nos arts. 195･?4.° e 154･ 1･ da Constituigao da Reptiblica, uma vez que

institui conti.ibui申o com fato gel.ador e base de calculo identicos aos do Imposto

deRendaedo ISS.

De plan〇･ convさ宣n notar que a LC Ii･｡ 84/96, 1astreada expressainente na重io宣･｡ia do

art. 195, §4.°, daConstitui肇o (cf. sua ementa), nomeia as novas fontes de custeio da

Seguridade Social que institui de `contl･ibui96es sociais･, o que encerra contradi-

鋳o, porquanto o aludido preceptivo constitucional, ao referir-se a `outras fontes

destinadas a garantir a ma｡uten申o ou a e.¥pansao da seguridade social'(g量･ifou-se),

]iao se referiu a contribui申o social,ja elencada no哩do dispositivo. Do contrま_

rio言nfei.ir-se-ia que o vocabulo `outras'a旧nserido traduz palavra indtil Ilo texto,

absurdo repudiado pela hemeneuticajuridica.

Refor9aatese acimaesposadaaalus肴o feitapela nomado ai.t. 195, §4.°atecnicada

competencia residual da Uniao Fedei.al para instituir impostos, estabelecida no art.

]54, I, tambさm da Carta Magna - j7c7o.Te o/v;.c/a′7de qzfc o /7;.;.;7c.r'坪.o ci/c=7(7o-

cz//77 z//c7//’¥′/’dc7c/c cf /’/7e/.e/?/e aoj. /‘/母)0.`./o.`. /./7c//./.e/o.`., u蚤/P/, c/75.c/.c/c/ol･ej' c/a c./7c7/桁/-

c/c7 `co/71c7-｡o′･/.e/71ej工`.c.a! ', o/7`/｡.}`｡o /c7/7��2�2���2r�2�6f"���������2糘�2v2�鬻�簑′li′7 a cJ`/pL7’｡/.e (/e

｡om/フe;7sc7fc7o･ De ver-se･ poi.tailto･ que a Assembl5ia Constitし血e pi.ete}ideu血i-

tar a liberdade do legislador na institし直ao de outras fontes de custeio da

segui･idade socia上es亡ipula-1do que, elll se t｢ata-ido de novos i叩ostos, tei･iain

eles que sercriados por lei complementar, al5m de sernao-cumulatjvos e com
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fatos geradores e bases de calculo distintos dos atinentes aos ja existentes.

Resuindo, pode a Uni5o, atrav5s de lei (ordin缶ia) insti血ir outras fontes de custeio

da segu丘dade social, alさm dos尊previstos recⅧsos prove正e血es dos or9a血e血os

dos entes da federa確o` e das contribuig6es sociais (dos empregadores, dos trabama-

dores e incidente sobre a receita de concursos de procm,m6sticos), com a ressalva de

que, se houver cria車o de novos inpostos - gz/e neste caso feriam nczturezajurz'dica

`sui gener;.s ', jd卵e vi7zculados a cztiw’dade estatal e占pecz舞ca -, ha que se observar

a t6cnica da compet6ncia residual prevista no art. 154, I, da Lei Maior.

No pa’誼cular, 6 de se vcr que a exce辞o a regra constitucional do art 1 67, IV (princ王-

pio da nao-vincula車o de receita de impostos) esl’aria sendo feita pela pr6pria Cons-

titui鋳o, que vinculou a instifui確o de outras fontes de custeio da seguridade social

ao disposto no a正154, I, que血ata de competencia residual para血sti山江impostos･

Arg皿e址a-se, porem, que ao se re氏r正a `ou億as fb血es', o dispositivo const血ci○○

nal a que se faz refer6ncia (art. 195, §4.0) estaria aludindo a ;ontribuig6es sociais

dist血tas da叩elas previstas nos五〇isos工,工工e重工1, do a九195, da Ca正aPol王tica (dos

empregadores, dos廿abamadores e血cidente sobre a receita de concⅢso de prog-

n6sticos). A prevalencia de tal tese, contudo, nao teria o condao de afastar a regra

imperativa do art. 154, I, ou seja, as novas contribuig5es sociais teriam que ser

instituidas por lei complementar, alさm do que deverian ser nao-cunulativas. e nao

poderiam ter患to gerador ou base de c乱culo pr6prios dos impostos discrim血ados

na Constitui車o.

Pretender que, nessa hip6tese, a exig6ncia constitucional para a institui確o de no-

vas con正bui96es re血a-se,略o-somente, ao血s廿ume加o legislativo adequado (lei

compleme加ar), e血te町retar a no皿a const血cional do a正195, §4･° de fb皿a a

restriligir o seu ambito, desintegrando a garantia ao contribuinte ali prevista; al6m

do inequivoco menoscabo a inteligencia do legislador constituinte, que para tanto

pode正a s血plesme加e ter血serid○ 0 temo `1ei compleme血ar'no texto do preceptivo,

excluindo a expressao `obedecido o disposto no art. 154, 1'.

De duas rna, portanto: ou se entende que a noma constitucional do art. 195, §4.° nao

pemite a iustitui確o de outras contribuig5es sociais al6m daquelas previstas mos incisos

1, 11 e Ill, do art. 195, caso em que aremissao feita ao inciso I, do art. 154, produzindo

efeitos somente em rela確o a impostos, trad雌iha noma de enfase (mero C`lembrete" ao

legislador); ou se adota a tese de que novas contribuig6es sociais podem ser criadas,

desde que observado o regine juridico da competencia residual da Uniao.

0 que nao se pod.e admitir 6 a limita碑o da incidencia do art. 154, I, da Constitui確o,

contrariando-se a pr6pria literalidade do dispositivo, criando-se contribuig6e? soci-

ais, nao previstas originalmente, com base de calculo e fatQ gerador pr6prios de

i皿postosjをexistentes, onerando-se de foma ilicita o contribuinte. (...)" - Processo

n° 97.6475- 1 , 6.a vara Federarm.

N肴o fbi por皿mer○ ○apricho que a Assemb工eia Const血血te remeteu as址p6teses

de cria辞o de novas fontes de custeio da seguridade social as exigencias do art. 154, L

portanto-



各scoしA DE MAG工s丁臥丁URA R王G工oNAしF王DERAし

A血da que superado o argumento de que e血e as novas fb血es de custeio da

seguridade social, cuja institui確o encontra-se pemitida no art. 1 95, §4.0, da Lei MaiQr, n邑o

se enqua血狐as con正bui96es sociais (exaustivamente previstas nos血cisos工,工工e重工工d｡

aludido preceptivo), certo 5 que aregra do art. 154, I, merece,垂±, aplica確o integral e

despida de interpretag6es que conduzam a uma verdadeira modificagao de seu texto ex-

press〇･

Como 5 sabido, inpostos sao tributos nao-vinculados, vale dizer, cont台m em sua

hip6tese de incidencia un mero sr’grzo pres#nfz.vo de J.iqneza,4 desvinculada esta de qual-

quer如ividade es劇al espec縦ca, relativa ao con宙buinte.5

Por outro lado, a base de calculo caracteriza-se como a verdadeira express肴o econ6-

mica da hip6tese de血cidencia,廿aduz血do seu aspecto d血ensfvel ou quantita債vo.

I’arece razoavel que o legislador constituinte te血a vedado a cria確o de impostos

residuais que ve血am a incidir sobre fato exteriorizador de riquezaj a alcangado por imposto

preexistente, ou mesmo calculado a partir de grandeza que reflita a express5o econ6mica de

屯to gerador pr6prio de imposto車discriminado no texto consti血cional.

Por que se suspeita ent5o que tal regra nao vale quando a hip6tese 6 de cria確o de

novas c〇両ibui96es sociais p狐a血紬ciamento da seguridade social, quando se sabe que

estas, incidindo, v.g., sobre a folha de salarios, o faturamento e o lucro das empresas,

ass皿em, para muitos, n如urezaj血dica espec純ca de血posto? 6

CARRAZZA de丘ne, de foma perempt6ria:

"...estas `contribui96es’sao verdadeiros tributos (embora qualiflcados pela fmali-

dade que devem alcan9ar). Podem, pois, revestir a naturezajurfdica de imposto, de

taxa ou de contribui碑o de melhoria, confome as hip6tese de incid全ncia e bases de

calculo que tiverem. (...) Em abono ao que escrevemos, a `contribui車o social para a

seguridade socia賞'e, para o empregador (enquanto representante da empresa), urn

z‘mposto, cuja hip6tese de incidencia assim pode ser sintetizada: remunerar pes-

soa que paga previdencia social.7

Mesmo a se considerar a contribui確o especial (ou "parafiscal") como especie

aut6noma do genero tributo, qualificada sempre por sua destina確o constitucional, nao se

ha de perder de vista que freqtientemente vein a merecer hip6teses de incid台ncia tipicas de

impostos, istoさ, que englobam魚to exteriorizador de riqueza e desv血culado de atividade

estatal rel加iva ao con廿ibuinte.

Considerando que o art. 154, I, fazrefer合ncia a fato gerador e base de calculo p±

匹i些dos inpostos, pergunta-se: que s肴o fato gerador e base de calculo pr6prios das

contribuig5es sociais?

A resposta 6 mais do que evidente: nao ha fato gerador ou base de calculo pr6prios

das.contribuig5es sociais, n着o sendo por outra raz着o que, em rela確o a estas, crit5rios

marcantes. a sua perfeita identifica確o sao a finalidade e a destina確o legal do produto de

sua aITecadagao, nao se lhes aplicando o mandamento contido no art. 4, 1工, do CTN.8

Nao cabe辿y, sustentar que a noma constifucional do art. 145,?2.a ("as taxas nao

poder哀o ter base de calculo pr6pria de impostos"), resolve a questao, por nao estender a

veda確o ali aludida as contribuig6es especiais. Trata-se de inte坤reta確o duvidosa por



且MARF

Esco｣A D王MAGIS丁RA丁U尺A REGIONAL FEDERAL

natureza, por isso que efetivada meramente a contrai’io seiisii. Alem disso, a norma em

quest着o 6, sabidamente, meramente explicitante, nao tendo acarretado nenhuma inova申o

na doutrina tributaria patria.

Ora, se a"base de c盃Iculo tern queser uma circunstancia inerente ao fato gerador,

de modo a afigurar-se como sua ¥Jerdadeira e autentica express盃o econ6mica",9 a irrecusavel

distingao entre as hip6teses de incid��6���F�2�F���2�R�F�2�儲��7F�2�FWfR�V�6Vｦ�"ﾂ�觀6W76�ﾐ

riamente, ba?es de calculo desassemelhadas em rela申o a tais esp6cies ti.ibutai.ias.

Nessa linha, se o imposto enquadi●a-se como tributo nao輸vinculado, porque seu

fato gerador e urn signo presuntivo de riqueza independente de atividade estatal relativa ao

contribuinte; ao passo que a taxaさtributo vinculado, infbmado pelo principio da

retributividade, devido em fun申o da presta肇o de servigo p心blico ou do exercfcio do poder

de polfcia, a base de calculo deste心ltimo nao deve e nao pode expressar economicamente

urn fato exteriorizador de riqueza, caso em que seria pi’6pria do imposto.

Portal i’az肴o, repita-seqiie anormado a巾. 145,?2.a, daConstitui9ao 5normade pura

enfase, al6m do que nao poderia abragar a contribui95o social porquanto nao se pode falar

em base de calculo pr6pria desta, comoja visto.

E se n吾o existe base de calculo pr6pria de contribui9ao Social, ate porque tamb6m

n哀o temestafato gei’adorpr6prio, como se imagmarque aalus肴ofeitano §4°do a巾. 195 da

Carta Magna a tecnica de institui?ao de impostos residuais esteja a determinar que as

novas coi｢tribuic5es nao podem tell base de calculo ou fato ge置･ador pr6prios dasja previs-

tas n○ ○rdenamento constitucional?

0 caso seria, quando mし証o, de se interp宣●etaraI･egl■aconst血ciona1 do a直. 154,I, no

pa正cular,~° co】no proibitiva da institu喧o de novas contribui96es sociais para custeio da

seguridade que tenham base de calculo ou fato gel.ador id怠nticos aos das contribui印esja

pe｢initidas.

Com isso, entretanto, estar-se-ia substituind○ ○ut置･a palavra do text○ Original ("p｢6-

prios"), alem do que, sabend○○se que o vocabulo pr6prio tern sentido distinto do vocabulo

id全ntico, a hip6tese configuraria, verdadeiramente, modif子ca商o ilicita do texto constituci○○

nal do a巾. 154, I, no que toca as conti.ibuig5es I.esiduais.

Em sua excelente obra intitulada "Contribuig5es Sociais no Sistema Tributario",

Jose Eduardo Soai･es de Melo trallsita didaticameiite sobi･e o te賞na, como se ve a segu宣r:

"A faculdade dea Uni盈o criaroutras fontes de custeio para a SeguridadeSocial

(mediante novas contr王bui96es sociais) constitui medida excepcional, condieiona-

da a diversos requisitos fundamentais, entre os quais `a inexist怠neia de fato gera輸

dor ou base de calculo identicos aos dos impostos discriminados na Constitui申o)I

Tratando-se de liova figura tributaria, com caracterfstica de imposto, hd que se

respeitar todas as materialidades dispostas no art･ 153) adie主onais dosses impos-

tos, bern como os impostos residuais (art. 154), para evitar bitributa車o, e, ainda,

aqueles contidos mos arts. 155 e 156? para impedirinvas肴o de compet6ncias.

田圃

Portanto, no caso do §4.0 do art. 195, a dic申o constitucionals6 permitea institui-

申o de outras contribui亨6es sociais, al6m das concernentes sobrc o faturamento,
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lucro e salarios.(art. 195), que nao compreendam os impostos encartados mos ark

153 a 156." -Malheiros,2.aedi確o, pp. 187/188.

4. Condus盃o

Resul亨a do que fbi exposto, s･mj･, que as materialidades dos血postos previstos na

Constituig肴o s6 poderao sofrer a incidencia de tributos outros quando previstos estes

expressamente em seu texto,11 devend○ 0 exerc王cio da competencia正but誼aresidual, mes-

mo em rela確o as contribuig6es sociais, se afastar da bitributa確oー2, como se dessu皿e do

preceito const血cional do a九154,I.

Esta interpreta確o da "Constitui9ao-Cidada''parece-mos a que mais se aproxima

de seu irrecus各vel in血ito de proteger o contribuinte da conhecida sanha anecad批dria

do慮s○○.
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A CONsTITUICÅo-CIDAt)A: 10 ANOS DEPOIS*

Marco Falcao Critsinelis **

Sumfrio:

1. Introdu車o.

2･ A genese da Constitui碑o-Cidad盃･

3. Aspirag6es e decepg6es da Constitui申o de 1988.

4. A frustra車o institucional.

5. A Carta Cidad肴e asepara碑o dos Poderes.

6. A influencia da era p6s-modema na Constitui車o atual.

7. 0 discurso do neoliberalismo.

8. 0 papel do Judiciario･ 9. Conclusao.

1. Introdu碑o

0 tema sugere a reflexao dirigida ao balango'da repercussaojuridica, social e poli-

tica pelo transcurso do decendio desde a promulga確o da Carta de 1988. Ao adotar-se o

aludido crit6rio urge a imperiosa avalia確o do resultado, atrav6s de crftica alicergada na

transmuta確o do regime ditatorial para o Estado Democratico de Direito abragado pela

Assembleia Constitu血te.

Nesse diapas着o, deve-se verificar a congru合ncia entre a abstra確o hunana do regi輸

me de govemo democr貌co com arealidade social que ele visa reger, para a e危tiva legitimi-

dade de atua確o das possibilidades e dos limites da nova ordem constitucional como foma

de regula確o social.2

De efeito, inobstante as mult脆rias conseqti6ncias da revolu確o constitucional pro-

movida pela Constitui確o de 1 988, essencialmente, deve-se centralizar o ponto de investi-

ga確o entre a rela確o causal da efetividade do z.zfs cogens e a cristaliza確o do sentimento

c○nsti血cional3 capaz de estabelecer a paz social e a seguran9ajuridica, princfpios ins亡関-

mentais para alcangar-se o sobrepr上cipio gizado no pre会mbulo4 da Constituigao cidada do

Brasil: a sociedade宜atema.3

2･ A g全nese da Constitui車o-Cidada

A luta pela nomalizag5o democratica e pela conquista do Estado de Direito Demo-

cratico comegara assim que se instalou o golpe de 1 964 e especia血ente o Ato Institucional

n.0 5, instrumento mais autoritdrio da hist6ria polftica do Brasil. Tomara, por5m, as ruas a

pa正江da elei9登o de govemadores e 1982. Intensi魚cara-se quando, no血icio de 1984, as



multid6es acorreram enfusiasticas e ordeiras aos comicios em prol da elei鋳o direta do

Presidente da Rep｡blica, interpretando o sentinento da Na確o, em busca do reequilfbrio da

vida nacional〕 que sd poderia consubstanciar-se numa nova ordem constitucioml que

re宜zesse o pacto politico-social.6

Como atenta Jos5 Afonso da Silva: "丘a c｡nstz.寂J.誇o-Cz.da姫na exp/.essdo de

U男.sses Guimardes･ Presj.dente da Asse/7?ble'/‘a Nacional C｡nstJ.tu.nte gz/e a proみzz.1/,

porque /eve ampla partz’c宏7a綿o p?pular e/7持乙la elabora率わe e岬ecz’a//7宅ente por少/e se

volta decididal7?ente para c7 plena rea/z‘za?do da cidadania ”. 7

A despeito do tema, vale trazer a colag5o homenagem p6stuma do Juiz do Tribunal

Regional Federal da 2.a Regiao Amaldo Esteves Lima8 ao capitao dos trabalhos da Assem-

bl6ia Nacional Constituinte, verbJ’s.. "Co〃7o se sabe′ em 05･10･88′ sob czp]･esz.dGn｡z.a do

i#sz.gne c7eputado /ederal Dr. 〔乃ノsses Gu’mardes, a Assemble'J’a Nacional Const7.Zi/z.nte

prom//gou a w’gente ConstJ’tuJ’fdo, qz/e in/J‘/o J’novo2i e/71 nosso ordenan?ento jGm'擁’co-

z’/7st;’t己lciona/. Seuねxto, co′7宅o #do poderz’a deJ’xar de ser conte'/77 p/~z.mz'pJ.os邸ie lhe諸o,

por natureza, pro'prios', /anto mcJterJ’al印/anto/or/77a/. A pal･ d短o, G瑠‘証e〃morm cJs o妬czf,

e vdrz.czLr,邸ie me偽or enc｡勅･arJ’a′7?釣/a擁’5'ciplina #a /egJ‘s/afdo J’所･aconstit乙lcional.

Obseiγe-se, Zodc拙.a,邸/e as 7~egrc7s ConstJ’tucJ’onaJ’J, /om al′77ente, pel｡ /7osso sz’rtemc7,諺m

/.gzial hz’erarq雄’a･ poe/co z’77?portando a /77ai｡r ou menor #obl･eza - Job o p]高77ajL/rz'dz’co -

exJ’証ente enかe elas･ /...J A/vo de elogios por s'eu conte乙ido essencia/mel7te democl`dt/.co

/7欄s, tan7be'/77, c7e crz'/7’cc}J, #o sentJ’do col?str乙It;’vo, por部Ia prod裡alz’dc7｡e na p]メocla777afdo

de dJ’rez’tos邸/e o Eftado aJ’nda所o tern condJ‘fdo de asseg��&��ﾃｲ���ﾖW6ﾖ�ｦ9�&�uﾆXﾌ��h�&P

cinco E/77en｡c}f e 1;c5rJ‘as oi/tras sepremincJ’a/77, /z/do男’sando, ao gue se釣/stentcz, czdequ�ﾐ

la鉦eal7’c7cr｡e nacz.ona/. (.･) j J./7?possz've/, este ndo e'oprqpc;sito, real?ar f�����R�&�sr�wｦ鳳

a 777es/77cy crci■escentou a #ossa orde′77 nor/7?atJ.va. E certo, pore'/77,印Ie Zal ocor7'ez/, ab乙ln_

dc7nte′7宅ente･ Se乙i text｡言grca/mente, reclam altera印es′岬p7'ess6es etc., o gz/e ve′7宅fendo

柚’to pelo 67官do co777petente,印/e e'o CongresJ`o Nac/‘onal.扉’#egんel gz/e seきi aみ′ento

vale己/ a pena e fez/ de'cim｡ c7nJ’vel■sdrio所｡ pode s'er es舛/ecJ.do, J.Iつobstante coz.�4｢襭���6�y��

as elez’?6es (04/1のe a `｡rJ’JefnanceJ’ra J’nte′’JlacJ’onal ’, poJ’J ela e'/in/J’to z’/7岬ortante pa′′a

o nosso paz'f, ao J’�6W#ｲ籔ﾆ��FX����gGｨ�gf�都vWﾓwFRﾂ�踉�����F�2��3vh�ﾖW2�FR�v�6ﾈ8�GGｨ�V6�2ﾂ��I�2��W&ﾊ�ﾐ

do de寂rbzilencias z’nstz’tucJ’onaおgue, no moment｡,所o vein apelo /'ecorda′膏r.nahnente,

For/.2/j’/7‘fc7, e'de t7e /embrar争/e a/o/.te czssoc/’a誇o gz/e謝:7‘Jte enJre a `Consfz’f研’印o-

C/’dadG'e o fa乙/doj'o b′･czs脇’/･o Dr. U/ysses′ rec.omenda gz/e, ao fa乙Idd-lapelo deci//.'so de

z//7つa cJe'cada de exz’ftGncJ.a′ a釣/a J77 e/n c5r/’a Je/.cz言gual/7? ente, reverencJ.adcz, como prez.to de

/-e｡o′7hecz’mento e agradecJ’/77ento pelo J’/7?portant/'sJJ./7宅o trabalho daqz/ele e即ressJ.vo

ho/7?e/77 p乙iblico gz/e,諸o obsti/7ada/77ente, plメesidlz/ a izll/’/7宅a Const/’tu/’nte. ”

3. Aspira96es e decepg6es da Constitui碑o de 1988

A Assembl5ia Nacional Constituinte, na transi車o politica entre a ordem constitucio-

nal de ditadura imposta pelo reg血e mi重itar e o Estado Social de Direito, acabou por politizar

a essencia da aspira確o ideol6gica de liberaliza確o do BrasiL9

Dessa foma, o constituinte de 1 988 cometeu seu primeiro pecado ao praticar ajuridiciza確o
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do fato politico denominado democracia, nao resistindo a tentapao de legislar casuisticamente, o

que entendeu ser o instrumental capaz de estabelecer o we//czre state, esquecendo-se que o

processo de dβmocratizagao divide輸se em etapas e que jamais sera cousolidad〇･ 1°

Esse afa de nomatizar o incansavelll est各demonstrado no ve血sto art. 5 onde o

constituinte regulou os direitos e garantias individuais em 77 incisos para, como a demons-

trar sua rendi確o ao inpossivel desiderato de elencar, mesmo a t血lo de nu7i�W'W2�6ﾆ�W7W2ﾀ

os direitos na血raisl2 imanentes ao ser humano, estabelecer em seus paragrafos a auto-

aplicabilidade e a nao-exclus肴o de outras garantias, inclusive as reconhecidas pelos trata-

dos血temacionais.

Sem embargo, a Constitui辞o-Cidada nao foi pautada na inteligencia das implicitudes,

comoja foi adjetivada a Constitui確o estadunidense, langando-se ao desaflo da explicita確o

dos direitos e das limitag6es, equivoco despercebido e que ensejou o seu curto folego

hist6rico.13

A Assembl5ia Nacional n肴o atentou na subordina確o necessiria e inperativa a

teoria da legisla車o da qual as regras de direito sao instrumentos praticos, em especial as

｡｡nst血cionais, elaborados e cons血dos por homens, para que, medi狐te seu ma壇o,

produzan na realidade social uns certos efeitos, pre‘cisanente em cunprimento dos prop6-

sitos concebidos.I4

A essencia dessa doutrina esta sintetizada na necessaria utilidade p心blica das re-

gras de direito, na esteira da exigencia pioneira que se continha no artigo 5 da Declara車o

universal d〇三Direitos do Homem, de 1789, principio agasalhado pelo artigo 179, inciso 11,

da Constitui辞o Imperial do Brasil de 1824, dando assento hist6rico ao deteminar que

･Nenhu]i7cz /ez. s'erd estabelecida se〃? 1/tilidade ptiblica･ ''15

0 desatendinento as premissas basicas, no momento sublime da corporifica確o da

novel Constitui車o, teve o condao de, em uma analise prospectiva da 6poca, criar a dualidade

irremovivel entre o direito e a realidade, rompendo necess各rio equilibrio na tensao existente

na linha imaginaria de interse確o, como ja advertira KoⅢad Hesse, do inevitavel extremo

da n｡ma vazia de realidade ou da realidade vazia de nomatividade.16

Em sintese, os m6ritos trazidos pela inova碑o topografica com preferencia aos direitos

e garantias individuals (diversamente da Carta de 1988, que consagra principios e direitos

fundamentais mos prineiro titulos, para depois tratar da Oi.ganiza確o do Estado, a Constitui確o

de 1 967 cuidava prmelramente da organiza確o nacional - T血lo I - para, nun segundo momen-

to, estabelecer os direitos - Tfulo 1工), a inser確o da clausula magica do d乙ieprocess o/lc恥l7, a

prevalencia dos direitos humanosl8 e outras conquistas transfomadas em clausulas p6treas

em decoFTencia da ado確o da regra programatica extemadora dajustiga social, como realgado

por s6rgio Zveiter: "朋｡ee cz77os o pczz'f e a c7.dada′77.a /.econq耕‘s'tcrva′7持i/a plena c.c7pacJ’c7cr輸

de, com a oiito′ga de i′ma J7ova Constz’寂i堆o･ De /c5 pα■a cd, ;7Go fGm/czltado vozes邸ie

condemzm, com maiol■ o踊つenolメG��7ｧ6Rﾂ����v��fﾖF�ﾃs�蹤����都��fRﾗ6Rﾂ�6�ｵR���｢�&��

crvalia?Go J.senta dos dez anos de扉vGncj.a de /7ossa Lez.凡//7み′77enta/. C己//7岬/■e J諸o olvicわr

o momento hz’i'/o'7-z’co em q���7x�W��"���f�F7｢��&V2覲vﾒﾗ6�｢vﾖ�2�F9uｧ&Wf�2�FW�&��ｦ�F��B��gF�F締&�

mJ.lital弓77evz.tave/mente, 1/rna nova Co/�G｢隍2詛F��6X�����W7Dﾈ�ﾈ*���薬�F�2�2ﾖ�6��2�ﾆ�&X�ﾈ�致��:P

Hαericz, ate', o n’fco dos exce∬os e a/o/~tepossibilidade do鋤-elノcz'cio do delz'J~z.o rom∂J7tico

po//'/?’c.0-z‘/寂’寂ciona/. Nada dz.sso, contudo, deJqi/ah#ca 1/in ±餅to de zal 7?a蝕reza e mczjesta-
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de. As constitui誇糾, Jaz‘f como os hon宅em, FGo fomato'rios de fua essencia e de鋤c7s cz.rcm∫_

tc-ncJ.as･ No cg研onto dessas vertenfef, creinospeがez’zcmente czdequado di’zer que a C伽ta de

1988 zem�ﾒ�VﾆV�6��FR�x�i�g｢�7v&V問�ﾇ)�fW&薮"����FR�ﾃRvWW2�FR�友�2��や茲�&�-ﾗf�7"ﾂ���Z�T坊�6��ﾀ

resz.de em q乙Ie, por primeira vez, na H短c5ria, os poderes do E証ado 7~estaraln rea枕ente

z’m碑フendente∫ e czut∂n｡mos･ Dou/7'a parte, /ortalecera〃?-se鋤pressivamente as z’朋f巌i誇es

あMz’m’証e'7`io P勃Iz.co e da Aゐノocacicz, como pilares eJsenciaz.s dcz 7`ea揚ag5o do z.deal de

iz/stifa e cねcana/J’zafGo d卵anseios da cic7crみm’a･ (..力沈zs o problema nGo鎌td na Consti-

tuz’姉｡邸/e, em ZaJ’掴egmentos, era correta e elogz’ゐ′e/, quando/oi pron宅u脅adcr. a gue

ocorre����仁a dJ.雅勅でz.ca, em plano globa/,絡o verzJ’gz’7zosa gue os pi/c7res r‘deolc'gicof,

materiaz’F e es加Iturczz’s, cやlz‘cdγeJ’s c江az’f CcZmpas., enγe偽eceran7 prematuramente･ Fc7to que

nG｡ im;alz.あoかaba偽o exemplar czntes/eifo, nem autorJ.za a critJ.ca J’aivosa dos iconoclastas

por mero amor a a/~fe dc高鉢かui誇b. ''

4. A frustra碑o institucional

Em rela確o a averigua確o dos objetivos institucionais e nomativos pretendidos

pela transfoma確o politica operada pela promulga9ao da Constituig着o-Cidad5, temos re-

conhecido a frostra車o da ideologia democratica, com o distanciamento para a efetiva

concretiza辞o de justiga distributiva e comutativa. [9

A nossa Carta retrata hoje o sinbolismo decadente do sonho pela realiza確o de

democracia,rna vez que cedeu sua fbr9a pol王tica aos homens que exercem os poderes

Republicanos, despersonaliz孤d○○se de皿Doc皿ento social2° para o que canot皿o de-

nomina como Constitui確o econ6mica, servindo como instmmental para a realiza確o do

neoliberalismo.21

Dessa foma, toda a diretriz constitucional converge para a subordina鐙o aos inte-

resses e controle do biggovemment e do bz‘g bus7’ness, valendo a advertencia de Eugenio

Raul Zaffaroni que, "dentro dc7 relatividade do mundo, cz z.mpossib/.lidade do ideal n奇o

leg巌‘ma aperversdo do yea/. ”

Considerando a faceta fomal da Constitui確o em vigor, a omiss着o legislativa de

diversos dispositivos const血cionais que dependem de noma intercalar para sua ef班vidade

social deixan desamparada a cidadania brasileira que nao logrou alcangar, atさo presente

momento, direitos simb61icos invocados na Carla, a par dos rem5dios constitucionals que

ela mesma preve, no caso o mandado de injung肴o e a a申o direta para declara確o de

inconst血cionalidade por omiss肴o.22

Pemanecendo nessa linha, a transfigura確o sofrida pela Carta de 1988 pela forga

compulsiva do processo legislativo de Emendas vein causando duas conse申encias pri-

mordiais: a primeira 6 o rompimento da estabilidade necessaria capaz de produzir o ja

denominado `sentimento constitucional e a sua conseqtiencia imediata - o estabelecinento

da paz e da segurangajuridica; a segunda, a transmuda確o da doutrina da separagao dos

Poderes23.

5. A Carta Cidada e asepara車o dos Poderes

A par do ciclo hist6rico da evolu確o da teoria tripartite da separa確o dos Poderes,
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temos que o pragmatismo das rela96es politicas atuais impinge a an餌se da quest着o relati-

va a independencia e hamonia dos Poderes da Repdblica do Brasil, diante da Le加4czte7;

notadamente no que tange ao controle recfproco das fung6es estatais.

A independencia dos Poderes retrata, tao-somente, o exerc王cio da fun確o imanente

a cada Poder, por intem5dio de sua estrutura burocratica, hierarquicamente sobposta so-

bre a chpula de cada 6rg着o maximo dos tres Poderes.24

De ou廿o 1ado, a hamonia preconizada pela dou心血a de LOCKB e MONTESQUIEU

e d胤ndida no seio das const血i96es ocidentais, nada maisさdo que a express着o da teoria

ditada pela organiza確o original do Estado Americano, relativamente aos freios e contrape-

sos (chec応czndbalances), ou seja, o controle reciproco, afim de se evitar o arbitrio de urn

deles.25

Entretanto, o exercicio do neoliberalismo e a pratica da linguagem p6s-modema,

bern como os fen6menos da transnacionaliza辞o colocam novos desa丘os ao direito cons-

titucional e a teoria das nomas que lhe esta subjacente.26

A separa9肴o de poderes, ao con琉rio dos motivos que embasaram o surgimento do

Estado liberal, al6m de conservar a sua fei確o de antidoto para a limita碑o dos apanagios

do govemantes, assoma como sistematica de eficiencia estatal em sua a韓o.

0 Poder Legislativo, particulamente, requer maior agilidade na fiscaliza車o da ativi-

dade financeira da administra確o e na elabora確o de leis de reg台ncia da sociedade. Quanto

ao Executivo, a dinamica estatal contemporanea exige platafoma politica voltada ajustiga

social, com expedito substancial a estrufura da sociedade civil, no que tange ao fomeci-

mento de condig6es de acesso a educa誇o, sadde, seguranga p心blica, assistencia e

seguridade social.

Ao Judiciario, no limiar da transi辞o para a era p6s-modema e na complexa socieda-

de tecnoldgica de nossos dias, as誼vidades de con廿ole mudam de vetor, deixando de

voltar-se primordialmente para o passado para ocupar-se do軸心Ⅲ〇･ 0 Juiz passa a exercer,

pelo clamor social,皿a血n9肴o socioterapeutica, liberand○○se do ape正ado condicion劃en-

to imposto pela es正ta legalidade e responsabilidade exclusivamente re廿ospectiva, obri-

gando-se a uma responsabilidade prospectiva, preocupada com a consecu確o de fimlida輸

des politica das quais ele nao mais se exime em nome do princ王pio da legalidade.27

Dessar亡e, a crise dos Poderes na atualidade brasileira decone, essencialmente, da

perda da diretriz social, c可o primado da宜atemidade, como paradigma social da epoca

contemporanea, 6 a capa protet6ria dos direitos da terceira gera確o. E, enfm, o dnico meio

de equilibrio entre a democracia e os e氏itos億ansnacionais da globaliza9肴o econ6mica･28

Porquanto, fmdou o estagio da humanidade com rela確o aos dogmas da liberdade,

igualdade e宜atemidade. E com ele morreu nosso documento co叩ori宜cado como Consti-

tui9ao.29

No Brasil, atualmente, ao se falar sobre os Poderes da Rephblica, insta averiguar

se os representantes govemamentais t合rn a sensibilidade da consciencia dos princ工pi-

os superiores e inatos a pessoa humana, uma vez que o texto escrito no docunento

sublime da Rep心blica do Brasil n着o expressa urn comando restrito em si mesmo. Porさm,

representa mero instrumental para a realiza確o de sobreprinci'pios3° democraticos, cujos
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conceitos encontram-se no intr6ito da Carta, como se anotou linhas atras.31

Em suma, a reflexao sobre agenesis do estado modemo 5, mos cl各ssicos, o caminho

de rna ampla reflexao sobre a geneses da sociedade modema e o exerc王cio da interpreta確o

das nomas consti血cionais, temperado com o sentimento humanistico輸ate porque, em

politica, interpretar 6 sempre urn exercicio de liberdade. Disse algu6m que "A desgrafa dos

qz/e ndo se z.ntereL5'saiiクpor politica e'seren? governados pelos que se interessam"32.

6. A influencia da era p6s-modema na Constitui車o atual

A tendencia modema do es血do setorizado de insti血96es pr6prias do Estado, em

virtude da complexidade dos fen6menos conjunturais da sociedade, tern levado a redu鋳o

da cosmovisao no aperfeigoamento das mesmas, ja que suprime uma das facetas primordi-

ais a compreensao e conse申ente evolu9ao cientifica da organiza確o sistemica33, ofertando-

1he suporte axiol6gico habil em conferir coerencia intema e ham6nica.

De sorte que, a preocupa確o com a solu確o dos conflitos sociais, a redu確o das

des直aldades material e fbmal, en魚m, o cumpr血ento de tod○ 0 complexo das血n96es do

Estado, imprimindo-se apenas a regula鋳o atravさs de leis, tende a urn ESTADO DE LEGA_

L|DADE34, cuja ineficacia se atesta em face da dissensao na matriz organizacional do ente

estatal, como estm巾ra org各nic○○血ncional do poder,

Nesse diapasao, imprescindivel afigura-se o meio de intera確o entre a produ確o das

fung5es do Executivo, do Legislativo e do Judiciario dentro da atual realidade - o estagio

que se denomina p6s-modemo35 e imprime as teorias da separa確o dos Poderes novos

contomos事6.

Na verdade, hodiemamente, ocorre a mudanga no paradigma politico-social, em

raz肴o da reorganizagao do setor de produ韓o, percebida numa serie de t5cnicas e estrat5_

gias para ajustarem-se a pemeabilidade do atual conceito de fronteiras geograficas das

soberanias37, retratadas pela competitividade, produtividade, reengenharia, ｡owns7.z7.#g,

empowement, global sol/rce, trabalho em /ea/77, c'タ/stomer d男’ven prod~/ction, /.ust z.加z.me,

empresa virtual, benchl77ark 38.

Adve虹e Aymore Roque P･ de Mello que a宜agilidade da Ca正a, pelaperda da decen-

cia de sua rigidez, esta gerando o protagonismo politico, encartado, hodiemameute, pelo

Chefe do Executivo. Df-lo: "0 retorno as prdl/’c'as democrat;.Gas rec/‘J.o乙I o Estado de

Direito e, co]7?o conseq綴ncJ’a do desenγolW’/7?ento da conscz.encJ.a pol;'/ica��7｢踐���

みembocou na Asse′77ble'J’a Const/’tuJ’nte Orjgz’ndrJ’a gue, em /988, pro′m//goi/ a denom/.-

nada ConstJ’t乙/J’印o CJ’da蛎cons喝radora de釣/bstantz‘vas c｡nqi/z.stas da sociedade no

plano das liberdadesp紡Iz’cczJ, dos dJ’reJ’tos s｡CJ‘czJ’s e de cJ.dadanJ.a, denz7~e oufrof, grande

partef~uto de hz‘ftc5rJ’cos pleitos e ｡7.みas /utas do povo brasz’leJ’ro. (..) Na 6rea p乙ibliccz,

c7高eman｡cz∬ocJ‘c7z’持aprJ‘/in.d側revela′7? czs dJ’〆o/-f∂es do Estado 0/~ganica′77ente z.mperi-

a/, fincz’ona//77 ente c｡′poratJ’vo, econo/77icamente de�4ｨ�gFG'ｨ�f��R�6����f��V蹤R�ｸ�f��G｢贐�ﾆV蹤RﾊP

na ｡rea de z‘n/’cz’atJ’va pr/.vacJc7, es｡ancarasse a selvc7gew.a e volatJ.lJ.dade dos cc即.tats

βnance/’r｡s, czfczgilJ’dade do部’証ema bancdrJ.o, a p′･e｡ar/’edade de JG/stenta佃o econ∂]m.-

ca dosparq乙tespro虎/t/’vos #acionc"‘J e, ate'por conseq穣n｡J‘a, a J’ns互?z’encia釣’nconstdncia
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dos mercados de fraba偽o e de consumo, depal･ col77 alias f倣;as de desei即rego, ba瓦os

n,'v｡,.掴alarz.az.s', crescimento geome'frico do #宅ercado z‘rz/ormal de frabalho e notdγel

7.mremento nos z'脇.ces de J’nadz’77雀?lencia en?presarial e cz’明.l･ No plano dos e/ez’tos, este

processo forna z.nescondz'vel a Jz.tuafdo concolめdria, 7narcadamente pre'-/crJi777enta7;

do Estado brasilez.ro em fodos os Jeus m'vez.s e fegmentos instJ.tucionaz.s', pLzblicos epriva-

dos. E porqz/e z’negdveJ, a crz’fe passa cz 7nobz’lz’zar os prz.nc牢7a応e hz’szo'ricos fzfores dcz

cena polz'fica nacional e esfmt坊ra #77川erdadeiro e litz.gz.oso processo de dz‘やuta pelo

po｡er de prod#zz.r e dz.recionar a部ia Tolugdo''･39

7. 0 discurso do neo賞iberalismo

A Carta esta sendo manejada como se fora a platafoma politica inerente ao regime

parlamentarista, onde o chefe do Poder Executivo conta com o apoio incondicional de seu
"gabinete", que, por mera questao circunstancial, 5 nominado, no Brasil, como Congresso

Nacional e c○mo Poder Republicano independente･

Esse retrato politico tende a perverter a Constitui確o e tacha-la como empego a

diretriz econ6mica e salvadora da crise brasileira. Como exemplo, 6 contundente a avaliagao

do subchefe juridico da Casa Civil do Palacio do Planalto, Gilmar Ferreira Mendes, em

entrevista concedida a imprensa, do seguinte teor:�6R���&����都wfW7F芳�)57FV啖踉��2�sxﾊRﾐ

d物fcrs na Constz.t研.誇o′ ao longo deJtes dez anos′ a砺z’liara77宅cz vinda de empresas

estrangez’rczs, no plano擁erno ela e'v短czpelo governo co77?o princ互?al reやonsゐ′elpelo

d紗cit nas contas pめIz.Gas. E unia Constz’t研’?∂o e7n que ndo se/ez conta･ EsqueceraJ7?-Ire

虎defalhes econo^micos imprescindz'veJ’s, dcz reseiγa doj涼anceiral77ente possz've/. Hcrvia

a z.de'z.a de gue o思fczdo tudo poderz.a鋤j?orta高possz'vel qL/e esLs.a wsGo estz’vesse asso-

ciada ao regz.me z’研acJ’ondrio, gue dd a J‘l�6F��FY4�ﾂ���7�&�&ﾆV靆W��Vﾒ�6W"�&W6�f芳�

mediante a emz’ssdo de moeda. '’4°

8. 0 papel do Judiciario

Decorridos os dez anos da promulga確o da Carta a profecia dos estudiosos foi

coninada em rela確o ao papel do Judiciirio como o baluarte racionalizador do ideal demo-

cratico e a realidade emergente da sociedade brasileira, procedendo a efetividade dos

direitos d｡ hpmem reconhecidos pelos organismos supranacionais e ao alcance m各ximo

das garantias expressas e implfcitas ainda constantes no corpo moribundo da Constitui-

9肴o, apesar do enfrentamento ostensivo das forgas poderosas da na確〇･41

0 Poder Judicidrio, dessa foma, consagra-se como forga politica42 essencial para

comer as血vestidas econ6micas sobre a sociedade brasile止a, aplicand○ ○s principios da

Ca直a de fbmajusta, generosa, pac漁cadora e sempre coerente com a realidade social, na

trima da interpretagao sociol6gica exaltada por Jean Carbonin.

A atua車o altaneira e desassombrada dos juizes e tribunais, por meios de atos e

procedime血os democr拍cos, acaba por legitimar o processo dialetico e competitivo da

organiza確o pol王tica, atendendo, apesar de alguns tropegos43, a inarredavel convoca確o
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`A grc糊d彫a dc柑i#stituif6es, como as dos /J'deres, nd｡ dispensa o two/’o, o idea/iLs'mo e cz

consciGncia dapr6pria destinc準約･ 0 Brasil e'muito grandepara fer uma Corte S即rema

presaあconn’77gG#cias menores da J’otina, e o co′7?portamento em gue o Jel72os se俄.頭cz準a

e7n imprz/露ncia. EprecJ’fo entender gue a nafdo, que e'grandiosa, ndo pede 1/rna Corte

Sz/prema vu/gczJ; sendo c`甲cL7 depro/’etar-se para o L5:eu bern, 6 altura de sua gran〔ねza. ”

Sem embargo, sufraga-se os elementos ideol6gicos inerentes a justiga social em

prol da atividade econ6mica, protagonizando os 6rgaos burocraticos do Poder Executivo a

posi車o de legisladores por excelencia, engessando paulatinamente a atividade judicial,

convertendo a doutrina do Estado na anomia denominada disfun確o44, com preten露o de

enveredar a consciencia da popula確o na perda de eficiencia e do v子nculo de eficacia, em

razao da carencia de provis登o aos insumos origin各rios do ambiente social (realidade).

9. Conclus盃o

De ef抗o, a Ca虹a Cidad着por mais que ve血a so宜endo s血ras corp6reas, pemane-

ce com a alma impregnada do simbolismo democratico, e clama pela busca da essencia dos

valores atinentes ao social we//czre r埴his cravados sub-repticia e objetivamente mos pre輸

ceitos constitucionais. Nesse sentido: "La Constin,icio'n asseg乙/ra una z/nidad del

ordenamiento esenciahnente sobre /a base I/in `ordem de valores 'materiales expreso en

ella y no 5'obre /as Jimples reglas /orn宅ales de prod�6柳��FR�踟&ﾖ�2��ﾆ��｢�芳�B�FVﾀ

ordena〃?iento es, sobre Jodo, in?a unidad material de Jentido, expresada em unos

princ岬ios generales de derecho,邸/e o al inte'7p′`ete /oca investigar y desc己/brir o /a

Constitucion /os hd declarado de mcznera /oJ‘ma de5'tacando enかe todos, z/nos val｡res

socz.ales deter′m’nados gue se pl･Oclaman em el solemne momento constit均;ente como

prilnordiales y 6dsicos de foda cz vida coletiva･ Ninguna����6末&�(�(�f��F��ﾒ���F���

son pa7･a /a Constit己/cion - poderd desc'onocer eL5.se cuadro de valores bdz’scos y’tod珊

deberdm inte′pretarse em el Jentz’do de hacer posible com s'ii即licacion el semicio,

precis'amente, a dicho valores. ''45

0 fato de o Brasil adotar como principios fundamentais a Repdblica, o Estado

Democr釦ico de Direito e a representa9肴o politica para o exerc王cio do regime pol範c○ da

democracia, por intem5dio do sufragio universal, nao se traduz suficiente em si mesmo

para a legitiinidade necessaria de subordina確o espontanea do povo brasileiro as emana-

g5es legislativas.

Vale aqui a afmma確o de Roberto Mangabeira Unger46 de que n6s temos que enten-

der a democracia como muito mais do que pluralismo politico e accontabili少eleitoral de

urn Govemo por parte do respectivo eleitorado. Concebido de foma mais ampla, o projeto

democratico ten sido o es forgo de efetuar o sucesso pratico emoral da sociedade, median-

te a reconciliagao de duas familias de bens fundamentais: o bern do progresso material,

liberand○○nos da monotonia e da incapacidade e dando bra9os e asas para nosso5 des♀ios,

e o bern da emancipa確o individual, liberando-nos da opress登o sistematica da divisao e

hierarquia social que nos impede de lidar urn com 0 ○utro como plenos individuos.
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E necessario que o ordenamento juridico seja decorrencia de avalia確o de politicas

函blicas pautada mos princfpios elencados anteriormente言mpedind○ 0 e罵ito da

contracultura legislativa, esse fen6meno da vida social modema que pee em xeque a forte

e euraizadatradi確o que relaciona o direito com a organiza確o burocr各tica do poder, porque

rompe o nexo de causalidade da formula de que a liga車o de id6ias 5 o edificio da razao

血im弧a (B eccaria).

Se ano確o do belo depende dano確o do feio, a consciencia do direito decorre da

consci6ncia do nao direito, do entuerto, do antidireito. Nao se pode esquecer, nesta al血ra,

a sabedoria do afbrismo: eontraria iuxta se posita magis darescunt.47 0 antid正eito 5 a

nega確o explicita ou implicita do direito positivo ou subjetivo, p心blico ou privado, intemo

ou血emacional. A lutapelo direito e a luta pelo antidireito const血em a dialetica da qual

vai resultar o futuro de cada serhumano e de toda ahumanidade. N5o ha como fugir auma,

sem患vorecer a ou仕a.48

Dessa foma, sem pretender a utopia de eliminar a referida dial5tica, certo 6 que, cabe

ao Poder Judiciario eliminar, ou pelo menos, de foma real, restringir o espago de tensao

entre a norma cogente e a sua eficacia cul血ral, social e econ6mica, reduzindo a resistencia

natural de domina確o do injusto49, rna vez que a resist台ncia sempre existir各, cabendo o

equiliforio de suas formas: "e'um clever resJ’JZir a i77/’榔tz.fa?脇`cz/.ante邸/e chega aprovocar

a pr6pria pessoc7, isto e', a /es命o ao direito邸ie em conseqi’諺ncia da maneira邸/e e'

co]7つetidcz, conze'm o cardter de urn de坤rezo pelo dz’rez’to, de uma /esdo co′pora/.右脇

clever do intei･essado para consz.go proprio, porqi/e e'iim preceito da pr6pria conserγa-

誇o moral; e'um clever para com a Jociedade, poi`qzte esta resistencia e'necessariapara

qz(e o俄’7~eit｡ se realize. ''5°

E, em anemate, com rela確o as quest6es circunstanciais da crise nacional, 6 preciso

que o Judiciario avoque para si a responsabilidade imanente a seu status mitol6gico para

solver a problematica metapolitica consubstanciada na tare fa de dizer what the /aw ij, com

toda a representa確o ideol6gica por ela traduzida, como心nico aparato no caminho peregri輸

nado ao edenico Estado Social de Realiza申o.51
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1)f’olGncz’a arbitrc5r/’a･ a feguranfa #cateria/, a J.gua/dude, a jz/stj.fa e q3′ando, por鋤c7 veg, estas

inslr’面f6es t済o /?dbeis para re岬onder a cr/.ses que ocorrem quando esles o�ｦWG"軫�0命o房`o

alcan印dos. ” (PRZEWORSKI･ Adam.幼sta/.mble Democraqノ, Cambridge University Press, 1995,

p.107).
6 SILVA, Jose Afonso da. C研so de Dj.rej.to Const;.寂cj.onal Posr.livo, 6.ned., Sao Paulo:

Revista dos Tribunais, 1990, pp･ 78/79.
7 Idem, ibidem, p. 80.

: i,°Amg[o嘉島goer霊oS,.塁°�TDﾇ)~ﾇH�ｲﾆf�3｢ﾇPS霊射e°:L�ﾒ�'��ｲﾂ�"ﾇ驃ﾀm｡nt｡ com ,.nt｡ns｡ sign,,,.ca｡｡

露;e°;/蕊° seer.Z’?e (a,’adc8kz’:a:nr欝盈舘t“oeri霊asn : °s”器ai笥s"tfc”e`:°r謡詫盤筈u:ti8.��V"�彦鐙�cｰ
debate･ In; Joel Bakam & David Schneidem紬･ Eds Social justice and the Constitution: perspectives

:nAad器ac_fsae] :ncf]°:s霊rca繋詰GCu譜:.o Co謹e:°nnn岩qvue霊dt譜:rsi.a :I t"9E2)jtii ｡｡n ｡｡ ｡ ｡r 0 pro ｡｡即e

｡emocmljzc廟o conio procefso拘e /./7!pl/.ca cnc ｡#as /ransJ.f6es･ A pr/.n7ej.in e’a庇rns/.姉o c/o regime

auiorz’tdγz’o crnter/’or para a j’/?stala�<���FR�ﾙ�舸�W&踉�FR3v�7&B��6㈱.ﾖVx�z����&��2�煖ｺo g ｡esle

Governo para a consolid卒do democrc5//.ca ou, e#���&�2���ﾆ�g&�2篦���&����R�F｢軫��d｢誥v��｢���F�

reg/‘n?e c/e#zocr看t/‘｡o ”. (Transitions. Continuities. And paradoxes. In: S'cott Main-仰rJ.ng. GuJ.1lemio

0 'Domel e ,. Scm#e/陥/e柳ela′ Org., /踊es J.n den?oc′一atJ.c co′7folJ.dczj/.on:履#e冊o妨c脇erJ.can

｡emocrac/’es 7’�6�{���&�gｨ�gfR��W(ﾚ6V7D｢軫WB�踟G&R�F�ﾖRﾂ�V譌fW'6宥����踟G&R�F�ﾖR��&W72���涛"ﾂ���

霊8d)諸[ecsat: csaednat! ±°霊ruas票r?t2;S ed oqur:'g誌eb °arua,.ar藍葦P:ansd,:,器:e:Se° ud譜g器Ceraまez器ac°r:’tictoen_h:

segunda etapa do processo de democratiza確o, ou seja, a efetiva consolida確o do regime democratico,

ainda esta se concretizando. (PIOVESAN, Flavia. D!.rej./os H"manos e o DJ.reito Con弱.寂cJ.onal

hternac;‘o′7al, SP: Max Limonad, 1997, segunda edi確o, p. 53).

1I藍ssa express蚤o e utilizada po｢ Luiz Robe五〇 Barroso (Ob･ cit･, p･ 42), citando Marce量o Figueiredo

Santos, As No/`mas Program紡.cas･ U777a And/;.se Polz’tJ.co-Const/.fwcz.onal, na tese apresentada ao

VIII Cong｢esso Brasileiro de Direito Constitucional, P〇億o Alegre: 1987, p･ 23.

12 A reverencia da id6ia jusnaturalista de direitos pr5-constitucionais e mesmo pre-estatais a serem

obse朋dos pelo Estado, con京〕rme preconizado por Blackstone e Rousseau, tambem gar紬tida na 9.8

Emcnda da Lei Magma norte-americana (Retained By the People), consagra a regra de garantias
implicitas ou sombras juridicas extensi¥Jas (penumbral rights), ou seja, deve haver urn estado nomal
de liberdade p皿ica como regra e o assentamen亡o constituciona萱de limita96es estatais. Con高ra-se:

SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto de. a Dev/.do Proce･駒Legal e cJ RazoabJ.lJ.｡cJc/e dcrs I,eJ.s #a

Nova Co/istJ’妬’fGo do Bras/’l, RJ: Forense, 1989, p. 73.

15 Vide Luiz Roberto Barroso, ob･ cit., p. 49, trazendo a clまssica cita?ao de Oliver Wendell Holmes,

antigo e respeitado Juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos: "71/7e f的o/La-柏crs A/ol Been LogJ.c...

// Has Been母perience. "

14 SICHES, Luiz Recas6ns.勅/eva凡.lo函a ｡e La /#le}pretac.j.6n ｡e/ Derecho, 1980, p. 277.

15 Esse principio encontra-se atualmente cravado no art. 5 da Lei de Introdu商o ao c6digo Civil e

dirigido ao Poder Judicidrio: "jv叩p/;.caf命o ｡o /e;., o /#/.z aten`妨aosj7ns s'oc.j.a7.揃卵e ela re ｡i.�誚P

鴇轟’’°G’藷a藍f.';7.'`('霊’�ﾂﾂ鬻R�FR�6�2ﾂﾂﾂ簇通�ﾃ�ﾂﾊ�ﾆ｢���ﾂﾆRﾉ,�2簗�*致Bﾂ�6�2�R���ﾂﾂrﾂﾂ�2踟2ﾂ�6��

Pau萱o: Sarai､′a, 1990･叩･ 3/5), no escdlio de Kon｢ad Hesse, perccbe outro aspecto叩c interessa

ressaltar. A Constitui?ao, enquanto ordem j?ridica fundamental da coletividade, n着o apenas cont6m

as linhas basicas do Estado, mas detemina as djretrizes e limites ao conte｡do da legisla班o

霊faacct::|5st#書誌ytien dao uflrea#| isde霊,e nnaeoceesxsi露au器露盤黒e;uods: i蒜| i,,eain葦:r.o Esset:
conte｡do subsista aberto dentro do tempo in die zeit hinein offen. Esta ausencia de

regulamenta申o minudente assegura a abertura constitucional tao imprescindfvel ao

desenvolvimento politico democr各tico･ No mesmo sentido, Jos台Joaquim Comes Canotilho

ensina: "Se cr co/7s/z‘初‘f∂o se ｡esti′ia a regz/lal1タenta印o de rela印es de vJ.da擁.stoγJ.camente

c.a/7zb;’c掘es･ ela deve /er棚1 conte}i｡o /en7porarJ.a/7章ente czdeq#crdo, ;.sto e., un亀contezz｡o czpto a

per〃zanecer ｡e所ro do /empo e sl//’eJ’tar-se a cons/aJ7tes altera印es･ ” (D/.rez.to Co7is'tJ.tαcional,

Coimb｢a, 4∵ ed函o, Editora Almedina, 1986, p. 85).

17 para o real scntido processual e substantivo do de､′ido process○ legal e da ｢azoabjlidade das leis, em

nosso sistema juridico, foi especialmente reaflmada em estudo de Carlos Roberto de Siqueira Castro,
na obra retro citada, confome reconhecimento de Caio Tacito, in A Razoab;.17.｡cr｡e c7c7s Le/.s’, Re¥Jista

de Direito Administrativo, VOL 204, ab｢布n. 1996, p. 03.

I8 E verdade que existe forte corrente doutrinaria que critica a posi?ao da Constituigao brasi賞eira em

rd韓: sat°asD嵩:I;t:?e誌霊r器C i °rne書芸eo誓雷:°霊e認諾n :S ; usauset;enttj%d:p i; cdaecsapor.epEaro° cda°s oC°dnest:teuinoteD:

Albuquerque Mello (ob. cit･, p. 38): "/¥/o Bras/I a s//I/af奇o e. ｡ao’lr.ca･ <4 grande mJ.orJ.a cJos�｢�&V免�0

soc/’cri’s e〃乙i777era｡os #o ar/. 7 trdo c.ons!.derado掴o/./77as progra/徹.cas e c樹/ardan=`egr//cmentc擁o.
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As i7ormas I.nle7.77acJ.onaJ.川do e証do p/▲ew.sfas /ia Co′7st/.ti/z.印o･誘o havendo ass!’m qualqz化r o7.z’en/a碑o

paγa a j己′ri岬r乙′dG/t｡z.a･ Os ;7ossos /rj.寂nais譲o e/)=nale'7.ia de D!.rez.to擁ernacj’onal PIzblico

absolαtamente /ez.gos', con.o ocor7.e co〃7 osji/r/.stas brasileiros q王/e府o fabe′掴e妬’lL7crrあDJP. ” De

outro lado temos a opiniao de Flavia Piovesan: "A Carla de 1988 jnsl!.蝕cj.o′宅ali’za cz z’ns伽/7-a誇o de

棚! regJ.me polz’/I.co democrdtz.co no Bras)./. htroみ/z fa′nbe'肌.ndf’sc研j've/ crvanco /ia consoliみ印o

legis擁.va das押γant7.as e dz.rer./os f/#｡cme/7/a/.s e /ia pγote�ｮ��FR�6WF�&W2�b2�W&H<�Wｨ�g2�4ｦ7｢�6�3x�fVF�FP

brasJ.leJ.ra. A partf.r dela, os dl/`e;./os /i章′/mos ga/7/7ai′i relevo e.¥-/raord/‘/7d/./’o, s/’ti/crndo-se cz Carta de

1988 con?o o docmtento maJ’s cJbrangeiite e pol･Iタ柁/iorizac/o lrobre os dJ‘rer’tos hm7anosjanつais

adotado���(<��6鳴�"�ﾆ�f����薮fW6�篦��"��6唯篦����SR亭

~`J Ajusti9a que no fundo e a igualdade entre coisas ou pessoas, significa propor確o entre o que 6

recebido e o que 6 dado, dividindo-se em justiga comutativa, justiga distributiva e justi?a legal. As duas

primeiras basei狐-se na igualdade e na proporcionalidade, A批ima baseia-se na eq航ade･叩e e seu

complemento indispensavel, adequa?ao e adaptabilidade da lei ao caso concret〇･ A justiga legal ou

social humaniza o direito na base da equidade. A lei, escrita ou nao, fruto da experiencia coletiva, 6

superior a qualquer p｢eceito individual, por mais justo que s匂a; e ela que pemite que a obediencia a

謹:,[Pv°ameeru sst塁ca°報:,a.t:jbb霊;Zvea cs°器3ed藷#d e蕊t蒜cea計jEytr[ecaquaeN°{bce6d:C:.o9Sv,C窪等;t:;, dpea喜怒

por santo Tomas de Aquino (Suma Teol6gica, 11, q. LXI, art. I), ressurgindo na pratica politica das
democracias liberais a pa血do sさculo XX, sendo reatualizados no debate contcmpor会neo que com a

emergencia, do direito social, em seus diferentes matizes, quer com a retomada, no ambito da filosofia

jurfdico-politica, das tentativas de solu碑o da disjuiitiva igualdade/liberdade, das analises relativas a

inser確o hist6rica e social dos juizos eticos e dos es for?os de constru確o de uma nova teoria dajustiga.

vide Jos6 Eduard｡ Faria. a Pode′･ J脇.c/.cir/.o #o Brasjl.. Parado.¥.os,譲fcr��2�R��ﾇFW&��Gｨ�gf�:R�'&�6免��｠

Conselho da Justi9a Federal, 1995, p･ 73, nota n･0 50･
20 Indiscutivelmente, o Estado de Direito encontra-se ligado a pr6pria teoria da evolu尊o humana, na

medida em que o we//czre state conj’uga, dentre outra gama de fatores, alem da paz social, a justi9a

social distributiva de condi85es basicas. "U/77a co′7seqi./.�sv2���停�w��'F�v程R�R�f��ビ觀蹤R�����FV6�'&P

do gi/e relatei... G卵g /ido fome/1/e a fa!i｡e do /7o/77e/7z, #7as /a#2bg/7z cは��7"�W7F�ﾇW&��FW�Tｩ-都sr�Sss 

parte do grc雅de c/’v!‘l/’zc所o, proやe7･/’dade e ro/ri’/)jenlo p紡l/’co･ Ncr verdade′ in/ilo /reqi’;entencente

os govemos poder7.a′ii cz!/me′ilar o /a′iia/7/7o m’d/’o dos /]o′タでe/7s q����vR�6F��8�g｢�)��cW6�8�ﾂ�ｧ&R�f�"�7&6�6�

1/sassem /odo o se}/ poder e/7叩/.ol da /el/’cf’dade c/e /odos.''(L.-R.Villerm6, citado por Jean-Claude

Chesnais. A n.ngcmfa do rei･cei/.o M雄7do, tradu印o A. Bastos, Rio de Janeir〇･ Espa9o e Tempo,

1989, p. 99).
21 Nesse sentido, coube ao Jurista e Professor Carlos Roberto de Siqueira Castro a avalia確o mal6fica

da influencia do neoliberalismo na reforma administrativa do Estado br¥asileiro, por ocasiao de

palestra proferida no Tribmal Regional Federal da 2.a Regiao, no dia 10/12/97, sobre o tema a
NeolJ’beralis/7io e c! Re/orma do廃/ado.

ユ2 0s d｡is instrumentos constitucionais mencionados encontram輸se com a potencia=dade esvaziada:

`･AssJ.in, de acordo coi7‡ a I.77/eγpre/a坤o da ma7’s crlla Corte, e.tislelタまdo/’s re/解'd;‘os co′isl/’頼cionai’s

para gz/e舵J.a dada c7.e′7c).a cro 6rgao o肋.sso do Poder p海l/.co′ e #e′ih胴para ｡i/e se ｡ompo′7ha･

el77 W’a j話/’｡/’a/, c川’olafao do d/’rer’/o co′7s勅/c/‘o′7al da pal./e･ A ver南o c7ssf’#7 /1?esq!/i’/?力a do /’"s//’初o

me7.eceii a adesdo調子pree/?de/1/e da pe/ia話/s/re, e o.//rora p/.ogress/’sla, de Se/)誘lveda Perte/つce･ q~′e

ao relatar o Mcmdcねo de力7/.!m印o 7重･° /68-5/RS, D子20/04/90, p･ 3.047, decr’d;’if.. `0 mandado de

[.7I/.I/n堆o Hel77 czuto7.I.za o /1/dz.cr.dr;.o a鋤p7･z.r a o′i融do /egJ’sla//’`′a oα regrlaiタタenta写edita77do o alo

7?o/-rna/J.vo omJ’tJ’do, J7em, mel2os cr/’/7dcz, //?e per/部’/e orde/ial; de !’medlato, afo co′7creto de Ja/J’jr/c準do

do direr./o `reclamado'''. Em outro ac6rdao (MI n.a 107輸3/DF), o STF tratou dos efeitos relativos a

anbos os institutos: "A a印o�e ire p′･叩∂e con/ra o Pode′; c;/.gGo, e/招dcrde o}/ awfor!’dade om‘s'sos

q胸7to a 7?omコa regula〃ientadora /7ecessdrr.a a v/’ab招’za誇o do e.tercz’cio dos dr.rez’tos･ gaγantr’as e

pre′γoga//.vas cr ｡we crl}/de o czr/. i, LY,Y7, dcz Co/持雄���i�ﾖⅨ�R�wB��2vR�FW7B��b���7｢��"�"�6V鬻V濛 ｡i/e

decla/.e cr oc.oノブGncJ’a da omJ.s譲o col?sli寂cJ’olつaJ, col71 crj子/7a/icねde de g!Ie se c潅ciGncz‘a czo omis’so

dessa declara印o, para qi/e Ire c7cJo/e ｡s prow.dき′7c/’as 77ecessdr/’as, a se〃2e/ha/叩a do印/e ocorre com

a cr誇o d/’γeta de z‘ncoJ7stz’/��4ｨ�f�v�ﾆ芳�FR���"��h�g76F�,�'JR���2ﾂ�X�c"��ﾂ�F��6�"���ﾖ4ｦpcr/, com cz

deter/7i;’/7a申o, se /or o caso,巌z割やensd｡ de p′･ocejrsosjl/d/’c/’a/’s o〃 czJm/‘/7i’strat/’vos, se fe //’alar de

dJ.γeJ./o coJ7stiiαcJ.onal apom’vel ao及r/crdo, mcrs叩’o e.¥.ercz'cio esid i/つv/’abil/‘zado For om/’ssdo cJe証e･ ”

(Lui乙Robc轟o Barroso, ob. cit., p. 179)･
25 Confira-se opini肴o da equipe de articulistas da Folha de Sao Paulo, publicada no dia 05/10/98 (De之

Anos da Cons′7’/研’?do): " A Co/7朝’擁’fdo/oJ’elaborada em棚事paz's conceJ所ado em瑠’pr句?rio,.

rec/7ado cco7宅o肋’ca〃?ente e cz/go crl/JeJ‘o cJo debate sobl･e crs mudanfas r’7itemaciom/’s･ rczmbe'm

/’7印ortal7te, o j?rocesso constJ’研’nle parecJ‘a e/7/do cz apo/.初聞’dade de re/"ndar i肋a socJ’edcrde

/?is/orica〃まenle i/7/’私r/a, abalac/cl por i伽a de'cada de crise eco/io’mi｡cl e qwe permaiieceγa por mais

de 20 cznos trob 2/in regj.me autoγf.tdri.o･ rczl coγr/.c/a era oγ7’e′7/ada fai7io por I/in /egalisn7o cr/go

J’/7gem/o, aJ’J7da印/cz/ido /egJ’/J’mo, ｡omo por J‘de’J’as c!/7acro-/ij’cas, /c面asmas de !’deolog7’a∫ /r�2�&6ﾆF4ｧ0

e cねrrotadcrs #os embafes po/l’//.cos /."le′■/7os e mimdiの’s, /つo pla/7o /e6r/’co oi/ da pr紡’c.a pol雄‘ca

econo-mica. A aparente /7.berdczde de im=7iomenlo em qi/e jrer/‘a possz've/ reco′?sli初jr o pa誌,肋α



e乎)e'cie de grczi/ zero cねr’nstJ’融’fdo d…ociedcrde, /eve I/in /crdo muJ.to posr.t[.vo･ N〃nca, czntes de 1988,

se pi/c/era d/‘zer gz/e a eやressdo `democracia de mcrssas '/in/7a se7招do /7o paz’s. Po7. oz//ro /czdo, c/

p′■ess.do de /odos os /obbies e ｡rganf‘之af6es sociais e polll/’cas所7ag7.ncive/.s, co〃zb/./7ada cr certo

z’γγeal/’smo de s'abor pqpz///’sla por parte de /;’derancas e par//‘dos, /e= cねCar/a de 88 I/rna pefa

dela硯sta, /?a 7z/al fe proci/rava co/?Cf’/iar /odojt oS interesses tJocJ’aJ’s e econo’7桁’cos, a/e’os maJ.j7

caricatos, dcrdo o jret甲artici/Iar/smo･ Mas cz rea/idade econ∂/初’ca do paj's e de m白F畠ado /綴#初ilo

命deJ.ra da /czlGncia era )7!e/?os gel?e/.osa qz化os co′is雄研’/7tes･ 0 Bras7’l patil?czva 7za estagna帝o

econo-mica por巌o compreender a 77ova d/‘nc3m/’ca ec`ono‘m’｡a e〆mncez‘ra do planela. No gじ/e dj’z

/.e雌7eito d吊’nsti毎z’��ﾖW2����蜘F���8�ﾂ�7'�W6�"�FR�fX<�X�ﾃy��"��fF��7&��F�2����2�v�����蹌�7ｦb���&���2�F�&R�F�2�F�

c7’dcr露o′ e岬ec/’ah7e庇e in czrea do J��h�V6��fG'ｨ�f��ﾂ�8ﾖ"�GB��f6�����r��6��ｦ��2���"��'&��6W&ﾆ�2�X.&W&�瀋zs

do o勅zr’鋤でo /egal･ Desde o j‘m’cio, cz f‘gz/γa das medJ’das provJ’Jo’r/‘as dava marge]?! a abz/sos'. A

cnJ/’de乞do及ecz///’vo c cr conve/1J’Gnc./’a do Co/7gre∫so.往eranz dejr∫e d/’岬os雄vo t//iz mef.o de sol即ar a

撃pa′･a碑o dos Poderes･ gera77do j/7s/abil/’dade /ega/ ｡o/7′i'J7z/cz. Ni//7c'a jierc! den7aj.r /e′舟･ar, pore'n7,

qz/e糾/aiito rna/’s mim/ciosa〃iei71e se/’a en~研era`7os研a′7cねI77enlos fobre o jem-eslar ;Iocia/, mais' os

des'el宅vo/vi〃7ei7tos /7f’所o’ricos /e/7(ねrdo cz /ornd-los irrealis/as. ”

24 A expressao Poder do &/ado pode ser empregada em dois seiltidos: umas vezes, os autores e as leis

referem-se as diversas faculdades de agir contidas no poder politico; outras, querem sign描car os

sistemas de 6rgaos pelos quais se encontra dividido o exercicio das fomas de autoridade politica. As
tres fun96es (1egis]ativa, executiva e judiciaria) s肴o fun96es juridicas, vale dizer, ri`lacionadas com a

cria9ao e aplica9ao do direito. Ao exercer a fun尊o legislativa, o Estado edita noma de observancia

obrigat6ria; ao exercer a fun確o executiva, o Estado busca o cumprimento da norma mediante o

processo administrativo (iniciativa e parcialidade); e, ao exercer a fun商o judici紅ia, o Estado aplica

a noma a urn caso concreto levado ao seu conhecimento, co皿fbme doutrina de Marcelo Caetano.

(in Direi1o Co′7s勅/cional･ RJ: Forense, volume I, p. 242).
25No Brasil de hoje existe a preponderancia do lado negativo da hamonia preconizada na ConstitiLi嘩o,

na medida em que procura-sc a cria?ao do controle extemo do Poder Judiciario, deflagrado pelo

consenso politico entre o Executi､′o e o Legislati､′o, at｢ibuindo-se-1he a culpa pela sua resiste重icia ao

ingresso no processo de globaliza?ao econ6mica conforme preconizado pelo Banco Mi-ndial, que
afima serem os Jufzes ciosos de sua independencia pessoal e encaram seu trabalho como forma de
artesanato言nfensa aos avaii?os da tecnologia e dos m6todos de organiza9ao e gerenciamento que

aume~itam a produt証dade em outros seto｢es da atividade humaiia･ Em ma｢9o deste ano, na te｢cei｢a

reuniao plenaria do circulo de Monte¥Jideu, o Diretor-Gerente do FMI, Michael Camdensus, defe｡deu
a realiza?ao de ampla mudan9a no Poder Judiciario de pal’ses como o Brasil, para criar o clima

empresarial necessario aos investimentos e para promover uma redu印o mais rapida da pobreza e da

desigualdade, siigerindo remuneracao varia¥Jel aos Juizes, de acordo com a produtividade, pelo que o

Presidente do STF, Min. Celso Me=o, e o Exmo. Sepi’il¥teda Pertcilce recha?aram com a afimativa de

que ha, na proposta, uma visao mercadol6gica da Justica.
26 Cano細io, J.J〃 Comes. D;‘i.er’/o Co′7s勅fc;’o77a/. 6.a ed南o, p. 17. Coimbra: Almedina, 1993.

27 Tercio Sampaio Ferraz

28 "A /’/7leg/.a坤o g/oba/ g cyc.o/77pa/1/7adc7 cねasc`e/?s命o ｡e I/rna dot///./.Iia rede/iloi･a ｡cz Gco′7o/17/.c/, c/~/e

1/in e.¥-e'/.cf’/o de co/?馴′llores eco/7o‘micos co/7sla′7/e′′7e/7′e /eva a po//’/ic.a.. o /]eo//.beralJ.s/Jzo. Se os

govei'/?os･ c/7z /odas c/s ｡i/est6es c./.I/c./a′s do /zl/I//.o, /7C/da /7la/’s co/7segl/el7吊e J7do cJpo′71al･ os

/’;)即eral/’vo† da eco/7o/部’cr //’c//7sl7ac/’o/7a/, /oda cr po//’//’｡a /o′･/?a-se !伽aj諒a,肋a de/7Io′7sl/.a印o c/e

i′77po/G/7cia, e o &/ado democ/.d/ico pe′･de s~la /egi//’I′7a印o co/77o /a/. A globa//.zaf命o colIve/.te-se ei77

c‘/‘/adc叩ara cz de/′7ocrac/’a･''(Halls-Peter Mnrtill c Harald Schumann. A Ar′/iadi//7a c/cz Globa//‘za印o..

o cr∫sa//o a dcmoc/.acf‘a e ｡o bern-es/a/. soc`ia/. 3.a cdicao, Sao Paulo: 1998, Titulo original: Die

Globalisieruiigsね11e).
2`J 0 Dr. Fabio Konder Comparato, em comimicado veiculado pelo 6rgao de divulgag蚤o da AJUFE/2.a

Regi蜜o (Lato Sensu n.° 1) bern retratou a sistematica a voca亨’ao ilegitima do Chefe do Executivo das

demais competencias constitucionais privativas dos Poderes Leg:slativo e Judiciario. Con節ra-se:
``Ndo舵/’a′7!o出.r’d/’czflos･ A Co;7sl7’′"/’帝o ｡e /988 /?do es/a 77ia/’s e/77 v/’gor. E pi//-a pe′.融｡e /empo

d/’s,c`zf′/‘r se cr co/?/’zf/7申o `e 'J/’g研�2�����{陳�6R����7��｢�v8,ｹ��｢苒���6��b�����6R��ﾈ�fF��F����ｲ襷w&3r�����

se a f‘/ic/’so /e/)団/.ecedG/7c`/a sobre c7 c///’/7ec/. A Co/了s///掴’印o c'/7o/‘e o ｡!/e c江res/.d8/7c./.a c/I/cr gz/e ela

se/‘a･ sabe/ido一篤q~/e /oc/crs c7s vo/llades do P/a/7allo sdo co/7がr′′7adcrs pelo /1/dic./’dr/’o. As o/.c/e/7a印es

Fi//’p/‘/7as･ qr/e v/’go/'ava′iタe/7/re /7c;s por /772//‘/o /e/)7po, c.o′′i/’/?ava/7z do/’s //��2�FR��X�ﾃ�����."��R��ﾂ粐�7 

I77o/一Ie /?al~/ral e c/ e岬′/./‘1i/al･ 4 p/./’I′7e/ra Cr//’/7gia o c`olpo,. c7 j}egz//7da･ c‥r//7ia･ a e^.c.o/机mgado

col7tJ‘/籾ava a v/’ve/; /?ic/s訪ノ伝J’｡c//)?e/71e.‘鋤cz ｡l/7Ia /o7.a G^.e｡if/cr宛pe/a鋤/or/’dcrde印/‘scapa/, co/JI a

a/’i/c/cr do 6rc/���6V7B��ﾊR�F��fﾆ�F������6VﾖVﾂ��ﾃwFR�5ﾖ6���V6X���6�傚����w6��6������R�2��6�x�ﾆ�+ｦ��7｠

e:¥’J.訪r mczle/’/’a//J7e/71e, set/s e}’e/77plares podem fer czdq!J/‘/./‘dos /7as /J‘vral■/’as /J7c出e印o c/cr∫ ob/･c相接

βc挿o /?a/i//’a//)7e′?leJ, s!/as d/’岬os.if∂es露o mvoca〔ねs pe/os p/'q加siol7ais do DireJ’1o /io ca/.ac/erJ.ft/.｡｡

eslJ’Io `boca de /oro '. Mas G !1I′重co7po se〃z c////7a･ H///e, c坊/7a/, J7d｡ p/’e｡iso��Wf��"�3r�6��ﾃw8�b�踐�

de脇の’mar para /’/?stazfra/- /7a c/’v7’//’zada Alema′?/7a c吊a′-bcf/’!.e /7a乞/.sla: s/./77ple鋤e/7/e relegoz壷s

l′･afas crq!/e/e `pedafo de pqpe/ '.在Z/7/‘ca ra露o de se′･ de 1//na Co/7st/.fz//fdo e’/)ro′ege/. c叩es∫oa
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humana contra o abwso de poder dos governantes･ Se ela G I.ncczpcrz drsso･ porqz/e o gove7.no dita a

inle]p7`eta印o ｡e鋤as #o肋as ow as revoga sen亀maz’ores/or/タtalz’｡czcねr, s’eγia maおdece/71e in/｡crr a

denomina姉o - `o Presz.dente da J担〆blJ.ca, oifvido o Congresso Nacional e consz//Jado o幼p7`emo

r7'ibunal Fedeγa/, reso/ve.. cz ConsiJ.l函do dcr R印訪blica Federatf‘va do Brasz’l passa a de′iominaγ-se

regimento I.nterno do govemo ’. IVo I.m'cf.o do舵'c"/o, R砂Barbosa /rove/’o〃 conlra o presr’den｡i’alz’s;77o

brasz.leiro, qt/a研z.cando-o co′タでo `dz’tad王/ra eni ef/ado cγo-部’co, a !’rre岬onsabz’lidade geral･ cz

j.rγe坤onsabz.1idade consol/.dada, c=.rresj?o7つsab il/.dade s7.sten徹.｡a do Poder嵐ecw/;’vo '･ Ele aj’nda

n命｡ /,.nha vz.sto o monstro em si/a ple′7a #2a初･idc7｡e. Naq��ﾆW2��ﾇ(�WｦW2���w��2ﾂ�7｢�Fh�WF�dｲ�&���&W7(�VFV�7(�V�ﾀ

s6 tre el.e7.cz.a 77o cr-mbz.to do嵐.ec短J.vo,ガo/.e, ela co碓〕reende /ambGm o poder de legj’slar ’e o de

emendczγ a Constitwifdo,寂do sob crs W.stas co77やlaceー71es do Jwdr’cr’drz’o･ ”

;0:`,窪霧続霧絡霧藷露盤C°霊諸or,?e蒜°磁器露盤芸㌫荒
nor#ias geraz.s e czbstratas, p7`j/tcz.pc訪�V蹤R�7ｧ2�6�ﾅｲ襷�2����ﾆV帝gﾖcv芳7(�ﾃsvSsr��ﾂﾂ�Vﾂ觚&6R�y�ｨ塙�Vﾀ

releγantz’s'部.mo, poj.s s∂o o /w/?da′ice′7/o de val/’dade de /odas crs de〃ia/’s, i’nd/’cal7do os ri//nos e

｡antr.nhos qi/e as regra出’#/er7’ores /7averdo de jieg所. 9鵬/7出e prqponha c�6���V6W"���Gｨ�g&R��gF�

pos/./i.vo #∂o po｡e呼rorJ.mar-se dele 77a co7id/.佃o ｡e鋤/.eJ.to p耽o, de岬o/’ado de ali’t��W2�7ｦﾂﾖ��f��r��j��:P

芸.;.?霧蒜coe?,.`���bﾅbﾆVYVbﾂ2ﾆW)��円ﾈ�h�"#ｦR��iMY��3ｸ�cｶWｨｮﾘｶﾀ;;.Zo諾籍藷絡4｡ ',.7,;;霧器
Ale'n. do mar.s, o conhec;.77うe′つto ji/ridz’co jd e7?co′itra 7io sei/ oby‘eto im]a cri/to-e,¥’plJ’ca�F�����g2��

direiioj注Ia de fi 777es〃zo e este fzla′･〇°e-s/’e’co#zpo7ie′7/e 7#alerial do objeto･" (Paulo de Barros

Cavalh〇･ PrJ.ncz'pjo虎z Se糾ra/叩a J{/rj'坊.ca em Mate’rz.a r7.j.短/tci/.f.a･ Revista Especial do TRF da 3.a

Regiao, Curso de Direito Tribut紅io, vol. 2, p. 56).

3' "N｡ss｡ cmbz.en/e���rﾖ6�F�譁Uﾓr��Ieb�6���7&4ｨ�Vﾆ程�F�"�FR�8���ﾖW2�g&��6�7ｨ�f�v�ｨ�g2�Gｨ�g'ｨ�fwｨ�VF�2���&���

pro｡i碕o de鋤prel7iacias, a Co77sti勅’fGo J7e′掴e /’/77p/em′7ta, m#待e e/e/z’va.. pe′'/iza′?ecen汗/7ei'les

as ｡e#m-印es ｡e de/i章ocrac7.a part/.c7Patz.va,. a Estado ｡叩reza c出oc7’e｡c7｡e co/7!o /’/7s/cz-/?c7’a de pod印

e cr classe polz’��6��6�*ｦ����踉��&W2��fr��f��VﾆW(�WF��ﾊV�ﾂﾂ�����&�6W76��VﾆW(�gF�&�ﾂ����V6R���b�67'��｢ﾂ�f�"�gｨ�idｶFP

assegタ/rar a /orma申o de gover′?o r呼γese77ia/;’vo,’e parece部/bordJ‘/iado, crssJ’i72 como o pl〃ocesso

legislat7.vo, ao poder eco/?o-mf.c`o e /i7].dic訪ico･ cros /‘171eresse /oca/’s･ regi’o′iaj.s o./ co′po′･at/‘vos,’a

polz't7.ca信//77 dos pri′7c/.pai.s c7ge′?les de vi.o/afdo dos d/’re/‘/os /71//iia/7os, co′71a/7do, e′i用!}//’/os casos･

c｡′7j a com.,JG,7cJ.a do ,脇.cJ.drio. P/’or do qz/e /’stro.. cr Co′7slJ‘lLIJ’碑o e crs /’/7sli’1i//’?∂es ji//.i’d/‘cas, cねmoc/o

geral,巌o pare｡e〃z salvagz/cr;.da鋤/z‘cf’e/t/e /czce cro初/ao /ieolibe/.all r��薬�6�r���6R�B��gfX�g76X�ﾃv6�0

elaborado mza Co棚/J’fc/J’fdo pa′･a c高e'cadcz de 60, col72o se /964 #os /z’vesse posto /oJ‘a do /el揮7o

OCJ.del7la/, e col7io se devおse′7cos, c7gora, p/.ese′｢′a/. cr 7つacdo, a de//7oc/.ac/’a e os d7’reitos h肋anos cr

partir de mつa crise卯/e流o p7.evj./7tos, e para a qi/al /7do esfdvamos pr呼arados.. a co/’nc/’d勧cr’a do

pro｡esso de rede/7宅ocral7.zaf命o, co〃7 o /.研pacto da globalf’za印o,. c=’/7teγse啓o das /7ossas /aras

lradJ.c7.ona/.s Com a chamada crise de paradigmas."(Sergio S6rvulo da Cunha. Acesso a /[/s/J.fa -

Con/rz.buz.坤o a Rク7exdo sobre a Re/or/77a do Jifd/c7drj’o･ In6dito, Santos (SP), junho/96, pp. 1/2)i

3ラApresentagao de Francisco C. Weffort. ｡∫ Cldss/’cos c/a Pollt/’ca･ 3." edi?ao, 1.0 vol. S祭o Paulo‥

Atica,p.8.
�2����FVfﾖ�"�6�7FVﾖ��ｧW&芳�6��W67&WfR�ｦ���&�ﾅﾄｦﾇ3｢�#��2��h�vﾆR�ｦ��｠/.t'd/‘c.o信//7ia ord帥z ｡oercf‘lz‘va de

γegras p融l/.cas e/つderecadas a pessoas rac/.o/icr/.s･ co/7まo j)rap6s/’to de reg[//ar certas condz/las e

assegw/･ar ｡s finda〃ie/7tos de肋a c.oope/.a印o iroc/’al･ A orde/タ7 ji′r['d/’c.a e’o���g7FR�v��FR�&Vw&�0

p紡l/.cas endere���7"ｲ����W76��2�&�3r踉��ﾒ�2ﾂ����5ｶﾂ��2���ﾊVV6R����2��r�ｧ��ﾇ6ﾄｨ�V6��v��7''6�6��F�2�7&��gF�F�

｡e D/.ref.to. ”(RAWLS. John. A //7eo′y ofJifs/J‘ce, Cambridge, Harvard University Press, 1971, p. 235)i

’4 "Uina 7.e/7df’��ﾖ�*��友��f6��觀3sv�����F�Cｶ6W76��6��ﾈ5�,V���&�ﾒ�&ﾖ8���F��F�&Tｨ�WF��X�ﾈ5�)YH�fﾗ�ﾆW2�P

corr/.qz/eiro objeto de col?sc//7io."( T�&6薬�6�ﾗ��薬�fW'&�｢�ｧ"��B��gfﾈ�g6F��FR���W&W2��gVﾒ��&��ﾃ�6ｨ�g�ｨ�V��X�ﾃx饒

JecadGncia. Revista USP, n.° 21, Mar/Abr/Mai/94, p. 21).

35 `ぐ0 p6s-moder′宅J’s〃io cJssz’/7ala a /7]orteみs鵬/a/7ar/.alf‘vas', c?//’a /棚佃o /error/’sta fe｡/’eta era

/imdcJme/iiar e /eg;‘′J‘mar c=’li/sdo cねtm7a /?i証6r!’a /71//77a′つa 1//7f’iJerLscr/.ふ/c肋os agora /7o p/’o｡esso de

｡即er/ar do pesadelo da #7odernz’｡czde, co〃はzfa ra霧o 77ia部‘pt/lado7.a e sei/ /etf’che de /o/alr’dade･

parcr o〆/ral/.s/7タo retor′7ado do〆s-7i!oder/7o･ essa ga′7重a /7e`erogG/iea de estilos ｡e v/’das e jogo∫ alg

//./igz/crge′7叩we re/腸n｡/.o~i czo z./7岬}//ro /7os/4/g/.co de /otal/‘zar e /eg雄’/72cr/. c出/’/77es/i7o･･･A c/’G/7c/’a e cz

#/oiro//‘a devei7! abal7donar部/as g/.a/idJ’osas ref’v/‘/ic//’ca印es /77etc新郎’cas e ver cl sJ’mes/1?as･ rna/’s

modeslan?elつte, co′no c/j?e′つas oi///.o co/7J’imto de J7ar/.a//’iJas〃 "@avid Harvey. A Co77di’佃o P6s-Moderna･

SP: Loyola, 1992, p. 19).
3`' A esse prop6sito citamos Tさrcio Sampaio Ferraz Jr.: "N!Mt /;’vro坤bl/’cado e/7事/982, de /z'/1/lo

basla′7/e sugeslf‘vo - DESPEDJNDO-SE DE MONTESQU児U/#BScH/ED J/ON MON碓SQU/EUJ -

Hans GJ.rardf. c7ss7./iala叩/e o princ/’p/.o da d7.vi.s命o dos poderes 77do /e′7高o,‘e c=ms′7za relevcs/?c/’a de

o勅･as e'poc.as. EJ77bora pe/.sz’s/al机r叩i/esl∂es //'cJdJ’｡/’o/7czJ’s re/ere′?/es a /w/7姉o de co/7t/'ole /7a rela姉o

entre os /rGs poderes, o el.,¥-o da d/.sciffsdo forna-se crgora c/ df’c.o/o//7/’a /{‘型‘came′7′e Jecno/6gf’cc7

macrapoder/肋’c7･呼oder.''(DJ’vz’sdo de Pode′･ejr..胴p所でcz'p[‘o el7i decad訪cr’a･ Revista USP, n.a 21 ,

Mar/Ab重!Mai/94, p. 21).
37 A Co〃slit!/i与清o /czce cr Perda do L!/ga/. e da力te’rc.ia Geogγd/z’ca e rerritorial･

Telma da Graga de Lima Lage･ Revista do Departamento de Direito da PUCIRJ -



Rio, Dz’reito･ E扉ado e S,oc.7’edade, n.a 10, jan/jul/1997, p. 144.

38 Giro Gomes, no artigoわoc/.edade pc;s-7.nc九str/.al e o esiado��W&踉ﾂ��V&ﾆ�6�F��踉�ｦ��ﾂ�F�

Brasil, 1.° Cad., p. 11, 2/jul/1995.

39 DE MELLO. Aymore Roque Pottes. 0短/renta〃7e庇o ｡a Crise Jw擁.c.icfr!.a e c江3e/oma

Co融’tzf｡/‘ona/. Jomal da AJURIS- Associa確o dos Juizes do Rio Grande do Sul, n.a 46, novembro/95,

p. 23. Urn exemplo cristalino da advertencia reproduzida, esta retratado no art. 27 do Projeto de Lei

:霊:9 f.2,. d;e :,9器,, eon c,.露語.霧oc,poo"ac,霧n｡g蒜s鵠c霊n:I,.p :r蕊,5va芸e霊,謹o霧r v:.叢e"c惑え嵩
seg妨anca jz/rldz’ca o# cJc exc.子pc/’onal /‘nte/.esse soc/.all poderd o S即remo rr/.b#nal Fedora/, por

7タブaz’orr’a ｡e ｡or‘s Jeγfos de seas /1?ernbros, res/rz.ngJ.r os e/eJ./os ｡c7qwe/a ｡gc/czra舛o o構｡ec/.｡J.r gz/e ela

s6 /enha ｡梯c[’a c叩ar/f‘r ｡e t7eu /rcz-#s/’to鋤ju/gado ou ｡e o妨･o #comento cz ferj訪a｡o."

10 Reportagem de Juliano Basile, da Gazeta Mercantil, de out/1998, com o titul〇 °onsij.tz#.?do Je77!

cu/pa do ｡紗cil･ Cabe ressa]tar a inquestionavel capacidade do Professor e Jurista Gilmar Ferreira

Mendes, como Procurador da Repdblica e Doutor em Direito pela Universidade de Milnster/Auemanha.
41 Adverte Sanchez Agesta: ``iF/jcdc/.a at乙′al col?s/.s/e e′7c G肋a /or fa h/.st6rJ.ca e/el/.va, czpta para

霧蒜霧S崇c”,e,.器'器G:.,,°e蒜盗'e’";諾諾e霊ee整. °o蓑:.語r inves/Z’do de a"/ow‘d｡de,
42 Como acentua Carlos Roberto de Siqueira Castro (ob. cit����#�2陳�6友�襷��ﾖ�W&��6���VﾆﾆWGF陳�6�

a invoca商o do fil6sofo germanico Heinrich Yon Treitschke, que "rodo czcfo de decj.rjus/ifa

O’z/r/’諸j’cc7’o'#J es wnaf/ncio'n j?olz'#’c.a･ pueslo qz/e 77o se pzJede ｡ecr.r el ｡e7-echo虎o妬a #ianeγa gue

｡ed./cz’endolo del e重p方･i飯de a/n cJele/.J71inado嵐/ado...y esta verc7crd no choca con7 /c瑚eces'idad de

q}/e el jz/ez jrea z‘n姫7endiente ｡c /czs /i/e′豹s po/z’/;’cas言)orqz/e con esta /o'7.#}ula s’e gi/j.ere ,.#di｡｡r en

la j乙/γi’sdic'c/’o'n rna cz｡t涌‘dad･ }J "na /i/e/.zcz, al/tc;no〃?a f■ente a /as otγas〆′em∫ j)olz’ticas en el

著雲i'e霊,:toe "a:o`ne,琵a"謡,篤s器fn6sst:t/j`c`i°.盤葦?rJ器荒塩`eed嵩ai露盤:ii':ar o § 3.. ｡｡
art. 192 da Constitui亨蚤o de 1988, deteminou a imprescindibilidade da z.nle′positz.o /egi.flatoris, ao

reconheccr a inaplicabilidade imediata do dispositivo que敢a a taxa de juros em 12% (doze por

cento) a.a., atuando na complacencia da omissao legislativa que, ap6s dez anos da promulgagao da

Constituicao Federal, nao ]egislou para regulamentar a noma, causando a falencia dom5stica do
trabalho em detrimento do capital e a macro-dependencia econ6mica internacional, com a utiliza商o

da taxa de juros variante ao bel-prazer da.politica econ6mica (atualmente a taxa de juros encontra-

se entre a maior do mundo, na節xa superlor a 40% a･a･, comprolnetelldo a solvabilidade da divida

intema e privada, e objetivando fomecer ao capital especu]ativo intemacional maiores rendimentos).
44 E sobre o conceito de fun?ao: "/¥Ja ｡e/i/7/.f∂o de Dz/w勅e/.17 c}/wn佃o de 1/rna J.勅.励.f∂o soc/.al g a

c｡i個po/7譲ncf’a enlre e/as e c旧2eces∫/’dades ( besoJ/7s･鋤/rai7cおJ. Da orga雁af∂o socJ.a/, esta

#'‘;;.露盤盈筋: C雛?,:.霊’;`,ep,葬盤%,たoP,篭諾'’fg°ors盈V霊霧;.f,.'諾雲e ,eeJr;崇
`/iecess7‘dade 'pelo /er′72o co/7d/’印es /7ecesscfr/’as ｡e的.譲/7c/.a /...) A f/n印o da contr/.61/z.印o印e

de/e′･〃27’/?adc=r//’v/’dade prqporcJ’o′?a A a勅.あde /o/al da印czl e'parte. A方n�F��FR�FWFW&ﾆ途���F�

cos初me soc/’al e'cr c’o/7/r/b雄’fdo q~′e este o/erec.e a v/’da jrocf’al co/i7o f/ncz.o′7ai7ze′つf｡ d｡ s,.st｡#,a

soc/’al /.i) rein c.e7･/o //po ｡G if/7/’dade ff77cj‘o/7a/. ipo｡emos ｡e�茲�"�6�砺��6�Cｲ詆�ﾖ���Vﾆ���程�ﾂ��F�2��0

Parles do J/’fte/77a soc7‘al c沈/a/77 j踊/as co′7出l//c/’e′71e gra}/ ｡e Aar′7]o/if‘a ow cons/.譲n｡7.a ,.,血,.c,, ,.的
e sei7z ocasJ’onar co所7/’tos pe7-s7‘ste′iles ｡iie #eiタでpode′7持er solzfcf.onados #e〃c ｡o′所olad餌. ” aiadicliffe

Bro¥¥m, A. R. &痢/��&��R�`/77印o /1a Soc.J’edade Pr!./77諦.va･ Vozes: 1973, pp. 220 e 224).

15 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. La Coi7s/7./zf｡/.oii co/77o IVor;i2a ); el rrJ.6z/nal ｡oi7stz.tucional.

Civitas, p. 98.
J6 ENGER, Roberto Mangabeira. ma上7ho2//d /egal crnab;j:/.吊eco〃7e?, Cambridge, Harvard Law

School, 1995, p. 9.
47 Afirmae6es contrdrias postas lado a lado esclarecem mais.
48 HEIDEMANN, Andre. "Uma Analise Comentada do Texto de Rudolf Yon Jhering, DER K��`
UM'S RECHT (A Luta pelo Direito), Texto apresentado para exposi9ao, 07/09/98, p. 18.
41/ Cabe lembrar a pe?a "Antigona" de S6focles que gerou o dialogo com creonte, quando aquela

eiiterrara a Pol子nice, vio萱ando o edito desta, do seguinte teor: ``Creo/?fe - czgora dize rcfpida e

co′7c./‘scm7e′7/e.. sabez‘s gi/e edi/o pro7’b/‘a ｡q章//.lo? A/7"'gona - 5Tcrb/.a･ E co〃7o /.g77oγarJ.a? Era #ot6rJ.o.

Creo′?te -封e c}/reveste a ｡es’obedecer as /e/.s? Ant/’gona - Mas Zez/f /7命o/o/. o crrc擁o ｡e/c里?aγa in.in,

/?em essas /ef’消毒o crs ｡/’tadas e/?Ire os Ao〃7e/7s pela /wsl/.fa, col77pa/1/7e/./.a de /タ!ora｡cr dos de据es

7’嬢maz’s,. e /ido #7e parece叩桝e飯as delern7J.naf5es /j.vessenc /orca para J.型?or czo掴7or/ais ate’a

obrr’gafao ｡e /ransgre｡’r #orn7as diy/.nas･流o cscr!.fas z.nev/.1dve/s,. /ido e’｡e 4o,.e,履o e’c/e onie#2, e’

｡escJe os Jen7pos /7.a/’s remolos g���R�7'2�cｲ誚VﾚR�6V����程R�2�誣｢�vﾒ���76��B�ｦW"�w｢��襷�ﾗ&w"騏ﾆ�62���

50 Idem supra, p. 14.

:'s;`禁荒富雄”c°o`,I,',r蒜e°;.完盈:藷窪;?,`°( p管r?’#s3. J’′7 certeza e’sz′av;‘弱印e/�
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A ETICA E 0 MAGISTRADO*

C萱elio Ertha量

Emboraseja o Magistrado urn homem do povo, mesmo quando exercen`do a nobre

mas torturante tare fa de julgar seus semelhantes, est各sujeito a uma 6tica pr6pria, mais

rigorosa que a imposta aos cidadaos em geral. E por uma raz吾o muito simples: porser ele a

pessoa encarregada de aplicar as nomas de controle social e punir seus transgressores.

Afinal, pouco valor moral tern uma sentenga cujo prolator n肴o da exemplo de boa conduta

aos seus jurisdicionados.

Pela importancia do cargo que ocupa, o Juiz sofre constante vigilancia da socieda-

de, principalmente da mi’dia, das partes ljtigantes e dos advogados. Qualquer deslize que

comete, dentro ou fora da fun確o judicante, 5 logo potencializado e difundido, transfor-

mando-se em notfcia que acaba manchando indelevelmente a pr6pria carreira e comprome-

tendo inclusive a imagem dos colegas, como se o erro fosse coletivo.

Ao Magistrado pouco se pemite e delemuito se exige･ Porserapersonifica韓o da

lei, entende-se que deve estar sempre acima das paix6es e das fraquezas humanas, dotado

de qualidades superiores e de uma capacidade de trabalho incomum, como se n哀o fbsse ele

tainb�ﾒ�W&��6W"�Ⅲﾖ�踉��Vﾒ�vW&�ﾂﾂ�3b��2�Vﾆ�薮2�ﾆ��6�v�ﾒ���2��f芳�2ﾂ�f�6�襷���0

censuras e comentarios desairosos retidos nos corredores do foro. For isso, ele nao raro se

ilude quanto a imagem que proj.eta, pensando que e mais querido e admirado do que

realmente o e. E estimulado por essa ilus肴o, as vezes ate se deixa levarpelavaidade de

brilhar como estrela mum desfile de notaveis.

Essa fraqueza, que na realidade s6 acomete os Magistrados vaidosos e psicologica-

mente despreparados para o desempenho da fun確o, recebe do vulgo a denomina確o de

"Juizite'', e 6 tao prejudicial ao desempenho do cargo quanto os vicios de carater. prepotencia,

despotismo, vedetismo sao algumas das maneiras pelas quais ela se manifesta e nenhuma

se coaduna com a figura do Magistrado ideal, que deve se imporao respeito e aadmira?ao

dos seus jurisdicionados exatamente pelas qualidades opostas, isto 6, pela serenidade,

pela s血plicidade･ pela ret髄〇･ pela sensibilidade e pelo espirito de Justi9a.

O Juiz nao precisa ser superdotado, nem umjurista br皿ante para angariar a simpatia

e o respeito dosjurisdicionados; basta que seja competente, operoso ejusto. 0 advogado

s]‘m, 5 que vale pelo talento, conforme observa PIERO CALAMANDREI; mas o Juiz nao;

ele se imp5e 5 pela superioridade moral. De nada vale urn Magistrado talentoso, capaz de

eletrizar uma platさia com o fulgor de seu genio, se nao for produtivo, deixando que os

processos se acumulei調nos escaninhos; se fbr患ccioso, violand○ 0 princfpio da imparcia-

1idade; e exibicioliista, mais interessado na proje申o da pr6pria imagem do que na reta

aplica9哀o da Justi9a.

Cumpre, todavia, enfatizar que pelo fato de ser simples, sereno, djscreto e humano,
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deva o Magis仕ado ser t血ido e血segⅢoブsuscet王vel a press6es extemas, notadame血e de

natureza econ6mica, politica e publicitaria.

Pelo contr紅io, embora modesto e sensato, capaz de receber os advogados com

urbanidade, sem pr6via designa確o de datas e hor紅ios, ele deve ser fine e corajoso em sua

decis6es. Ate porque, se a vaidade 6 pr6pria dos tolos, a coragem de decidir e usar das

prenogativas d○ Cargo,叩ando posto em xeque, e魚zer c皿p正as prdprias decis6es, e

apanagio dos fortes.

A王esta o perfil do Magistrado que todo cidadao gostaria de vcr representando o

Poder Judici紅io. Fime e corajoso, sem ser prepotente; cioso do seu poder e de sua compe-

tencia, sem ser estrela; atencioso e aberto as concepg6es opostas, sem ssr subserviente e

voldvel; afavel no trato e prudente nas deliberag6es, sem ser tinido e irresoluto; justo e

cump正dor dos seus deveres, sem ser pregoe五〇 das pr6prias v正udes･

De血e os deveres血postos aos Magis廿ados, gostaria de en鬼tizar dois: a血p甜cia-

1idade e adiscr申o;孤bos pilares sobre os quais se asse調am afbr9a e o prest王gio do Poder

Judiciario.

Sabendo que n肴o pode tom紺pa正do e血e os血teresses em c○n宜onto, garan血do

as partes igualdade de tratamento, ele deve evitar que motivos de ordem pessoal o levem a

prejulgar as causas ou torcer seu resultado. Se perceber que a solu確o do pleito pode tocar

seu interesse, ainda que indiretamente, ou que motivo legal desaconsema sua participa確o

no conflito, deve, ele mesmo, suscitar de o宜cio a sua suspei確o ou imped血ento, antes que

a parte o faga. Assim, estar各preservando a Justiga e o seu pr6prio nome, contra as

acusag6es e as campanhas insidiosas que os desafetos e descontentes est5o sempre

prontos a sustentar

A discri鋳o, por ser tumo, al6m de imposta pela pr6pria lei, que inibe o Magistrado

de manifestaT opiniao sobre processo pendente dejulgamento, 6 o biombo atras do qual ele

deve buscar re紐gio, para nao expor a execra碑o pdblica seus sentimentos e prefer台ncias

pessoais. Tanto que deve ter muita cautela quando, assediado pela imprensa e 6rg着os de

comunica確o em geral, tiver de manifestar-se.

Pessoalmente, sempre fugi de tais ass6dios, receoso da deturpa確o de minhas pala-

vras por jomalistas mais interessados na divulga確o de escandalos do que no esclareci-

me虹o dos患tos･ Sempre achei mais pmdente舟anquear葛mes os a庇os, pemitindo que

transcrevessem as sentengas e os despachos, onde estao expostos todos os fundamentos

do decisum, sem necessidade de maiores esclarecimentos.

Cienl:e de que nao 6 dono da verdade, o Juiz criterioso nao tern receio de reco血ecer

os pr6prios erros e de rever suas posig6es doutrinarias. Pelo contrario, tao logo veri最ca

nをo ser a sua tese amelhor, ouja vencida pela torrencialjurisprudencia, dobra-se a re.alida-

de dos fatos e a ela se ajusta com a maior naturalidade. Apenas deve ter o cuidado de

justificar, na pr6pria sentenga, a mudan9a de posi確o, para n肴o se passar por incoerente e

con廿adit6rio, julgand○ ○ra mum se皿tido, ora nou廿o, como比皿tas que se movem e mudam

de posi確o ao sabor dos ventos.

* Esie /e諦o /oi�F牝ｨ�gｦ�F��6���&�<��ﾖ��FR��匁&坊貳��賑��F�2�ｨﾋ�W2�fVFW&��2�9dｸ-GF侈F�:P
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A JUSTエCA FRENTE AO GOVERNO :

ALGUM[AS NOTAS I

Femanda Duarte Lopes Lucas da Silva*

"Como e'possん7el gue z/in mJ’m;scg/lo g7’zpo dejuz'zej', gue ndo fe/.am ele7.Jos

｡7’retamente pela cz’dadania /c｡mo o sdo ｡sfinciondrios polJ'zJ.cofJ, e gz/e

nao e庇e/.am 5,z//’ez’tos cz perio'dz’cas oγalJ’a誇es p?pulares /e portanto gozam

de estabilz’dade em fez/s cargos,掠res do escrutz'm’o型pz/lcz7) possam

z?revale掲; em紡.J72a z’nstcfncJ’a, sobre a vontade papular? ” /Ga′gare//cz, -

Lajusticiaf.ente czl gobiernoJ

I     1

1. htrodu車o

Entre os varios temas que integram o debate constitucionalista contemporaneo,

sem d血′ida alg皿a･ a problem細ca da legi血皿idade da Justi9a Consti血cional tern seu lug紬

assegurado, como rna das quest6es mars apaixonantes e intrigantes.

Tanto que o Presidente do Tribunal Constitucional Portugues - Consemeiro Jos5

Manuel M･ Cardoso da Costa - ao apresentar os廿abalhos賞evados a cabo no Col6quio, por

ocasiao do XAniversario, daquela Corte, em Lisboa, 1993, reconheceu:
"Se膝皿problema que a justi9a const血cional renovada e recoⅡente suscite _

pese o surto de alargado desenvolvimento que tal uma area dajurisdi確o conheceu

no const血cionalismo democr征co d〇五lt血o meio seculo - esse, no血ndo, e a血da,

e a血da que Hem sempre explicita ou宜ontalmente posto, o da sua mesma legit血ida-

de e legitima確o.”2

De fato, tal nao surpreende se considerada a importancia e a incidencia das mani-

festag6es das grandes Cortes Constitucionais, de nossos tempos, que quer de foma mais

arrojada ou血esmo timida, v合in marcando influ台ncia, nao s6 na confoma確o de pol工ticas a

serem inple’mentadas pelos Poderes eleitos, bern como na pr6pria vida privada de cada

血div工duo.3

Trazendo novas colorag6es ao debate, acrescente-se, entao, a questao, o papel da

democracia, consagrada como o moみvz’vendz’g da sociedade, mos mais diversos niveis,

que embora reconhecida como valor unanime nas sociedades ocidentais, traz os mais

diversos signi五cados.4

Entre as varias criticas que se faz a Justi9a Constitucional, isto 6, ao sistema em que

cabe ao Poder Judi壷rio - quer por intem6dio de un 6rgao integrante de sua pr6pria

estru血a (como no Brasil com o Supremo Trib皿al Federal), quer por皿6rg肴o especial

(como na Alemanha, com sua Corte Bundesγer/cz∬.mgrgericht)5 - o exercicio dejurisdi車o



constitucional, ao e健tuar o controle da constitしIcioi｢alidade das leis (absti-at○ ○u concre-

to), o deficit democratico 5 a das mais contundentes.

Jose de Souza Brito, tambさm Conselheiro do Tribunal Constitucional Po正ugues, ao

tratar dajurisdigao constitucional e principio democratico, retrata com precisをo que :

"0 problema do fundamento dajurisdi確o constitucional 6 tao somente o problema

da sua legitima確o democratica. N肴o 6 verdade que, pelo pr6prio facto da sua exis-

t台ncia, hajuizes que declaram invalidauma lei, a express吾o da vontade do povo? A

questao pressup6e, portanto, habitualmente, que o poder legislativo do povo atra-

v6s dos seus representantes eleitos 5 a dimens5o essencial da democracia e que a

jurisdigao constitucional 5 umarestri9肴o a democracia namedida em que retira, pelo

menos em parte, a lei a sua for9a. Por que raz5o deveriam osjmzes, clue nao sao

legisladores eleitos pelo povo, poder afectar a for9a duma lei democratica? Nao e

isto govemo dosjuizes elm vez de govemo do povo? A teoriatradicionaうv台, po正an-

to, najurisdi確o constitucional urn limite ou umarestri95o ao princi'pio do govemo

do povo pelo povo. (...)''6

E 5justamente este o corte a ser dado ao trabalho.

Em temos mais precisos, n蚤o setrata, navei’dade, de darconta de todo o debate,

envolvendo a legitimidade dajurisdi申o constitucional.

Ao reves busca-se tra9ar uns poucos comentarios basicos sobre a cri’tica democra-

tica que se faz ao processo, considerando-se como ponto de referencia as reflex6es de

Roberto GargareHa, em sua recente obra, L(I /’/Is在’c/’/所,e/汀e ///gob/’e/’/zo - s’ob7'e cl c//;`(fc/ei'

col毎/.仰雄yo/.it研io (/clpot!erj雄l/‘｡i(′17, para quem o d6ficit 5 visto como o carater contra-

majoritario do Poder Judiciario.

Daf, em razao desta proposta, as conside重●a96es a serem elaboradas nem sempre

v壷o a apresentar urn grau de pro珊ndidade que viesse a esgotar o tema, ｣a que pela

complexidade e sutileza o mesmo se prestaria como objeto de urn trabalho academico de

maiores propor亨6es. Melhor, a proposta, aqui, e apenas de魚zer ulna pequena宣ncしirsao, a

tftulo de pem王tiruma primeira aproxima9ao do tema escolhido.

2･ 0 debate sobrea legitimidade da justi9a constitucional

Cass Sunstein - "Professor of Jurisprudence", da Univei’sidade de Chicago - ao

prefaciar a obra em estudo, resume de forma bastante precisa a envergadura do trabalho de

Gargarel↑a.

Para o Professorde Chicago, Gargare=a nos da conta do debate que se ti’ava, hoje,

emmuitos lugares do mmdo, sobre tipo de desenho collstitucional que fbme9a condi?6es

necessarias para assegurar a imparcialidade das decis6es do govemo, a delibei.a挿o demo-

cratica, a participa9ao da cidadania mos assuntos p心blicos e o papel dajusti9a fi.ente ao

govem〇･
"Roberto Gargarella apresenta uma discuss肴o instrutiva e importante acei-ca das

quest6es que subjacem aqueles debates, combinando uma excelente compi･eens肴o

da亡eoria politica com urn entendimento da histdria言nusitadainente轟no, com urn
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apoio蝕me no direito const血ciona賞･ Sua an餌se sobre a imparcialidade, a delibera-

確o e os fundamentos basicos do constitucionalismo resulta altamente iluminadora,

tanto de controv5rsias passadas, como presentes. A心ltima fase do s5culo XX se

converteu nun dos periodos mais fascinantes e explosivos na hist6ria da cria確o

constitucional, e o livro de Gargarella mos oferece un respaldo extraordin缶io para

enfrentar os debates que inevitavelmente irao se apresentar no futuro."8

Gargarella resume o questionamento na seguinte propor確o, considerando como

細or preponderante a aus台ncia de representatividade dos membros do Poder Judici急rio,

que ao longo de sua obra, 1he seⅣe de none, a○ ○rientar suas re且ex6es:

"Como 5 posslvel que urn min｡sculo grupo dejuizes, que nao sejam eleitos direta_

mente pela cidadania (como o s着o os funcionarios politicos), e que nao estejam

s可eitos a peri6dicas avalia96es popu工ares (e p〇両nto goz紬de estabilidad｡ ｡m

seus cargos, livres do escrutinio popular) possam prevalecer, em ｡ltima instancia,

sobre ~a vontade popular?''9

Inclusive, a problem純ca suscitada gama maior amp皿de se considerado que em

todos os tipos de materia cons血cional (por exemplo, sobre liberdade de express肴o; a

validade de uma lei sobre aborto; a possibilidade ou nao de interven確o pelo Estado na

economia; os conflitos entre estados-membros, etc... ) 5 a palavra do juiz a ｡ltina a se

impor, com carater de definitividade.

Isto 5, a Justiga pode impor sua voz - sobre todas as restantes -, em quest5es t着o

軸皿d劃entais como as mencionadas･ com a ideia de que, ao cabo, seria ela que representa-

ria, em de正nitivo, o espirito da Constitui確o.

E assim, a Corte acaba por colocar em cheque alg如mas de nossas intuig6es mais

b各sicas de como deveria血ncionar皿sistema democr祇co, sem que nds, os maiores

interessados, pud5ssemos ser ouvidos.

Diz GARGARELLA叩e:

"0 fato que na atualidade osjuizes gozem do poder que gozam tern a ver, entre

〇両os鮎ores, com ce血(implausiveis) pressupostos que se levaram em conta,

desde o exato momento em que se organizou o sistemajudicial, de血o do marc｡ de

una Constitui確o republicana. Me refiro a pressupostos de raiz conservadora, de

acordo com os quais n5o era necessario consultar a cidadania - de un modo efetivo

- se o que se pretendia era tomar decis6es coⅢetas･ E ass血t孤bさm, pressupostos

de raiz elitista, que diretamente a宜mavam que nem todos os血dividuos estariam

dotados de igual capacidade, e que s6 alguns deles teriam as virtudes necessfrias

para tomar as decis6es justas.'' I°

Dai regis舶r que grande pane dos const血cionalistas contemporaneos - quer com-

partilhem ou nao destas origens hist6ricas apontadas - reconhecerem, ao memos, a tensao

existente entre a organiza確o democratica da sociedade e a fun鋳o judicial de revisao das

leis. E o chamado "carater contra-majoritario" do Poder Judiciario, que se revela nas

dificuldade que surgem quando o 6rgao com menor legitimidade democra肩ca, dentro ｡a

divisao de poderes, imp6e sua autoridade sobre os demais.

Reconhecendo tal situa確o, o autor busca apresentar rna s6rie de argumentos
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des血ados a limitar e reorientar atare魚judicial, reavaliando e redimensionand○ 0 papel do

juiz, tendo por pressuposto a tradi確o (genuinanente) radical, na qual o sistema politico

deve responder de f‘oma adequada a vontade das maiorias, e por outro lado, assegurar

uma devida prote確o as minorias. Isto 6, "uma tradi確o que entende que `todos os possi-

veis afetados'poruma deteminada decisao devem tomar parte de dito processo de toma-

da de decis6es; mas, por outro lado, reconhece a falibilidade que 5 pr6prias dos processos

de tomada de decis5es majoritむias.""

Suas pr土me竜as reHex6es buscam s血ar os血ndamentos hist6ricos da鬼Ita de legi-

timidade democr各tica da Justi9a.

Para ta血o re廿ocede ao seculo XVIエI, aos Estados Unidos da America, quando e

onde, se assentaram as bases do atual sistema de controle difuso da constitucionalidade.

Assim, examina as origens conseⅣadoras e elitistas da tare魚judicial do con廿ole

das leis e o sistema idealizado pelos "Pais Fundadores'', apontando as raz6es pol王ticas e

sociais que levaram a ser dado urn destaque especial na organiza商o da magistratura e

tamb5m os pressupostos filos6ficos que deram sentido a esta tare fa de organiza確o judi-

cial, concluindo que a Constitui確o norte-americana nao s6 resultou ideologicamente

marcada contrariamente as maiorias, mas que tal trago teve como objetivo a especial prote-

確o de un certo grupo minoritario: o grupo dos socialmente mais avantajados. 12

2.1. Atradi車o conservadora

Em seguida, estuda o que chama de "tradi確o conservadora" em defesa da revis肴o

judicial da leis, para a qual (algumas vezes imbufda de concepg5es elitistas) a fun確o

judicial sejust油ca, en廿e o血as raz6es a pa誼r da suposta d描culdade que "as maiorias''

tern de tomar decis6es razo各veis.

Neste caso, a id6ia 6 que as maiorias se deixam arrastarpor impulsos e paix5es - ao

inv6s de orientar輸se pela razao - quando devem tomar decis6es coletivamente.

Hamilton e Marshall sustentavam a favor desta tradigao que a atividade de revis肴o

judicial nao constituiria (o que hoje chamariamos) uma tarefa antidemocratica, vez que o

心nico que osju工zes faziam era reafimar a supremacia da Constitui確o sobre as leis.

Bn廿etanto, aponta o autor que para de罵nder a supremacia const血cional osjuizes

se encon廿avam fbr9ados a inte甲retar a Ca正aMagna, o que os levava a鬼zer bern mais do

que, simplesmente, recitar o texto da mesma.

Ainda considerando a tradi確o conservadora, sustenta que as principais cri'tieas ao

carater contra-majoritario do poderjudiciario nascem, ao memos, em boa parte, do que se

chama de 〔くbrecha inte甲retativa''.

"Se o poderjudiciario 6 acusado de adentrar em campo que deveria corresponder aos

cidad肴os ou a seus representantes, isto se deve a que agora se adverte a algo, que

antes, por alguma razao, nao se advertia claramente: atrav5s de sua inevitavel atividade

血te岬retativa, os juizes tem血am, silencios狐ente, tomand○ 0 lugar que deveria ocu輸

Par a vontade popular."13

0s que seguem defendendo a legitimidade do controlejudicial das leis procuram
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faze-lo atrav6s de argumentos que "cerrem�F�ﾂ�'&V6���也FW'�&WF�F庸�ﾂ�WF免率�襷�6R�FR�Vﾖ�

estrat5gia que busca demonstrar que existem fomas mais ou memos 6bvias - e n着o arbitra-

rias - de inte岬retar a Consti請i9肴o e as leis, em geraL

Neste particular, o autor constr6i sua analise, fundamentalmente, a partir de dois

tipos de argumentos que servem a defesa do papel interpretativo dosjuizes: os argumentos

orig血alistas e os n肴o-originalistas.

Os arg皿entos originalistas sustentam que a tar挽dojuizさapenas a de descob正

o sentido que o pr6prio legislador constituinte imprimiu a noma constitucional, sem que

com isso viesse o｣ulz a inovar n○ ○rdenamento.

`∴ pa請em do reco血ecimento de que os ju王zes, em sua atividade de `1e血ra'da

Constitui確o se veem pemanentemente for9ados a intrepreta-la･ Sem embargo, en-

tendem que tal atividade n肴o apresenta maiores complexidades: apenas requer estar

capacitado para realizar as investigag5es que sejam pertinentes em cada caso, e

para `desentranhar'o sentido que originariamente se outorgou a constitui確o. 0

argumento central do originalismo, possivelmente, consiste em afmar que `n5o 5

necess誼o ir mais al5m da Constitui9着o'para entende-1a, mas apenas o que requer

para `ade血ar'basta enc〇両ar os sign拍cados que hqje n着o resultam claros.'･ 14

Gargarella se coloca contrario a tal visao, apontando uma s6rie de reparos que

podem ser enderegados a esta visao originalista.

Embora admita que a id5ia de recorrer as inteng6es originarias dos autores do texto

legal pare亨a, a princ王pio, urn modo e正caz de evitar os riscos da "tirania dos juizes･', esta

solu確o prop5e que ajustiga se guie pela "mao-morta do passado", como meio de escapar

da indesejavel possibilidade de que osjuizes tratem de "dar vida a Constitui確o", a partir

de seus pr6prios crit5rios. Em que pesem os esforgos realizados portal corrente interpretativa

- de estabelecer regras "fixas" para a interpreta鋳o do passado - parece inevitavel que

cont血uem a existir margens amp重as de indetemina96es que pemane9am ligadas ao born

criterio dos ju王zes.

Num outro giro, os argumentos nao-originalistas, ao contrario, reconhecem que ao

inte叩retar a Constitui確o, osjuizes devem fazer mais do que "adentrar" no texto.

Em muitas ocasi6es, se admite que osjuizes devam "escapar dos qu狙o cantos da

Constitui確o�ﾂ�R�6��"���'W66�"ﾂ�Vﾒ��ﾆwVﾖ����ﾆ乏ﾂ��2�&W7��7F�2��VR�鞐f��6R�V�6�G&�ﾒ�觀ﾆ��

Uma vez reconhecida qual 5 a "fonte" extema capaz de prover as respostas de que se

necessita, a tarefa dos jufzes vota a converter-se numa atividade, mais ou menos, indisputavel.

Quanto a estas fontes, ha diferentes possibilidades: as tradig6es; o direito natural;
os pr血cipios ne血os; o recurso do consenso; os pr主ncipios軸os描cos (Bickel e Dwo比in).

Da mesma fbma que患z obje96es狂ese originalista, Gargarella proc皿a deixar em

evjdencia os problemas apresentados pela vis肴o nao-originalista e suas tentativas de

defesa do controle dajudicial, nao satisfazem a indaga印o do carater contra-major崩rio, j各

que a margem de afua師o dosjuizes n着o e superada.

2･2･ A tradi車o (radical) populista

Assentada a questao da tradi申o conservadora, com suas duas vertentes:
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〇五ginalista e n着o-orig血alista - G祉garella passa a ex狐血ar皿a seg皿da possibilidade,叩e

chama de uma `Ctradi確o (radical) populista" - oposta a anterior, e portanto, hostil a id6ia de

con廿ole judicial da const血cionalidade･

Os de埼nsores desta pos血ra creem que o apoio popular a皿a detem血ada posi-

確o 6 o血ico indicio adequado para pronunciar-se acerca da validez da mesma･ Neste

sentido, procuram restringir tanto quanto seja possivel, a capacidade dos juizes de inves-

tig虹a validade de uma lei･

C`... se 6 defendida uma postura populista se deve teminar acolhendo que os juizes

･ se subord血am completamente as legisla血ras em materia consti血cional･ Este tipo

de a丘ma車o parece razoavel na medida em que se reconhega o Parlamento como a

express肴o leg工tima e autentica da vontade popular e se presuma que esta consti血a

a止ltima autoridade em quest6es const血cionais･ Aceitas tais premissas, os ju王zes

撞o teriam direito a con廿adizer ou subst血ir aos drg肴os politicos do sistema na

resolu確o de tais casos. De acordo com a an51ise que Carlos Nino elaborou a

respeito: C`se ajustifica確o da democracia esta baseada na soberania popular, em

. defmitivo, o血ico 6rgao de express5o esta soberania 6 o Poder legislativo - especi-

almente a Camara Balxa quando se trata de urn sistema bicameral - e deveria restrin-

gir-se ao maximo a possivel interferencia dosjuizes, ja que nao sao 6rgaos diretos,

mas em todo caso indiretos, da soberania na express着o da vontade popular sobera-

na.〕〕15 16

0 remさdio mais habi血al apresentado pelas solu96es populistas consistiu em retirar

o controle da constitucionalidade das m肴os dos juizes e deixa-lo a cargo dos 6rgaos de

maior representatividade popular

Porem, basic狐ente, como ap〇両a o pr6prio Gargarella, o populismo n肴○ ○氏rece a

garantia de que necessariamente sera observada a vontade popular, especialmente se con-

siderada a crise de representatividade da classe pol王tica.

"Este tipo de rem6dio, por5m, tamb5m esta sujeito a uma infinidade de problemas,

tanto te6ricos, como praticos. Segundo diria, n着o 5飴cil defender a plausabilidade

de urn controle consti血cional meramente majoritario, nem 6 6bvio que os acordos

majoritarios tenham algo a vcr com o consenso ideal ao qual apela para buscar sua

justifica確o, nem tao pouco est各claro que as maiorias legislativas se identifiquem

com as maiorias cidadas (dado este que muitos autores populistas e muitos de seus

criti○○s tomam por evidente).''1了

2.3. Solug5es intermediarias

Tambem devem ser consideradas as chamadas "solu96es intemedi㌫ias''en廿e as

duas tradig6es anteriomente apontadas, que buscam dar conta do problema da legitimida-

de da justi9a const血cionaL

Tais propostas tendem a aceitar a pr観ca do predom血io judicial no con廿ole das

leis, porem, procurando質debilitar''seus廿a9os mais conservadores,廿atando de conve貢er

a revisao judicial em uma atividade, nomativamente, mais justi宜cavel.



A id6ia a ser transmitida 5 de que o controle pelojudici証o - querpelo seu exercfcio

ao longo dos anos, quer pela eficacia com que, em linhas gerias, tern sido exercido - nao

pode, nem deve ser sub廿aido do ambito dajusti9a.

Dai estas solug5es defenderem a existencia de expedientes que viessem a mitigar ou

amortecer o deficit democratico ou carater contra-maj or癌rio. Entre eles podem ser listados:

os grupos de press5o como suporte para os setores mais desavantajados da sociedade; a

utiliza車o deju王zes ejurados leigos; a preocupa鋳o com a foma de sele車o e designa車o

dos juizes (por via de eleig5es direitas); a criagao de urn Conselho da Magistra血a; e, a

a血a亨肴o do Tribunal, apenas como legislador negativo.

Porem, Gargarella ressalta que tais iniciativas apresent細田ca繭er meramente

"remediador"ja que nunca colocam em cheque a raiz conservadora pr6pria do sistema que

se procura modificar ou "amortizar�ﾂ����&V�ﾆ芳�FRﾂ����&WcW2ﾂ��6�&�����"�&W76�ﾇF�"����#g�&役

rasgo conservador.

Paraele:
"… enquanto ajusti8a continuar a ter a possibilidade de c〇両adizer a vontade das

maiorias em todos os tipos de quest着o e conseⅣe o direito de pronunciar a ･心ltima

palavra `, teremos de seguir falando das tens6es entre ajustiga e a democracia." 18

2･4･ A proposta de Gargare賞la: a trad申o geminamente radical

Tendo tragado o quadro do debate da legitimidade e suas diversas correntes, inclu-

sive, nao se filiando a nenhuma delas - conservadora, populista, intemediaria - Gargarella

prop5e uma outra solugao.

Es血da a血di9肴o que lhe parece a mais promissora, especialmente quanto as vi血-

des de suas respostas face ao problema do controlejudicial: a tradi確o que denomina d｡

(genuinamente) radical.

Daf, se dizer que os partidarios desta postura afimam que a cidadania deve ser

consultada se o que se pretendeさtomar decis6es politicas imparciais (co血cidindo assim

com aposi確o populista); por outro lado, admitem (colocando enfase nisto) que as consul-

tas a cidadania n肴o asseguram necessariamente a imparcialidade nas decis6es (com o que

se diferenciam do sustentado pelos populistas).

Suas propostas, mais bern, se inclinam a sustentar o princfpio majoritario, ao mesmo

passo em que incluem o Poder Judiciario como un 6rgao destinado a afimar ou aperfei-

亨oar a vontade popular

Ao examinar esta tradig肴o, Gargarella toma por referencia as teorias defendidas por

Bruce Ackeman e John Ely. Avaliando suas sugest6es em mat6ria const血cional, ressalta

as possiveis debilidades apresentadas por estas teorias, para a partir de entao, se propor a

construir uma altemativa de revisao das leis, que entende o autor, seja mais s61ida e melhor

integrada com uma concep確o de como deveria organizar-se a democracia de matriz

de 1 ib erativa.

Nesta esteira ressalta que 6 interessante observar que a distin確o entre moral

p｡blica e moral privada se mostra un crit5rio valioso e relevante de aplica確o pratica,ja que
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considera que a vontade da majoritdria nao deve intervir em quest5es relativas a moral

privada, cabendo ao prdprio indivfduo ser o se血or de seus atos･

Neste pa正icular, por exemplo, o Poder Judiciario pode desempenhar un papel rele-

vante, contribuindo para a defesa do cidad5o contra as chanadas leis perfeccionistas,

preseⅣ孤do a integridade da autonomia individual･

Gargarella busca tamb6m completar e fortalecer a posi確o delineada mediante o

es血do de廿es quest6es adicionaisー9･ Estas, por sua vez, poderiam v正a possibili屯r a

implementa確o da tradi確o genuinamente radical. Sao elas: a) a t6cnica do reenvio das leis

(do poderjudici紅io para o legislativo), como meio de fomentar un dialogo entre os pode-

res (hoje, nao muito freqtiente, mas todavia importante); b) a possibilidade de fortalecer o

v王nculo entre o poder judiciario e os grupos sociais minoritarios (hoje, apesar do que

proclama ao contrario, enomemente debilitada); c) as refomas pol王ticas que seriam neces-

sirias para tomar possiveis e desejかveis as refomas dajustiga.

Ao廿加ar de suas re且ex6es:

"Mi trabalho se ha baseado en consideraciones como las siguintes: a) 1a idea de que

cada persona deve ser la血tima en cuanto al modelo de vida que pre丘er desa五〇llar;

b) 1a idea de que, en materias que trascienden el ambito de la moral privad, 1a dltima

decisidn tiene que surgir de un adecuado proceso de reHexi6n colectiva. P抑a que

esto血timo sea屯ctible, se debe procurar que el processo de toma de decisiones

nos asegure la mayor imparcialidad posible - esto es, se debe procurar que las

decisiones p心blicas reflejen efectivamente los puntos de vista de todos los posibles

a癖ctados por ellas -. Para el狐をlisis de estos criterios y sus posibles de正vaciones

he partido, ademas, de c) 1a idea de que la discusi6n pdblica resultauna herramienta

privilegiada para acercamos a dicho ideal de imparcialidad; d) 1a ce正eza de que el

actual sistema institucional no favorece la discusi6n colectiva, ni promueve (mas

bien desalienta) la participaci6n de la ciudadania en la toma de decisiones politicas;

e) 1a in血ici6n de que, aunque sea impo虹ante contar con alguna fbma de con億ol

sobre este tipo de decisiones colectivas, no resulta obvio que tal con五〇l deba

recaer en manos de lajusticia, o que deba ejercerse del modo como boy es ejercido

- esto es, con jueces que tienem la "ultima palabra''en todo tipo de cuestiones

血nd孤entales一; D la convicci6n de que cualquier mecanismo insti血cional que

dise充emos, tanto para la producci6n como para el control de las leyes, sera falible

(por m各s autoridad que pierdan los jueces y por mas que ganen los ciudadinos),

convicci6n que me lleva a sugerir, ante todo, mecanismos altemativos凸exibles,

如entos a tales carencias.''2o

Dai perceber葛se que as pautas mencionadas por Gargarella levariam a urn con廿ole

da constitucionalidade centrado em duas tare免s principais.

Por urn lado, o controle se prestaria a assegurar as condig6es do debate democr各-

tico. Antes de mais nada, para o autor, tal implicaria em autorizar a interven辞o dosjufzes

naquelas legisla96es que se destinassem a, por exemplo, discrim血ar iⅡacionalmente a

qualquer grupo minoritario; impedir a reuniao ou a discuss着o entre indiv王duos diferentes;

cerrar as vias de express着o da cidadania (como a censura dos meios de comunica車o, etc.);



detu甲ar a vontade das maiorias (atrav5s das estrat5gias ger7ymanderi77g ou de concentra-

確o de poder); defurpar o processo decis6rio (como quando os politicos se pelpetuam

血devidame血e no exerc王cio do poder ou quando declarassem uma medida de estado de

sitio em situag6es em que nao seria necessario faze-lo); e desvirfuar os controles destina-

dos a宜scalizar suas a96es ou os mecanismos destinados a avali紅os ou aper窺9o紅os.

E por o血o 1ado, o con廿ole da const血cionalidade deve正a 〇五enta手se para resguar-

dar uma esfera de autonomia inviolavel dos individuos, de modo que eles pudessem ser

"soberanos�ﾂ�6��&Vﾆ�N�����ﾖ�Vﾆ��FR�f芳�ﾂ�FR�7V���&VfW&V�6��ﾂ�W66��F����&��6���#g�&薮2�

`CNeste sentido, a justiga deveria impedir que os poderes p｡blicos interfirap em

quest6es de moral privada atrav5s da edi確o de leis "perfeccionistas�ﾂ��7F��bﾂ�ﾆV�0

que pretendam impor aos d罵rentes s可eitos pautas sobre a ``boa vida''. E, do

mesmo modo, o poderjudici各rio poderia contribuir com os 6rgをos politicos para

erigir uma "muralha�FR��&�Xｦﾖ�����&VF�"�F��匁F庸萌V��F��襷��2�FR�v�&�蹤��0

adequadas para a escolha e desenvolvimento dos d挽rentes ideais de vir血de pes-

soal.,,21

3. Conclusao

Nada melhor do que as palavras do pr6prio Gargarella - que serviu de mmo as

considerag5es anteriomente tragadas - quando diz que a ades着o a suas propostas implica

em que os pressupostos, For ele desenvolvidos, s♀jam tmbem adotados.

"Por exemplo, quienes sigan convencidos de que la "di丘cultad contranayoritaria"

es皿血vento proprio de jⅢistas de o廿as tienas, que nada tiene皿que vcr con la

realidad propia de sus propios paises. Habra quienes sigan convencidos de que la

discusi6n p｡blica no a叩da a la imparcialidad, sino que s6lo aporta confusi6n y

apasionamiento. Y habra, tambi5n, quienes nieguen cualquier razonabilidad en

distinciones como las de "moral p｡blica" y "moral privada" que en este trabajo he

血tentado estabelece東Frente a quienes no compa血n presupuestos como los que

aquf se defiendem, s61o caben dos cosas: por un lado, segu辻trabajando para con-

vencer-los de que est各n en un emor, y por o廿o, rogarles que mos persuadan de la

plausibilidad de las ideas - con廿arias a lag nues廿as - que ellos sostienen.''22

Para, por宜m, lan9ar o desa正o.

`CNuestros oponentes mos tendrin que convencer, por exemplo, de que es deseable

que jueces no electos por la ciudadania, ni sujetos a rna responsabilidad electoral

imediata, sigan decidiendo cuestones sust紬tivas (por exemplo, deciendo cdmo

se regula el aborto, deciendo si esta bien o mal consunir estupefacientes, diciendo

c6mo se pueden dis正bu止los recursos sociales, y c6mo no, etc.). Nues廿os oponen-

tes deberan damos razones para otorgar al poder judicial la "ultima palabra" en

materia consti血cional cuando sabemos (pa血culamente en Lat血oamerica) 1o

pemeable que es la magis廿a血ra a la presi6n de los gmpos de poder･ Nues血os

oponentes deberin persuadimos de que la reflexi6n individual y aislada de los

jueces mos garantiza la imparcilaidad de un modo mds certero que la propiareflexi6n
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colectiva. Nuestros oponentes tendril que hacemos entender que es deseable que

el buen ejerciciojudicial siga dependiendo del azar de contar con "buenos jueces".

Nuestros oponentes deberin aclaramos estas dudas a menos que - com tantas

veces - pre宜eran si皿plemente negarse o imponemos sus razones･''23

Ao qual pouco resta a acrescentar･･･
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A MAGISTRATURA E 0 MAGIST屯RIO SUPERIOR

Ricardo Per賞ingeiro M. da Si賞va

1. Introdu碑o

A atividade do docente possui grande afinidade com a do magistrad〇･ A fun申o

tipica do docente 5 o ensino, enquanto que a do magistrado 6 a jurisdi確o. A presente

monogra慮aさum relato da obraバPedagogia da Autonomia''de Paulo Freire, comparando

suas passagens a atua車o do magistrado.

2. Doceneia sem diseeneia

Quein ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprende購Ojuiz a caso

concreto que enfrenta, prestando jurisdi申o, assimila novos conhecimentos. i inegavel

que o juiz adquira conhecimentos atrav5s das postulag6es apresentadas pelas partes liti-

gantes e seus advogados･ Da mesma maneira, a jurisdi亨肴o tern urn e萌to educativ｡ a｡

jurisdicionados, que passam a ser regulados pela nomatiza確o apresentada pelojuiz.

A boa docencia vein acompanhada de rigor metodol6gico, sendo se甲pre reforgada

a capacidade crftica do educando, sua curiosidade e sua insubmiss奮〇･ Compete ao docente

n肴o s6 transmitir conhecimentos, mas principalmente ensinar o aluno a pensar ce巾o. A

eficacia concreta de uma decisaojudicial sera medida na propor確o em que for compreen-

dida pela sociedade･ 0 ef前o educativo da decis邑o judicial deve provocar a re組ex肴o dos

jurisdicionados, de modo a, nao s6 cumprirem a ordem, mas passarem a pensar corretamen-

te e de acordo com o espirito da decisao emanada.

Nao ha ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. A pesquisa visa conhecer o

que ainda nao se conhece e a comunica?ao da novidade. 0 juiz a todo momento realiza

pesquisas, tentando aprender e se aperfei亨oar, para melhor prestar suajurisdigao. 0 juiz

que deixa de estudar para no tempo e sacrifica sua atividade final.

0 ensino exige respei亡o aos saberes dos educandos･ 0 educador deve sempre estar

atento pa重･a as condi亨6es s6ci○○econ6宣nicas do educand〇･ Da me肌a fbma, o｣u重z ao pr○○

ferir uma decis各o deve observar o contexto social e econ6mico na qual tera ela vigencia.

Uma decis肴ojudicial, assim coino uma lei, dissociada da realidade social e econ6mica dos

jurisdicionados 6 causa de descumprimento das ordensjudiciais e, principalmente, descre-

d高o das institui96es democr猫cas.

0 ensino iinprescinde da全tica･ A pr猫ca educativa tern de ser, elm si, urn testemu血o

rigoroso de decencia e de pureza. 0 juiz 6 regrado pela 5tica. A sua postura pdblica ou

particular reflete sempre na credibilidade da presta車o jurisdicional. A honestidade, inclu-

sive intelectual, e知or imperativo na atividade dojuiz･ A preocupa9肴o co重n aさtica dojuiz

e tamanha, que ha diversos diplomas legais prevendo c6digos de 6tica para osjuizes.

Nada mais reprovavel que a afirma撞o "faga o que mando e nao o que fago". 0
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professor que prega uma postura, mas que na pratica a repele, 6 urn mau exemplo e dificil-

me血e possu壷credibilidade･ A距s, esseきo ponto允ndamental - a credibilidade do pro毘s-

sor, assim como a do juiz. A atividade educatica e jurisdicional s6 ser着o eficazes se o

professor e o juiz possuirem credibilidade.

Nao obstante o professor seja dotado de concepg6es politicas e ideol6gicas, assim

como o juiz, nao podem eles adotar qualquer esp6cie de discrimina確o. Nesse ponto, de-

vem sempre ir em busca da neu廿alidade･

A teoria deve estar sempre associada a pratica. 0 ensino pode ficar comprometido

caso o aluno nao materialize concretamente os ensinamentos te6ricos. A pratica 6 fator

indispens短el para a consolida車o de conhecimentos te6ricos, mesmo porque perde-se o

interesse pela aprendizagem quando na mesma nao se obt5m qualquer utilidade pratica･ A

decisao judicial que cont6m s61idos e eruditos fundamentos doutrinarios, mas desprovi-

dos de praticidade ou inteligivel pelas partes, provavelmente encontrai’各obstaculos para

se tomar uma decisao realmente eficaz.

Uma das tare fas mais importantes da pratica educativo-critica 5 propiciar as condi-

g6es em que os educandos em suas relag5es uns com os outros e todos com o professor ou

a professora ensaiam a experiencia profunda de assumir-se. A questao da identidade cultu-

ral, de que fazem parte a dimensao individual e a de classe dos educandos cujo respeito 6

absolutamente fundamental na pratica educativa progressista, 6 problema que nao pode

ser desprezado.

As vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de urn aluno urn

simples gesto do professor. 0 juiz que exerce suas fung6es numa comunidade do interior

deve estar atento para as peculiaridades da cultura local, que sao diferentes das dos gran-

des centros. 0 tratamento dispensado pelojuiz as partes, testemunhas e advogados 5 algo

que certamente tera consequencia na eficacia da decisao judicial. As vezes, o juiz, mesmo
negand○ 0 direito postulado pela pa轟e, e por esta respeitado e compreendido, A魚Ita de

compreens着o pode ser estimulada pelo tratamento dispensado as partes.

"Nenhuma foma確o docente verdadeira pode fazer-se alheada, de urn lado, do

exercfcio da criticidade que implica a promo9ao da curiosidade ingenua a curiosidade

epistemoldgica, e d○ ○utro, sem o reconhecimento do valor das emo96es, da sensibilidade,

da afetividade, da intui確o ou adivinha鋳o. Conhecer nao e, de fato, adivinhar, como intuir.

0 importaute, nao resta ddvida, 5 n登o paramos satisfeitos ao nivel das intuig6es, mas

submet6-las a analise metodicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemol6gica".

3. Ensinar n肴o 6 transferir conhecimentos

Ensinar nao 5 transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua pr6-

pria produgao ou a sua construgao. Comoja consignado, ojuiz nao s6 transmite conheci-

mentos com a presta確o dejurisdi確o, mas tambem exerce uma fun9ao educativa, de modo

a propiciar meios ao jurisdicionado de manter a paz social.

0 professor deve ter consci台ncia de suas limitag6es. 0 ensino 5 uma cons-

tante evolu確o de uma obra inacabada. Assim ocorre com ajurisprud台ncia, que

sempre esta evoluindo com conceitos novos e interpretag5es diversas e associa-



das, de uma forma ou de outra, a realidade social e econ6mica de cadatempo.

0 pro耗ssor deve respeitar a autonomia do alun〇･ A inquietude, a cr王tica e a lingua-

gem devem ser estimuladas. 0 professor que desrespeita, nesse ponto, o educando castra

a sua capacidade cognitiva. 0 juiz deve tambe工n respeitar a individualidade das pa請es. A

justi9a de certas decis6es depender缶sempre da analise acurada das caracteristicas indivi-

duais do jurisdicionado.
"Serjuiz 6 ter born senso". Tal afima辞o 6 corriqueira mos meios forenses. 0 born

senso d各a血oridade ao pro癖ssor e ao｣uiz para exercerem o seu mister. 0 seu廿abalho 5 o

trabamo com os alunos e jurisdicionados e南o deles consigo mesmos.

0 born ensino e a efic各cia dajurisdi確o depende da humildade, toler急ncia e luta em

de耗sa dos direitos dos educadores ejuizes. 0 combate em鬼vor da dignidade da atividade

docente ejurisdicional 6 tao parte delas mesmas quanto delas fazem parte o respeito que o

pi.ofessoi- e o juiz devem ter a identidade do educando a sua pessoa, ao seu direito de ser.

0 aluno tern o direito de saber a opiniao do seu professor sobre as diversas ques-

t6es que leciona.丘verdade que o pro耗ssor deve sempre relatar as diversas posig6es

doutrinarias sobre o tema, por5m em dado momento e sua obriga撞o indicar o seu

posicionamento. Ojuiz age da mesma maneira･ Embora inicialmente neutro, ojuiz far各op確o

por uma corrente doutrinaria ejulgara o litigio. Porem, para ser convincente, 5 importante

que infbme aosjurisdicionados sobre todas as correntes existentes, o血ndamento de cada

uma delas, a sua op確o com a fundamentagao correspondente.

0 ensino 6 sempre urn aprendizado conjunto para o professor e aluno. 0 born clima

pedag6gico democi-atico 5 em que o educando vai aprendendo a custa de sua pratica

mesma que sua curiosidade como sua liberdade deve estar s可eita a limites, mas em pema-

nente exercfcio. Sem a curiosidade do professor nao se aprende nem se ensina.

4. 0 ensino e uma espeei癒eidade humana

A seguranga 6 algo fundamental no exercicio do magist5rio e da magistratura, pois

dela se extrai a autoridade. Nao basta deter conhecimentos, 6 preciso saber utiliza-los. Assin

a autoridade do pro宜ssional se fbma com a competencia e generosidade (humildade).

0 pi.o'fessor e o juiz que nao levam a serio sua fomagao intelectual jamais serao

respeitados. Nao terao for9a moral para comandar uma tuma ou decidir, e宜cazmente, sobre

litigios. Por outro lado, a a調ogancia do pro正ssional dotado da mais alta capacidade e

extremamente prejudicial. a autoritarismo 5 sinai de inseguranga, com o que a autoridade

deixa de existir. 0 professor que 5 ind.agado sobre questao que n着o sabe, ao contrario de se

imitar com o aluno, deve ser sincero e humilde, assumindo a de正ciencia ocasional. 0 born

｣u宣z reconhece os seus eHos, podendo e devend｡ voltar a南s nag suas decis5es.亘るbvio

que tais pos血ras devem ser ocasionais, pois do contr㌫io, terfamos jufzes e pro罵ssores

despreparados e inseguros.

0 born educador deve estar sempre a ouvir os seus alunos. E escutando que apren-

demos a患1ar com os alunos. Da mesma m孤eira, o juiz deve sempre convocar as pa正e5

1itigantes para pessoalmente solicitar esclarecimentos･ A○ ○uvir as panes e alunos o pr○○

fissional se despe da aparente arrogancia que est各investido.
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A S廿MULA260 DO TFRE 0 CALCULO ZERO

Liliane do Espfrito Santo Roriz de Almeida*

1. Introdu碑o

A liquida95o de senten9as proferidas com base na sdmula 260, do extinto Tribunal

Federal de Recursos, vein, ocasionalmente, apresentando valores zerados, em rela確o ao

quantum debea血r.

Em principio, tal nao deveria ocorrer, uma vez que o pedido condenat6rio, baseado

naquele enunciado e julgado procedente, deveria pressupor valores positivos a liquidar･

N着o 6, entretanto, o que vein ocorrendo. Porque?

2. A s心mula260

Inicialmente, cabe relembrar o teor da s心mula em ques屯o: "no primeiro reajuste do

bene鱒cio previdencifrio, deve-se aplicar o indice integral do aumento verificado, indepen-

dentemente do mss da concessao, considerado, mos reajustes subseqtientes, o sal各rio

minimo entao atualizado.�

Em uma primeira leitura, parece que a s心mula regulamenta dois tipos de reajustes do

beneficio previdenciario: o primeiro a ocorrer, ap6s a concess負o, que deve obede6er ao

indice integral de corre確o monetiria verificado no periodo, e todos os demais, que devem

observar o reajuste do salario mfnimo entao atualizado.　　　,

Analisando-se os antecedentes da s心mula, por5m, conclui-se que n着o 5 bern isto o

que ela pretende regulamentaL

3･ As duas partes da s心mu萱a

Na verdade, a s心mula 260 pretendeu explicitar o entendimento do tribunal em rela-

申o a duas quest6es distintas:

* A primeira, referente ao entendimento ent着o adotado pelo 6rgao previdencz’arz’o,

no sentido de que, no prlmelro reajuste do beneficio, ap6s a sua concess肴o, o fndice de

c○rre時o, em vez de integral, deveria ser proporcional ao n心mero de meses decomidos

desde o reajuste anterior, ou seja, no caso de urn beneficio concedido em agosto de urn

determinado ano, por exemplo, no primeiro reajuste, a ocorrer no mss de novembro seguin-

te - na 5poca em que os reajustes Cram semestrais -, esse beneficio receberia 3/6 do indice

de reajustamento, e nao os 6/6 a que teria direito.

*　A segunda, dizendo i’espeito as diversas faixas de reajuste, institufdas pela

Lei no. 6.708, deう0/10/79. Essa lei estabeleceu que os reajustamentos, tanto de sal各-



rios, quanto de bene賞cios, dar-se-ia segund○ 0 enqua血劃ento em廿es屯ixas:

���&蒙V�&�ﾂ��VR����FR����2�6�ﾆ�&薮2�ﾖ匁匁�2ﾂ���&V�ｧW7FR�W�V庸�ﾆW&������#��F��匁F�6P

oficial de infla確o do per王odo;

��6VwV襷�ﾂ�FR�2���Rﾂ���也FVw&�ﾆ芳�FR�F��f襷�6Sｰ

● aterce辻a, acima de 5, a 80% do indice.

0 6rg貧o previdenciario, entretanto, enquadrava o beneficio na faixa conside.rando

nao o novo salario minimo, mas sin o salario minimo entao revogado, o que representava,

para os beneficios de valores intemediarios, uma mudanga de faixa･ reduzindo sua expec-
tativa de reajuste em cerca de 20%.

0 Tribunal Federal de Recursos entendeu que狐bos os proced血entos estav狐

incolTetos, proferindo in血eras decis5es em sentido contrario aos mesmos, o que veio a

resultar no entendinento consubstanciado na sinula 260.

Pode-se afmar, pois, que a s血ula 260 5 composta de duas partes, que poderiam

estar assim redigidas:

�踉��&匁V�&��&V�ｧW7FR��&Wf芳V�6��&薬ﾂ�FWfRﾗ6R���ﾆ�6�"���匁F�6R�也FVw&�ﾂ�F���VﾖV蹌�

verificado, independentemente do mss da concessao.

�踟2�&V�ｧW7FW2�F��&V觀f�6薬��&Wf芳V�6��&薬ﾂ�7V'6W�F坊蹤W2�����&蒙V�&��FWfRﾗ6P

considerar o sal各rio m王nimo ent肴o a血alizado.

4. Dasegunda parte da s正mula - o reajuste por faixas

Comecemos pela analise da segunda parte da s血nula, por ser mais simples.

0 reajuste porfaixas vigorou entre 30/10/79, datadaLein.a 6.708, ate 12/1 1/84, data

em que e血ou em vigor o Decreto-lei n･° 2･171･ Esta心Itima noma deteminou que o

enquadramento do beneficio nas faixas, para fins de fixar o indice de reajuste aplicavel, nao

mais se daria pelo salario minimo revogado, mas sim pelo novo salario minimo.

Assini, todos os beneficios concedidos antes desse Decreto-lei fariamjus, em prin-

c王pio, a revisao prevista na segunda parte da s血nula 260.

Ocorre que a Lei n･° 7･604/87 deteminou a revis肴o de todos eles, com o

enquadramento correto no sistema de faixas, no periodo compreendido entre novembro de

1979 a.malo de 1 984, deteminando, ainda, o pagamento das diferengas encontradas, o que

foi efetivamente cumprido pelo 6rgao previdenciario.

Inexistem, assim, parcelas remanescentes a serem pagas, relativamente a essa pane

da s血mla, razao pela qual a mesma resultara sempre em calculo zero.

5. Da primeira parte das正mula - a proporcionalidade

0 problema daproporcionalidade s皿giu mais clar狐ente, a pa血do mome加em que

passaram a coincidir a data de reajuste do salario minino, a de revisao dos ben｡庫ci｡s

previdenciirios e a dapolitica salarial, ou seja, apartir davig6ncia da Lei n.a 5.890, de o8/06/73.

0 sal誼o血nimo era, en略o, revisto an皿1mente, sempre no mss de maio. Em decor-

rencia, reviam-se tamb5m os salarios dos trabalhadores e os bene難cios dos inativos.
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A estes, por6m, aplicava-se o crit6rio da proporcionalidade, relativamente a data de

concess肴o, caso se tratasse do prineiro reajuste, sob o argumento de que a infla9ao refe-

re血e ao per工odo desprezado j各havia sido computada no c乱culo do bene貿ci〇･

Ora, como conseqtiencia natural desse crit6rio de proporcionalidade, decorre que

todos os beneficios concedidos no m6s de reajuste do salario minimo (e dos saldrios em

geral, e dos beneficios em geral) recebiam a integralidade do reajuste, na data de seu

prmeiro reajustamento, ou seja, un bene蹄cio concedido em maio, na data de seu pnmeiro

reajuste, a ocorrer em novembro seguinte, receberia 6/6 do indice, o que conesponde a

血tegral i dade.

Assim sendo, resultarao em calculo zero todos os bene宜cios que obtiveram decisao

positiva, com`base na sinula 260, mas cuja DIE aJata de Ini'cio do Bene癒cio) coincida com o

mss em que houve reajuste do sal各rio m血imo (e dos salarios em geral; e dos beneficios em

geral).

Podemos divid辻esses bene債cios em 4 gmpos:

1.° grupo: perfodo enquanto perduraram os reajustes anuais e semestrais, ou seja,

nas seguintes datas:

1974maio　-

1975maio　-

1976mai○　○

1977maio　-

1978mai○　○

1979maio　-

1980 maio enovembro

1981 maio enovembro

1982 maio enovembro

1983 maio enovembro

1984 maio enovembro

1985 maio

Em todos os demais meses, que n5o esses, compreendidos entrejunho de 1973 e

abril de 1985, o c乱culo dar各positivo.

2･° gr叩o: todos os meses compreendidos e血eju血o de 1985 emar9o de 1986, que

tanb5m resultam em calculo zero, em decorr6ncia do Plano Cruzado. 0 Decreto-lei n.° 2.284,

de 1 0/03/86, alem de aumentar o salario minimo, regulamentou a forma pela qual os bene宜-

cios serian convertidos em cr雌ados novos: pelo valor m5dio da remunera確o real dos 6

meses imediatamente anteriores. A15m desse valor m6dio, aplicado sobre os beneficios,

como fator de convers着o, o 6rgao previdenciario fez tamb5m incidir, sobre os beneficios

c○ncedidos entre j皿ho e ou血bro daquele ano (1985), os血dices comespondentes ao

diferencial da proporcionalidade, ou seja, mais 1/6, para os bene癒cios datados dejunho;

mais 2/6, para os dejulho; e assim por diante, teminando em 5/6, para os de outubro. Tais

proced辻nentos resultaram em ausencia de de鼠sagem, mos citados meses･

1985　junho

jumo

a8Osto

s etembr○

○utubro

F△TOR DB CONVERSÅ〇

十

DⅢERBNqA DB PROP ORC工ONALIDÅDE



1985　novembro

dezembro

1986　j狐e五〇

fevereiro

mar9 0

FATOR DE CONVERSÅo

REAjusTE DO SALAREO Mino

3･° gmpo: primeiro semes廿e de 1987, per王odo durante o qual o sal誼o m血血o fbi

reajustado quatro vezes, resultando, em conseqtiencia, tamb5m em calculos zerados.

1987　jane五〇

mar90

maio

junho

4･° grupo:血ici紬do-se em agosto de 1 987, quando, em obediencia ao Decreto輸lei n.｡

2.351, de 07/08/87, os reajustes passaram a ser mensais, deixando, pois, de ser aplicada a

proporcionalidade no prineiro reajuste.

A partir de margo de 1989, o criterio de reajuste previsto na s血ula 260 perdeu

eficacia - confome destaca a s血nula 17 deste Tribunal -, passando a vigorar o crit5rio de

reajuste previsto no art. 58, do ADCT.

6. Conclus盃o

ObseⅣa-se, assim, que a ocoⅢencia de c乱culo zero decoⅡe da data em que o

bene癒cio foi concedido, e n肴o da foma pela qual o calculo 6 efetuado.

Em conseqti6ncia, conv6m que os beneficidrios sejam alertados desse aspecto, para

que n5o crie血expectativas desnecessarias, nem sejam levados a un descr5dito na Justiga,

ao se depararem, ap6s anos de batalhajudicial, com un quantum debeatur zerado, o que 5

d蹄cil de ser explicado p釘a urn leigo.

*みL7a Fとdel･al da 2 I.叩/czrcz_A/
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A UNIFICACAO DO DIREITO PROCESSUAL NO

MⅢ)RCOSUL E A NECESSⅡ)ADE DE ARBITRAR

M田CAN賞SMOS DE C○○PERACAO工D6NEOSI

Maria Teresa Cdrcomo Lobo

A novarealidade de integra車o no Cone Sul exige uma prepara誇o especifica de

jufzes e de advogados, no seu indeclinavel papel de garantidores e de intermediadores da

cidadania, compreen亜da esta com○ 0 d正eito a ter d正eitos, inclu王dos aqui os decoⅡentes

da integra確o. Ha considerar, ainda, que mum processo de integra辞o econ6mica o papel

do Judici盃rio 5 inprescind王vel a efetiva確o da sua tessiturajurfdica.

Na plena consciencia desta realidade, foi recentemente criado na Uniao Europ5ia o

Programa de A鋳o para a melhoria da sensibilizacao das pro正ss5es juridicas ao Direito

C omunit缶io.

Na Resolu確o de fevereiro de 96, relativa ao XII Relat6rio Anual sobre o Controle

da Aplica碑o do Direito Comunit壷io, o Parlamento Europeu instou a Comissao a apresen-

tar un prograna de foma辞o e de infoma確o das profiss6esjuridicas na drea do Direito

Comunitario, em ordem a assegurar a aplica確o efetiva, eficaz, integral e unifome das

regras comunit証as. E o programa Robert Schman. E recomendou tamb5m a obrigatoriedade

do ensino de direito comunitario para acesso as profiss6es jur王dicas.1

A DECLARACÅ0 19, anexa a Ata Final do Tratado da Uniao Europ6ia, relativa a

aplica確o do Direito Comunit各rio, considerou essencial, para o born funcionamento da

Comunidade; que das medidas tomadas pelos diferentes Estados-membros resulte que o

Direito Comunitario neles seja aplicado com a eficfcia e o rigor equivalentes aos empre-

gues na aplica9肴o do seu direito naciona賞.

Ja o Tratado de Amsterd肴, na Declara確o relativa a qualidade da reda車o da legis-

1a確o comunit5ria, ressalta que " a qualidade de reda確o da legisla確o comunitaria　6

essencial a correta aplica確o desta pelas autoridades nacionais competentes e a sua memor

compreens着o por pa轟e dos cida蛍os e dos agentes econ6micos, impo鵬ando tomar a

legisla確o comunit証ia mais acessivel��

No caso do Mercosul, os cidadaos e as empresas devem poder contar com a efetiva

aplica確o das nomas emanadas dos 6rg肴os dotados de capacidade decis6ria,ja que esta

em causa a segurangajurfdica, a credibilidade da integra確o e a confianga no conjunto do

processo do Mercosul.
Ao meu vcr, sao dois os problemas capitais no campo da interpreta辞o e aplica肇o

do direito defluente do Tratado de Assun車o, dos Protocolos de Brasilia e de Ouro Preto,

dos Protocolos血tegr狐tes do Tratado de Ass皿確o, das Decis6es do Consemo do Mer-

cado Comum, das Resolu95es do Grupo Mercado Comum e das Diretrizes da Comissao de

Comercjo do Merc○sul.
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0 prinieiro, cousistente no inadequado processo de intemaliza確o, sem庫xa確o de

prazo para a incorpora確o dos atos normativos do Mercosul e a submissao de todos eles

ao processo de intemalizag肴o, quando o Protocolo de Ouro Preto ,em seu artigo 42, declara

expressamente que isso s6 ocoHer各quando necess紅io :

"As nomas emanadas dos 6rg肴os do Mercosul previstos

no artigo 2 deste Protocolo terao carater obrigat6rio e ±

睡魔腕の　nm間園　部a離間閉髄　um脇勤鴫　のHm園　側時

o7.加n鋤t貌ios izf南光cos 7caciomおmediante os procedimen-

tos previstos pela legisla車o de cada pais�

Anote-se que a obrigatoriedade se refere ds normas do MercosuL N盃o aos textos

veicu賞adores dos seus comandos mos ordenamentos nacionais.

Ao meu vcr, o Protocolo estabeleceu a aplicabilidade direta das nomas derivadas

- dai, a existencia do Boletin Oficial do Mercosul , previsto no artigo 32, 1L i - s6 se exigindo

a sua incorpora確o quando necess㌫io. Por outras palavIas, a le血ra do artigo 42 conduz,

por interpreta確o " a contrario sensu'', a aplicabilidade direta das _77ormas obrigat迦壁

emanadas dos 67gGos do Mercosz// com ccz_I?acidade decJ’f6ria - artigos 2, 9, 15, e 20 do

Protocolo de Omo Preto.

Mas, em caso de incorpora確o, inp5e-se a fixa確o de un prazo que, descunprido,

conceitue a demora como uma viola確o das obrigag6es assumidas no Tratado de Assun-

9ao e no Protocolo de Ouro Preto - artigo 1, in fine e, notadamente, o artigo 38, cujo texto

guarda estreita semelhanga com o artigo 5 do TCE que, com os artigos 6 e 48, fomou a base

da portentosa constru確o jurisprudencial europさia.

Numa palavra, o processo 5 lento e o grau de intemaliza確o de fraca densidade.

0 segundo, a falta de un sistema funcional de solu鋳o de controv5rsias, ja que o

Protocolo de.Brasnia foi concebido como rna solu確o transit6ria, mos temos do artigo 3

do Tratado de Assun申o.

% Durante o perfodo de transi碑o quese estender各desde a

entrada em vigor do presenteThtado at631 de dezembro de

1994? e a庫m de facilitar a constitui車o do Mercado Co-

rnum, os Estados Partes adotam urn Regime Geral de Ori-

gem, un Sistema de Solu車o de Controv6rsias e Clausulas

deSa賞vaguarda, que co鵬tam eo皿o Anexos Ⅱ, Ⅲ eIV ao

presente Thtado��

0 Anexo Ill estabelece apenas que:
" 1-As controv6rsias que possam surgir entre os Estados

Partes como conseqtiencia da aplica車o do Tratadoser肴o

resolvidas mediante negociag6es diretas.

No caso de n盃o lograrem uma solu車o, os Estados Partes

submeterao a controv6rsia a considera碑o do Grupo Mer-

cado Comun que) ap6s avaliar a situa碑o) formulara no lap-

so de 60 dias as RECOMENT)AC6ES pertinentes ds Par-

tes para a solu碑o do diferendo. Para tal正m, o Grupo Mer-
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cado Comum podera estabelecer ou convocar pain6is de

especialistas ou grupos de peritos com o objetivo de 6ontar

com assessoramento tさcnieo.

Se no ambito do Grupo Mercado Comum tampouco for

alcan9ada uma solu車o, a controv6rsia ser盃Ievada ao Con-

se賞ho do Mercado Comum para que este adote as REC○○

MENDAC6ES p ertinentes.

2 - Dentro de 120 dias a pa巾ir da entrada emvigor do T｢ata-

do, o Grupo Mercado Comum levara aos Govemos dos Esta-

dos Partes uma proposta de Sistema de Solu車o de Contro-

v6rsias, quevigorar盃durante o periodo de transi9盃o.

3 -Atさ31 de dezembro de 1994, os EstadosPa正es adotar肴o

um Sistema Permanente de Solu辞o de Controv6rsias para

o Mereado Comum)〕.

De seu血o, o Protocolo de Brasilia pemite examinar e decid辻even血ais casos de

desc皿primento das nomas do Mercosul, lev狐tados por urn Govemo contra ou廿o Go-

vem○ ○u por urn agente privado con廿a urn Estado Pa直e.

Neste caso, o particular, pessoa鯖sica ou juridica, fomalizara a sua recla早a車o

perante a Seg5oNacional do Grupo Mercado Comum, que levar各a questao ao Govemo do

Pa壬s objeto da reclama確o, atrav5s da respectiva Se確o Nacional ou diretamente ao Grupo

Mercado Comun, se coJ!siderar�FVﾖ�ｨ��､｢�6�ｶ6�F��ﾒ��'G2��#R���3"�F���&��6���FP

B贈s王lia輸.

Observa-se, assim, que:

Nao?xiste qualquer conota9ao ou considera車o de ordemjuridica, tudo se passan-

do ao nivel t5cnico e politico, com predominio da atividade diplomatica sobre qualquer

Outra.

Os destinatarios s登o os Estados Partes, evidenciando-se a quase desconsidera確o

aos direitos dos particulares, pessoas fisicas e juridicas, na defesa e salvaguarda dos seus

d正eitos. 0 que con正g皿a, sem d心vida, uma血admissivel "capitis dem止血io''do pa正cular,

1esad○ ○u em vias de ser lesado, por fbr9a de medidas legais ou adm血is廿ativas de e耗ito

restritivo, discriminat6rias ou de concorr台ncia desleal, em viola確o do Tratado de Assun-

碑o ou das nomas de direito derivado.

0 Protocolo de Brasilia vigoraria ate 3 1 de dezembro de 1994, data em que, com a

constitui確o do Mercado Comun, se adotaria un Sistema Pemanente de Solu確o de Con-

trovさrsias.

Todavia, o Protocolo de Brasilia foi ratificado pelo Protocolo de Ouro Preto , no

Cap血lo VI " Sistema de Solu.確o de Controv5rsias".

Nas le廿as do a正go 43 , que reproduz os dizeres do a誼go I do Protocolo de Brasilia,

`くA虹. 43輸As con仕ovさrsias que surg辻em en廿e os Estados

Partes sobre a interpreta車o, a aplicagao ou o nゑo cumpri-

mento das disposig5es contidas no Tratado de Assung肴o,

dos acordos celebrados no ambito do mesmo, bern como



das Decis6es do Conselho do Mercado Com皿, das Res○○

1u96es do Gmpo Mercado Com皿e das Dire宙zes da C｡_

miss肴o de Com5rcio do Mercosul, ser肴o submetidas aos

procedimentos de solu鋳o estabelecidos no Protocolo de

Brasilia, de 17 de dezembro de 1991''.

Em meu entender, o dispositivo conduz, em linha reta, a cria確o de uma Corte de

Justiga Supranacional, a血ica capaz flxar a interpreta鋳o e assegurar a aplica確o eficaz e

unifome das nomas originarias e derivadas do Mercosul.

Observe-se, no particular, o comando do artigo 164 do Tratado da Comunidade

Europ5ia cometendo ao Tribunal de Justiga garantir o respeito do direito na interpreta車o e

na aplica確o do Tratado.

0 Protocolo de Brasilia divide o procedimento em duas etapas:

A primeira - intergovemamental e conciliatdria

A segunda -jurisdicional arbi廿al

Preve 4 instancias resolutivas:

1- Negocia確o direta;

2- Interven鋳o do GMC;

3- Tribunal ad hoc;

4- Reclamag6es de particulares.

Existem, destarte, dois m5todos complementares de solug6es de controv6rsias:

a) vias diplomaticas.

b)正bunal arbi廿al.

Conclui-se, assim, que inexiste laborjurisprudencial em temos de interpreta鋳o do

direito originario e do direito derivado do Mercosul, porquanto, como 5 6bvio, essa tare fa

nao compete a urn Tribunal Arbitral, cuja faculdade de afastar as leis no caso concreto e

dejulgar ex aequo et bon○ ○u com base n皿direito co叩orativo, const血i a sua maior valia.

Com efeito, no sistema de arbitragem o arbitro goza de uma liberdade, que o

autoriza a a鬼star as disposi96es estatais, a combinar d混rentes leis, a tomar em c○nsidera-

確o a exist怠ncia de urn direito co町orativo.

Como fonte de direito de com6rcio intemacional 5 importante pela rapidez e por

atender ao desejo dos vendedores e dos compradores intemacionais de possuirem as suas

jurisdi96es prdprias.

Mas o arbitro n着o 6, nem pode ser, o guardiao da ordem nomativa de un sistema

co m皿i亀ri o.

0 Gmpo Ad Hoc que tern a seu cargo 0 es巾do dos Aspectos工nst血cionais do

Mercbsul poderia propor, de imediato, a fixa鐘o de prazos para a incorpora確o das nomas

do Mercosul, a admiss肴o, nos precisos dizeres do a轟42 do Protocolo de O皿o Preto, da

aplicabilidade direta de algumas, a elabora確o de urn relat6rio anual a cargo do Grupo

Mercado Comum sobre a incorpora確o das nomas mos ordenamentos naclonais, com a

sua conseqiiente divlilgagao, em obedi台ncia ao principio democratico da transpar台ncia da

Administra確o, indagando, quando necessario, a razao da nao incorpora誇o ou da sua

incorpora確o incorreta ou intempestiva･
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Dever-se-ia criar皿Comite de Encon廿os, como aco血ece na Comiss肴o das Co皿u-

nidades島田opさias, com o seu Comite de Encontros de Diretivas que re皿e com

habitualidade, para se apararem arestas ou afastarem certos obstaculos a transposi確o

correta e no prazo, das diretivas comunitarias.

Em rela確o a deteminadas diretivas, inclusive, a Comissao das Comunidades Euro-

p5ias faz publicar no Jomal Oficial question証ios sobre a suatransposi確o, que servirao de

base para a elabora確o dos relat6rios que os Estados-membros sao obrigados a enviar皿e.

Enquanto n着o fosse publicado o Boletim Oficial do Mercosul, com as caracter王sti-

cas pr6prias de皿Jomal 0宜cial, os Estados Pa直es deveriam criar皿Suplemento ao seu

Diario Oficial, denominado Mercosul, onde seriam publicados todos os atos normativos

nacionais de incorpora車o das nomas mercosulinas, dando, assim, mais transparencia ao

process〇･

Nunca sera de mais lembrar que os processos de integra確o econ6mica constituem

un fator de reordenamento e de estabiliza確o do mundo modemo, reclanando, o maior

empenho e o maior zelo na sua consolida確o e no seu aprofundamento.

A cria確o do mercado comum, fmalidade precipua do Mercosul- Mercado Comum

do Sul - que assenta na liberdade de circula確o de bens, pessoas, servigos, capitai‘s e na

coordena車o das politicas macroecon6micas, faz nascer urn direito novo que, penetrando

as fronteiras, se inp6e aos Estados e aos seus cidadaos, regendo no quadro comunitario

as relag6es reciprocas dos cidadaos, das empresas - aos quais cabe un papel-chave pela

dinamica pr6pria que emprestam ao process○ ○ das inst血i96es e dos Bstados.

No ceme deste processo, como seu garante, encontra-se o Poder Judicidrio.

De conseqti台ncia, na decis着o de qualquer lit王gio relativo ao processo de integra車o

e defluente da uniao aduaneira - circula確o de bens, imposig6es tari飴r王as, restrig5es

血devidas, etc - bern com〇 0 〇rig血ado do regrame血o dos Protocolos埼promulgados e que

sao parte integrante do Tratado de Assun確o, devem os jufzes adotar o m6todo de inter-

preta確o fmal王stico ou teleol6gico, sistematico e evolutivo, atentos aos principios especi-

ficos da integra辞o, com base nas disposig6es do Tratado de Assun車o, por foma a que

este seja realmente urn Tratado nomativo, e nao un Tratado nominalista ou sem会ntico,

para usar a teminologia de Karl Loewenstein a respeito das Const血i亨6es.2

E preciso que tenham consciencia juridica comunitaria, dando, se for preciso -

notadamente no campo dos direitos dos particulares - efeito direto as normas mercosulinas

a血da露o血co叩oradas.

工mpo巾a ter presente que,えmedida que皿sistema const血cional privilegia a †′igen葛

cia da lei intema por cina dos compromissos intemacionais, o processo de integra確o fica

altamente comprometido.

Reitere-se que a realiza確o do mercado comum nao se linita, a ado確o das medidas

nacionais necessarias a aplica申o do direito comunitario. Traduzido, em temos de direito,

o mercado comum se expressajustamente por urn ordenamento juridico pr6prio, marcado

pelos vectores da unidade, uniformidade e eficacia.

De conseguinte, un processo de integragao nao pode subsistir gem a participa確o,

escl?recida e atenta, dos operadores do Direito, designgnadanente, do juiz nacional, capaz
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de identificar novas fontes de produ確o do direito, porquanto lhe cabe assegurar a existen-

cia real do direito comunit缶io_, perspectivando-o no dia a dia do exercicio da suajudicatura.

Assin sendo, 5 6bvio que a pedra angular de un processo de integra確o n5o 5 s6

a noma comum, mas igualmente a sua aplica碑o e interpreta車o uniformes e simult会neas

pelos juizes nacionais em toda a extensao do espago comunitario.

No caso da liberdade de circula確o de mercadorias e do estabelecinento da TEC, s6

un 6rg登o jurisdicional estatal pode garantir o efetivo cumprinento das regras relativas a

supressao de barreiras tari鰭rias e nao tari鬼rias, classificag6es pautais, declara確o de

origem, a politica comercial comum, etc. Lembre-se que alguns dos mais c5lebres Ac6rdaos

do廿ib皿al de Justi9a das Com皿idades Europeias, como Van Gend y L○○s e Costa X Enel

foram prolatados na fase antecedente ao mercado comum europeu.

No caso da liberdade de circula9ao dos trabalhadores, s6 uma Corte supranacional

pode assegurar a efetiva implementag5o dessa liberdade, exercendo controle rigoroso

sobre restrig6es indevidas a livre circula確o, ao acesso ao emprego, igualdade de remune-

rag§o, etc.

Por i即al, o 1iⅥe estabelec血ento na ind心s血a, no comさrcio, na agricul乱調a ou nas

pro宜ss6es liberais, que c○nsti血皿vetor da liberdade de circula9着o de pessoas,脆que

ter o concurso de urn 6rgao judicial para.que seja assegurado o exercicio efetivo desta

liberdade, notadamente em casos de restrig6es camufladas ou obliquas ou, ainda, em caso

de omissao das autoridades nacionais.

0 mesmo se diga em rela確o a liberdade de presta辞o de servigos, de capitais, a

livre concorrencia, cuja lealdade s6 estara assegurada se os Estados Partes forem inpedi-

dos de ajudar ou subsidiar por esta ou aquela foma as atividades nacionals, favorecendo-

as indevidamente e, ainda, em rela確o as politicas comuns, designadamente, nos dominios

da agricu血ra, do c○m5rcio exte五〇r e dos甘地spo正es.

0 seu papel 5, outrossim, de capital importancia no campo de responsabiliza誇o do

Estado Pa正e por descumprimento de obriga96es comun施rias.

Em s王ntese:

0juiz nacional deve atuar como urn 6rgao fiscalizador do cunprinento das nomas

do Mercosul, opond○○se a que o Poder Executivo, ostensiva ou camu且adamente, a免ste a

sua aplica確o de acordo com os seus interesses ou conveniencias conjunturais. 0 seu

papel 6 de fulcral importancia, na medida em que integra a dimens着o comunitdria ao seu

laborjudicante, cabendo-1he, como ja referido, assegurar na vida diaria o carater po’sitivo

e v血culante das nomas do MercosuL

Tem detomar "consci全ncia da realidade de urn novo ordenamento jurfdico , que

responde a princfpios estmturais pr6prios? e do seu clever de aplic各-lo? tarefa que df uma

dimens盃o nova asua庫gura��

Esta nova realidade deve assentar no conhecimento m庇uo dos sistemas

juridicos dos Estados nacionais pelos operadores do Direito, notadamente, osjui'zes,

nao s6 para facilitar a coopera確o judiciaria, mas tamb5m para sensibiliza-1os para

a necessidade de conhecer os procedimentos, instituig6es e culturas judiciarias

rec王procas, conhecer os pontos de ○○nverg合ncia e de divergencia e, quanto a esta,
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pr○○urar ultrapass㌫los em clima de aber血ra, de舟anqueza e de con鯖an亨a･

Ajurisprudencia ten de ser necessariamente evolutiva, para impulsionar o g6men

latente na vontade plasmada no Tratado de Assun確o, de Ouro Preto e dos Protocolos que

se mes segui皿.

Se o Mercosul, como deHui do Tratado de Assun確o, 6 rna comunidade de direito,

deve dispor de un tril]unal supranacional que assegure e preserve o seu ordenamento

juridico pr6prio, em exata sintonia com os dizeres do paragrafo血uco do artigo 4 da Cous-

t血i確o Federal de 1988, ateor dos quais

" A Rep心blica Federativa do Brasil buscar盃a integra車o

econ6mica, po雌的, social e c山t皿al dos povos da Amさri∽

Latina, visando a forma碑o de rna comunidade latino-ame-

ri∽na de na96es''･

A pr6pria dinamica e 16gica do processo vai levar, mais cedo ou mais tarde, a

cria車o do Tribunal, necess紅io que ele 5 a cousolida確o, aprofundamento e alargamento

do processo integracionista, alias previsto no Protocolo de Ouro Preto, no seu artigo 44,

em temos de " revis5o do atual do afual sistema de solu確o de controv6rsias do Mercosul".

0 Programa de A確o do Mercosul at6 o ano 2000 equaciona a problematica do

aprofundamento da integra9ao, atravds da cousolida確o e do aperfeigoamento da uniao

aduanei脆a caminho do mercado com皿, n皿contexto de regiomlimo abe直o, re且et血do

sobre as necessidades in誼血cionais do Merc○餌l, em pa誼cul紺o es血do pain desenvol-

ver e revisar o atual sistema de solu確o de controv5rsias.

Efetivanente, 5 preciso gerar instrunentos adequados para un processo tao com-

plexo quanto a confoma碑o de un mercado comum, com o atual desa宜o pr6vio de comple-

tar, aperfeigoando a uniao aduaneira.

Os conflitos que tern surgido nao foram canalizados pela via do esquema de solu-

確o de controv5rsias, mas dependeram da vontade politica dos poderes executivos dos

Estados Pa正es.

Se este procedinento ate aqui tern resultado, obvianente nao se pode transfomar

em instrunento valido de solu確o de conflitos, sobretudo quando digam respeito a inte-

resses e d正eitos dos pa誼culares, due sdo os due ddo γida auotidianamente ao Bloco e

画ion a-
mento reciDroco.

De conseguinte, o Mercosul deve dispor de uma institui確o jurisdicional

洲p則acional com o seu mec弧imo processual pr6p五〇 e, ao memo tempo, refbr9ar os

la9os da coopera車o judic露ria, por foma a assegurar aunidade do sistemajurisdicional do

Bloco.

豆necess誼o que ne血un Estado Parte nem nenhun dos 6rgaos do Mercosul

estejam imuntes ao controle dos atos ou das medidas por eles adotados, para se poder aferir

da sua confomidade ao Tratado de Assun碑o, ao Protocolo de Ouro Preto e aos Protocolos

que integram o Tratado assumindo, destarte, o direito processunl comunit証o inport組cia

fulcral como garantia dos direitos assegundos nos Tratados e seus Atos Complementares.

Pondere-se que a finalidade do processo 5 salvaguardar 0 direito medi-
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ante o exercicio da jurisdi申o, servindo-o como urn instrumento de criagao

viv距cante, que se realiza a cada dia najurisprud台ncia.

Desta中e, o direito processual comun萌rio tern por丘nalidade garan宙o cumpr血en-

to d○ ○rdenamento j血dico do espa9o integrado, estabelecendo皿sistemajurldico coe-

rente de prote申o de direitos e liberdades fundamentais, sancionando as violag6es e

colmatando even血ais faltas de atua確o dos 6rg肴os do Mercosul.

No campo da coopera確ojudiciaria tem輸se dado avangos significativos, de que sao

exemplo o Protocolo de Las Le充as sobre Coopera鋳o e Assistencia Jurisdicional em

Mat5ria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa que, conclufdo em junho de 92,

en血ou em vigor血temacional em mar9o de 1 996 e fbi promulgado no Brasil emnovembro do

mesmo ano, com o objetivo de promover e intens描car a coopera確ojurisdicionaL Mere-

cem especial refer6ncia os artigos 3.° e 4.0, atinentes a igualdade no tratamento processual

de pessoas fisicas e juridicas de urn Estado Parte em outro Estado, nao sendo exigivel

nenhuna cau碑o ou dep6sito em razao da nacionalidade de umjurisdicionado. Disciplina-

se a tramita確o das cartas rogat6rias. Equalizam-se os instrumentos p心blicos em temos de

forga probat6ria e confere-se eflcacia extraterritorial, observadas certas condig6es, as sen-

ten9as e laudos arbi廿ais.

A indica確o por parte de cada Estado de uma Autoridade Central encarregada de

receber e dar andamento as peti96es de assistencia jurisdicional afigura-se extremamente

oporfuna para conferir celeridade ao processo.

Merecem tambem anota申o o Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdi碑o Intema-

cional em Mat6ria Contratual e o Protocolo de Medidas Cautelares.

No campo da arbitragem ha que destacar a promulga確o pelo Brasil, em maio de

1 996, da Conven申o lnteramericana sobre Arbitragem Comercial Intemacional, assinada

no Panama em janeiro de 1975, da Conven確o Interamericana sobre Cartas Rogat6rias,

assinadano Panam各emjaneiro de 1975 e promulgadapelo Brasil, emmaio de 1996 e do seu

Protocolo Adicional promulgado pelo Brasil em outubro de 96, da Conven辞o Interamericana

sobre Nomas Gerais de Direito Intemacional Privado, assinada em Montevid5u em maio

de 1 979 e promulgada no Brasil em dezembro de 1 995, da Conven確o Interamericana sobre

Conflitos de Leis em Mat5ria de Sociedades Mercantis, assinada em Montevid6u em margo

de 1 979 e promulgada no Brasil em novembro de 1 997, da Conven確o Interamericana.sobre

Conflitos de Leis em Mat5ria de Cheques, assinada em Montevid5u em maio de 1979 e

promulgada no Brasil em setembro de 1 994.

No caso da Uni肴o Europ6ia tern-se vindo a adotar medidas de largo alcance no que

toca a coopera師ojudiciaria e, sobretudo, ao dialogo entre os Juizes da Corte de Luxemburgo

e osjuizes naclonais, consideradosjuizes comunitarios de direito comum.

Por iniciativa da Italia, o Conselho da Uniao Europ6ia adotou umaA9ao Comum,

no ambito do 3.° Pilar - o daJustiga e Assuntos Intemos - , para instituir o enquadramento

para o envi○ ○u o intercambio de magistrados pa正cularmente conhecedores dos pr○○

cessos de coopera確o judiciaria, designados magistrados de liga車o, com base em

acordos bilaterais ou multilaterais, com o objetivo de aumentar a rapidez e a eficacia da

coopera申ojudiciaria e favorecer o interc合mbio de infomag6es relativas a'os sistemas
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jurfdicos ejudiciarios dos Estados-membros e ao respectivo funcionamento.

Tamb5m no ambito do 3.0 Pilar, o Conselho da Uniao Europ6ia, por iniciativa da

Bさlgica, considerando que a efetiva memoria da coopera確o judiciaria entre os Estados-

membros exige a ado9肴o de medidas es小皿rais que pem壷am, ao血vel da U正春o EⅢopさia,

instaurar contactos diretos adequados entre as autoridades judicidrias, criou rna rede de

pontos de contato judiciarios entre os Estados-membros, denominada "Rede Judicifria

Europさia''･

A Rede Judiciaria Europ5ia, tendo em conta as nomas consti血cionais, as tradi-

96es j血dicas e a es廿u血ra intema de cada呂stad○○membro, e cons心血da pelas a巾orida-

des centrais respons各veis pela coopera確ojudiciaria intemacional, pelas autoridades judi-

cidrias ou outras autoridades competentes, com responsabilidades especfficas no quadro

da coopera確o intemacional, quer em inbito geral, quer no tocante a deteminadas fomas

graves de crininalidade, tais como o tenorismo, o crime organizado, a corrup確o, a pomo-

grafla, a prostitui確o ou o trafico de estupefacientes.

Os pontos de contacto devem ter pemanentemente acesso a 4 tipos de infbma-

96es: c○○rdenadas completas dos pontos de contacto em cada Estad○○membro, 1ista das

autoridades judiciarias e repert6rio das autoridades, infomag6es concisas de caraterjuri-

dico e pr各tico sobre os sistemas judiciais e processuais dos 15 Estados-membros, e texto

dos instrunentos juridicos pertinentes. Urn ano ap6s a entrada em vigor desta A確o Co-

mum, que ocorreu em agosto deste ano, o Conselho procedera a unaprmeITa avalia確o do

血ncioname血o da Rede Judici各ria BⅢopさia.

Por igual, a Conven韓o de Bruxelas est各sendo objeto de revisao, por forma a

ensejar a liberdade de circula確o das decis5es judiciais.

A proposta da Comissao comporta v各rios elementos, entre os quais a limita碑o do

con廿ole da autoridade c○mpetente para declarar o "exequa血r'', o regime das medidas

provis6rias e cautelares que dever各ser reorganizado de molde a acentuar a dimens5o

e皿opeia de tais medidas, lan9and○○se o debate sobre uma abordagem com皿no que diz

respeito a determinados aspectos dos direitos processuais nacionais, a fin de assegurar o

mais globalmente possivel o acesso ajustiga rapido, eficaz e pouco oneroso.

Em s正しtese:

A eficacia do direito comunitario depende, em primeiro lugar, das condig6es da sua

inser碑o na ordem juridica dos Estados Partes, sendo, em seguida, condicionada pela

狐pli血de dos e癖itos que nela pode produz正

Dois pr血cipios, em ce正os aspectos aparentemente contradit6rios, devem ser c○n-

ciliados: a e宜cacia das nomas do Mercosul e a autonomia processual dos Estados. E as

jⅧisdi亨6es nacionais que cabe garan宙a prote9肴ojuridica que decoⅡe para os pa誼culares,

pessoas fisicas ejurldicas, das nomas do Mercosul, conferindo-se, destarte, aos 6rgaos

jurisdicionais nacionais rna efetiva missao comunitaria.

0 desafio que se mos oferece 6 o de fazer avangar o processo da integra確o at6 ao

seu culminar no Mercado Comun do Sul. Para isso ha que revisar o atual Sistema de

Solu確o de Controv5rsias, mediante a sua regulamenta確o integral, tomando como refe-

rencia, en廿e ou廿os, o Sistema da Organiza確o Mundial do Comercio, a Lei Modelo da
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celeridade, previsibilidade e a devida considera鐙o dos direitos dos particulares, pessoas

蹟sicas ej皿王dicas.

A Declara確o Universal dos Direitos do Homem, cujo cinqfienten委rio se comemora

este狐o e, seg皿do Norbe鵬o Bobbio言` uma sintese do Passado e皿a工nsp正a亨肴o para o

Futur〇･ mas suas Tabuas nao foram gravadas de uma vez para sempre'･･

Com estas palavras, o renomado soci6logo expressa a id6ia de uma evolu確o per-

manente dos direitos sociais.

Evolu確o que esta presente no processo da integra9着o que n5o se compadece com

esquemas rigidos, destrfuidos de flexibilidade, quando nao francamente ultrapassados.

0 Mercosul, ainda na fase da uniao aduaneira, constitui, sem ddvida, uma ordem

j血dica com皿it誼a, c可o aper揃9oamento e fb血1ec血ento dependem em larga medida da

atua確o dos operadores do Direito e do manejo dos instrumentos juridicionais nacionais e

dimanados do Mercosul.

A integra申o regional do bloco nao se pode deter no sucesso das trocas comerciais.

Ha que avangar em direcao a un espago integrado econ6mico e monetario, a uma coopera-

碑o industrial e tecnol6gica, a uma apropriada politica cient綿ica e a politicas sociais e

culturais convergentes, em temos da dimensao latino-americana.

A cria確o do Tribunal de Justiga inscreve-se neste contexto. A sua institui鋳o nao

deve ser retardada para n肴o se enfraquecer, quando nao inviabilizar, o Mercosul no seu

efetivo funcionanento e na abrang6ncia das suas finalidades.

0 respeito do direito na interpreta確o e na aplica確o das fontesjun'dicas do Mercosul

s6 pode provir de皿a Cone de Justi9a Supranacional, que a巾e sob皿a 6tica lineamente

juridica, im皿e a両un96es politicas e a desv玩uamentos c○可un血rais menores.

0 Mercosul deve ser皿a Com皿idade de Direito.

Cabera ao seu Tribunal assegurar mais que o cunprimento de urn sinples direito

positivo. Competir-1he-a, sobretudo, garantir a promo誇o do progresso econ6mico e social

n皿contexto democr鈍c○ e de respeito aos Direitos do Homem, nos precisos temos do

Tratado de Assuncao.

Se queremos os最ns, havemos, necessariamente, de querer os meios.

Notas Bibliogr細cas:

1 palestra proferida no I Congresso de Integra9ao Econ6mica e Regime Juridico do Mercosul,

realizado em Buenos Aires, de 30 dc novembro a 01 de dezcmbro de 1998
2 Constitui確o nominalista - A preponder祖cia da Constitui辞o e precまria e parcial sobre as forgas

politicas

Constitui9ao semantica - a Carta e urn nero disfarce ret6rico para a domina撞o rna e crua do

Executivo.

Constitui商o nomativa - 0 Poder submete-se completamente a regula亨ao normativa

constitucional.
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ADMⅡSSIBILIDADE DO CONCURSO DE

INFRAC6ES PENAIS NA EVASÅo DE DMSAS

Gui賞her皿e Ca賞mon Nogueira da Gama

1. Introdu車o

A perspectiva d〇億abam○ ○ra apresentadoさpemitir a aber乱調a do debate acerca de

in吐血cado tema relacionado ao denom血ado "concurso de血丘a96es penais''nos crimes de

evasao de divisas, tendo como antecedente necess血･io o estudo do possfvel conflito

aparente de nomas. A questao de maior relevancia diz respeito a verifica鋳o quarto a

existencia de crime止nico, diante do possivel con批to aparente de nomas, e, caso superada

tal prejudicial, que esp5cie de concurso de crimes deve ser reconhecida (fomal, material ou

cont血uidade- delitiva). Dia加e da complexidade do tema, momente envolvend○ ○s crimes

de fcz/suln, imperioso sera tecer alguns comentarios acerca da natureza do crine de evasao

de divisas, tal como tipificado na legisla確o brasileira, dos bens juridicos tutelados pela

legisla辞o penal, bern como da visao doutrinaria ejurisprudencial que vein sendo ministra輸

da ao temarelacionado ao concurso aparente de nomas ou conc皿so de crimes de estelion如o

e falsi宜ca確o de documento p心blico ou particular (ou ainda o uso de tais documentos).

A analise parte de uma situa確o concreta, apurada pelo Banco Central do Brasil:

apes noticias a respeito de possiveis imegularidades envolvendo a realiza9着o de opera96es

de cambio no territ6rio nacional, o Banco Central do Brasil detectou a exist6ncia de varios

contratos de c会mbio (vinculados a operag5es de importa辞o de produtos) atravさs dos

quais rna suposta empresa importadora brasileira adquirira moeda estrangeira (d6lar nor-

te-americano) de instituig5es financeiras bancarias brasileiras devidamente autorizadas a

operar na area de c含mbi〇･ Ap6s a celebra確o dos contratos, inclusive com registro das

opera96es junto ao Banco Cen廿al, os valores em d61ares Cram remetidos para o exterior

atrav6s de documentos bancarios para contas correntes em alguns paises estrangeiros,

sendo apurado que as operag6es de importa確o eram ficticias (inexistentes) e, assim, as

quantias adquiridas por meio dos con廿atos de cambio deixaram o Brasil, provoc狐do

evasao de divisas. Para a celebra確o dos contratos de cambio, foram apresentados docu-

mentos pdblicos (guias de importa確o e declarag5es de inporta確o) e documentos particu-

lares (患血ras comerciais e conhecimentos de embarque da suposta empresa e血ange止a -

exportadora), todos materialmente falsos, aproveitando-se de nunera確o existente, mor-

mente nas guias de importa確o supostamente emitidas pela extinta CACEX. Em sfntese:

diante da apura車o feita, centenas de contratos de cambio, falsificados ideologicamente (埼

que fbram inseridas declarag6es患Isas, com o紐o de alterar a verdade sobre a inexistencia

de importa96es, al5m da cria車o de obrigag6es para as instituig6es bancarias nacionais
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instruidos com docunentos publicos e particulares falsos, provocaram a evasao de mi-

m6es de d61ares do pafs･ No campo j血dico, sⅢgiu a quest肴o do enqua血amento dos

acontecimentos de血･o das nomas penais incriminadoras vigentes:廿ata-se de hipdtese

de concurso de aparente das nomas previstas no artigo 22, c錐7ut, da Lei n.° 7.492/86, e mos

artigos 297, 298 e 299, do C6digo Penal, ou caso de concurso entre o crime de evas邑o de

divisasl e os crimes de falsidade ideol6gica2 e de falsifica確o de documento p心blico3 e de

documento pa誼cular4? E, na hip6tese de concurso de crimes, que especie de concurso

deve ser reconhecida?

Em recente Julgado do Tribunal Regional Federal da 2.a Regi肴o, exatamente sobre a

hip6tese em questao, a Quarta Tuma considerou que os crimes perpetrados foram tao-

somente os de evasao de divisas (em continuidade delitiva), em concurso material com o de

falsidade ideol6gica (tamb5m em continuidade delitiva), flcando absorvidos os crimes de

falsifica確o de docunentos pdblicos e particulares pela falsidade ideol6gica5. verifica-se,

pois, que a solu確o dada no conflito instaurado foi no sentido de nao considerar os crimes

de fcr短fm consumidos pelo crime de evasao de divisas, mas concluiu-se que os delitos de

falsidade material estariam absorvidos pelo crime de falsidade ideol6gica. Ha noticia de

outros casos relacionados ao crime de evasao de divisas, mos quais houve a considera確o

da possibilidade do concurso com o crime de falsifica確o de docunento p心blico.

0 ceme do estudo 5, portanto, proceder a analise do tema concurso aparente de

nomas penais, assunto dos mais complexos no Direito Penal, com a pretensao de esmiu9a-

lo no tocante aos crimes de evas邑o de divisas quando se verifique que tais crimes foram

praticados em conjuga確o com os crimes de falsidade material e ideol6gica. De maneira

conseqtiente, o trabalho abordara aspectos atinentes ao pr6prio crime de evas着o de divi-

sas, analisando o objeto juridico penalmente tutelado, al5m dos delitos de加短/in, no

tocante a possibilidade ou蕗o do concurso de crimes de魚1sidade ideol6gica e魚1sidade

mate正aL

2･ Connito aparente de normas

A adequa確o tfpica de certos compollamentos humanos, na maior parte das vezes,

5 simples, considerando a identidade pr6pria de cada tipo penal, provido de uma estrutura

previamente fomecida pela legisla確o pellinente, de modo que ha independencia dos tipos

penais, cada皿dotado de elementos espec綿cos6 ･ Em ou億as vezes, con巾do, a subs皿9蚤o

de detem血ados comp〇五amentos a urn tipo penal pode ser mais complexa, exigindo do

int6rprete uma especial aten確o para avaliar se ha conflito de nomas penais ou concurso

de crimes na hip6tese, sendo antecedente 16gico da avalia確o sobre a exist台ncia do concur-

so de infrag6es penais a verifica確o acerca da existencia ou nao do concurso de nomas

penais･

Como proclama a doutrina, a unanimidade, o ordenamento juridico c5 composto de

diversas nomas que s着o ordenadas e ham6nicas, e assim, nas palavras de J工MEN白z DE
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ASUA, "ya sabemos gLte fodo el ordenamiento jllrz'dz‘co, /ormczdo po′･ distintas

俄’坤osiciones, es'�踟���ﾓ�譁6���觀蹤R�Hｮ�w｢�2wF�����"��2�FR�W6�2�ﾆW妨2�6��都vHﾌFV襷坊蹤W0

entre Lrz', y otras se hallan coordinadas de modo qz/e se integran o s'e excl均;en

Iメecを?/`ocan?ente. A men/do es Jencillo decJ.d加cz,/dl de las dos 77ormas del ｡rdenamiento

iiirz'巌’co, concuiγentes en el mis'mo存’eJ7宅po y /uga労es /a cやlicable al caso concreto''7.

Contudo, a pr6pria ordem jur王dica cont5m a solu確o para resolver acerca da aplica確o da

nonna ao caso concreto que, no ambito penal, pode envolver urn comportamento ou ainda

v5rios comportamentos dentro de urn mesmo contexto. "Decil7つos q乙/e es 1/n co7坊icto

cやarente, porque el ol･denalm’entojm'俄’co o卵ece, de modo explz'cit｡ o implz'cito, crite′■ios

para determi彫zr la czplicabilidad de����R��*啖��Hｮ�v�6�6�3V���V��ﾂ�V��6�F��6�6��7��7&Rﾐ

to; este co7毎ricto serz'a verdadero fi el ordenalm’ento j王/rz'俄’co no brind餌e 7'eglas pa7･a

resoん7erlo;pero cJ/or寂nada′77ente no es czsl''8. Dai o comentario de DAMÅsIO DE JESUS:

"neste caso, stirge o卵/e denomJ‘77a〃宅藻co7卵ito cJparelite de nor〃?czLr penais, Zambe'm

chamaめconcurso cやarente de normc7L5', concurso即arente de noi~/ms co餅istentef, c｡均解-

to cやcWente de d7’坤osi誇es penaJ‘f, concu/'s'o〆ctJ'cio de /eJ.f, concoiγencia impl匂ricz, con-

curLs'o z.deal z.mpro'prz.o e concuJ-so J.mpro'pn.o de nor〃欄s. As denolm’J7af∂es s'do i#adegzla-

み, poJ’s' ndo hd co77〆z.t｡ oLt concL鵬o de dJ.坤osi印錆penais, 7ms鋤cl郷かidade de czplica-

?Go de im7a nomcz cr un?/czto,�6�襷�ｶ8ｺbtｦ7｢��V��Vﾙ4�ﾆR�ｦ�縋&Rvﾒ�6R�V��ﾆ��8��������｠

Trata-se de tema ainda nao su最cientemente debatido pela doutrina, como foi preci-

samente observado por JIMEN互z DE AS寄A1° , sendo que nomalme血e os penalistas

tratam do assunto relacionado ao concurso de crimes, quando na verdade a questao 6 de

aplica確o da lei penal". De todo modo, ha rela確o de antecedente-consequente no tocante

a obrigatoriedade de se avaliar, inicialmente, se a hip6tese 6 de concurso aparente de

nomas penais, e apenas no caso negativo, proceder-se a an51ise da esp6cie de concurso

decrimes.

0 tema est各relacionado a questao da aplica確o da lei penal, ou, nas palavras de

FEENANDO DE ALMEIDA PEDROSO, a pr6pria adequa車o tfpica[Z. Nomalmente, o as-

sunto nao vein disciplinado na legisla確o dos diversos paises: "no esfecuente gL/e /os

C6digos Penales den J･eglas Lrobre este as乙/J7to qi/e modernai7宅ente se f乙iscita. EI Co’d埴o

pelメL/ano en s'us arJz'culos /05y 106y el eel/atoriano en部! al■tz'c己/lo 9. a, regulan el `con-

c裾so de val'iczs /eyespenales''y s｡bi'e Zodo el caso de銃pecialida(7. rc7mbie'J7 /o hace el

proyecto aigentino de Jose'Peco (194l). EI Cc5dなo cれ′il de J/enezuela fe oc即a de este

conci/rso en s.乙t artlc乙/lo 14.. `Las disposiciones contenJ.das en /os Co'digos y /eyes

nacionales eやeciales Fe czplicardn com pre/e/.encia cz las de este C6digo en /as materz.as

q己ie constit均ノan /a e岬ecJ’alidad''13. No sistema do C6digo Penal, apenas o artigo 12,

血serido naPa競e Geral, ao estabelecer que as regras gerais do C6digo se aplic劃aos患tos

incriminados por lei especial se esta n肴o dispuser em contrfrio, encampa o princfpio da

especialidade no tocante as nomas gerais aplicaveis aos tipos penais tratados em legisla-

亨着o espec鮪ica.

A quest着o que cerca a analise do concurso aparente de nomas envolve nao apenas

urn comportamento que pode se adequar, a princfpio, a mais de urn tipo penal, mas abrange

situag6es juridicas que abarcam varios comportamentos delinquenciais. Confira, no con-
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texto鰭tico relativo a narrativa feita na introdu辞o, o ninero de comportamentos adotados

pelo agente: contrafa確o de docunentos p重blicos, contrafa確o de docunentos particula-

res, celebra確o de contratos ideologicamente falsos, a remessa de valores em moeda es-

trangeira para o exterior com base nas operag6es de cambio realizadas. Ou, mos exemplos

que a d〇両血a fbmece‥ o individuo que sub廿ai皿a fb皿a em br紬co de cheque e apreen-

che, consignand○○me皿valor e imit狐do a assinat田･a do ti血Iar da coma, obtend○ 0

desconto do cheque no estabelecinento bancario; o individuo que subtrai un ve王culo,

falsifica sua documenta確o e, posteriomente, o vende a terceiro. "0probleina nGo e'de

simples resoli/誇o. Ao coJ7かdrio, constitui卵estdo drJ.d｡, renhida e escabrosa, teina dos

77?az’出‘mportantes e co77?plexos′ de on.gen件elativamente recente, s｡bre o q���ﾇ��6���

quase nada se諺m Gscrito em doufrz.na･ Por essa razdo, Jalienta Frederico Mczγ･queF, ndo

e'de se admirar qzle a mate'ria ainda czpresente m#ito c即ecto cartilaginoso e i#completo,

ale'm de motivo pai･a conかove'樹’as e‘ dJ’J'sz'俄’os dou蹄’7idrios. Adp亮mzmi, (..), in?o consti-

titi /=midade dej枕o, como cJz/4riizan碑な･Z/ns�｢���ﾍrﾂ��｢觚78ｼ��7F��F��6��糴%蹂�6�r觀譁P

de 7to]maspemお. Osj諦ospodαn seJ.phzrimos佃x...鋤b/7`af在o庇cheqz/e,/沈s卵ca錘o

e des,co7亀to), po7`c'm錐bn宅ez`idos mmca JfJzidadeprec雀7titJ���6�6Vwｨ�cｶSv友VﾖSs'FRﾂ���"�6ﾒ簟

dade de/�F���I4�ﾆR�6R�Syh�襷Sx�h帚��Tｩ�f�Vｧ｢�遒yz8�f6�ﾂ�R�ｧS�jをnomG72ica. ” “. Ao analisar

o tema, o penalista argentino CARLOS CREUS observa:�ﾆ��'｢贍W&��v貿R�淫ﾖwｦfR�7&6ﾆ�&� 

es卿e's'e entiende por zfJCidad de hecho･ Lo'gican?ente no Fe plantea el problema Je

concuげencia c#/ando con7 una acci6n Ofnica se atca #n bienjurz'俄’co宏nico�V8*薬�ﾖ�C`

a Ji/a77/,�｢糒v��7V�｣��.ﾒ����67｢踉v��ﾆ匁�6��ｦR�6�f匁薬vV���F��哥ﾆR�6�｣rv��F波F也F�2�&坊觚0

/.ui･z'俄’cos /el explosii;o hecho detonar en un concurrido mercado印/e mata a varias

persona阜) o ci/ando com varias czcciones constituid耶en `unz.ddd contex寂al's'e ataca el

/m’fmo bienjm’dJ’co�99ﾆD｢詛f也F�2��6柳觚2��8�末v蜂�F�����ﾔ｢驢V���Sv�2踐���V��"��ﾖ貿ﾖ�

con牢to de hechoJ. De las menciones印/e acabamos de/ormular s'e deみce,釣’鵜j'/?/eJ~zo

y czb im’tio, qiie pa7■a detemi��"�6��ｦR�W7FB��蹤R�V����ﾇW&�ﾆ芳�B����蹤R�程��m‘dad de

hechos, no interessa en princ車io /a urn.dad o pl乙/ralidad de moγimientos gue reah’za el

a∂/tol･ pal■a Col72pletcW 5'坊con`海cta姫7ica. ” 15

Doutrinariamente, tr含s sao os principios mais aceitos para a solu確o do concurso

aparente de nomas: a) o principio da especialidade; b) o pr血cfpio da subsidi独iedade; c) o

princ]'pio da consun9着o. Sao principios reputados fundamentais sobre o tema: "se entre os

垂プos'penais hoziver uma 7'ela誇o de especialidade, J2/bsidiariedade ou consungdo, esta-

璃b eles coordenados e colnbinados, de forte gue a cplicagdo de urn deles enかcrva e

oblz.tera a dos dei7宅aJ.s. Se, pore'm, inexz’f鉦･ enかe os姫)os essa rela?do, fodos conservardo

s'ua ai/tonomia e i7?d呼endancicr, sobejando Jimultaneamente cやlicdvei����6�6��wVRﾀ

entdo, Zona/izc}rc5 hip6tese de concz/rso de crimes"16. outros principios, como os da

altematividade e os da neu廿alidade, tambem s着o apontados por alg皿s dou心血adores, mas

sem a importancia dos tres acima mencionados. Vejamos, bern sucintamente, as nog5es a

respeito dos principios fundamentais, procurando analisar, com maior cautela, o principio

da consun申o.

′宮d relagGo de eやecialidade e励･e /zPos /egais JelJ.tivos rei7やre qz/e un7 deles,

comparado co]n outro, contiver os mesmos elementos descritivos e circ2/nst(3ncias essen-
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ciaれcom a czdi坤o, porGm, de ou舟os caracteres, chamados elementos eやecializantes. ””

Ou, nag precisas正96es de DAMÅs工O DB肥SUS, "diz-se qαe脇a norma penal

i�7&木�f��F�&��RvX.&V6��ﾂ�Vﾒ�&Vﾆ���ﾖ�����6��ﾂ�vW&����V7#sx.���77V��Vﾒ�ｧV��Hｭｦ譏ﾍf�

legal fodos os element｡s存picos虎sta, e maおcr/幼ns, de nat2研eza ｡b/e加a ou nd2ie鉦cz,

Jenomimdos e呼ecializantes, czpresentando, porおso, urn mz.nus ou urn plus de severidcz-

de"/8. N肴o ha bおz.m’dem, cousiderando que o comportamento do agente somente 5 enqua-

drado no tipo especial, que prefere ao tipo geral. 0 principio da especialidade resolve o

concuso aparente de nomas em abstrato, ou seja, pelo siniples confronto entre os dois ou

mais textos legislativos (ou ainda no mesmo texto, no caso dos tipos encontraremLse na

mesma lei). Dai a referencia feita pelo Professor ASSIS TOLEDO no sentido de que a

conduta de importar subst鉦cia entorpecente sem autoriza確o legal 6 especial em relag肴o

ao crine de contrabando, razao pela qual o artigo 12, daLei n.° 6.368#6, etipo especial, ao

passo que o artigo 334, do C6digo Penal, 6 tipo gerall9. A doutrina enuncia v誼os exemplos

de perfeita aplica肇o do principio da especialidade: a) o infinticidio, em rela確o ao homici-

dio, pois al5血dos elementos deste, o tipo legal do infanticidio cont6m outros elementos,

ditos especializantes, como "sob a訪7/uGncia do estadopz/erperal'', "o pr6prioj紡o ''e

"みrante o pa所o ou logo呼6s”2°; b) o latrocinio, em rela確o ao homic王dio qualificado

pela conexao teleol6gica, pois enquanto este se refere a "o宅所o crime” (artigo 121, § 2.a,

正ciso V do C6digo Penal), 〇五po legal do a正go 157, § 3.0,出menciona cr正ne

especifico "matar para subtrair"21 ; c) o estupro, em rela確o ao crime de constranginento

ilegal, pois al5m dos elementos do crine previsto no artigo 146, do C6digo Penal, o

estupro exige que a vitina (mulher) seja constrangida a pratiea de ato espec龍co (conjun-

確o camal)22. Os tipos bdsicos (ou fundamentais) sao gerais em rela確o aos tipos quali一

正cados e p五両Iegiados.

Com bastante perspicacia, observa FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSP que
"ad卵かe vz/lto, z‘mportdncia e relevo a fubsidiariedade���末靉f�le毎va e n砂’acente

a e岬ecialz’dade ou como residc/al de/c#o #lterior ndo ver昨cado denかo dczprogressividade

colimada''23. Assim, o principio da subsidiariedade surge em dois canpos distintos. Em

primeiro plano, a subsidiariedade pode ter como pressuposto de aplica確o rna rela辞o de

geral e especial entre os tipos, da王o enunciado /ex I?r加?aria dero如所e曾i subsid諦ae2J.

Ass土叫sempre que皿compo正amento n肴o preencher todos os elementos d〇五po especial,

n肴o se adequando a este, nao sera comiderado atipico, pois sua adequa碑o poder各ser

feita emrela辞o ao tipo geral, que o abrigara. "Ncfmapαr存‘dcz defltebo/, p.鍬, jre ojogac7or

ti寂lar ndo cztuar sat殖tori鋤ente���Wf�fW"�F����fW&B��&�芳V�6��F����7V'7F宥V漬

印o pelojogador do banco dd 7-eserγ｡, para q3/e cumpra este o mおter que czquele ndo

p∂de /evar a contento. M�F�eｸ�W2�ﾗWF�襷賃o que fucede na�'6芳��&坊F�FRﾂ���*�7V'7F漬

寂i o姫?o geraJ, xpletivamente, o Z車oprinc車7al ou e呼ecia/, quando neste n命o se encartar

ou部/bsumir i7?te加cmente o/c#o crz’minoso''2J. E, em outro contexto, tanb6m deve ser

aplicado o principio da subsidiariedade mos casos de desistencia volunt証a ou arrependi-

mento eficaz, quando os atos praticados, por si s6s, ja con宜gurarem o que seria o crine-

meio para o crime que nao se realizou diante da abdica確o do agente em prosseguir no 7.ter

cn‘m’扉s ou em permitir a consunagao do crime que inicialmente pretendia realizar: "igra/-



mente, fern ensanchas a Lrubsidiariedade guando,���Wf�/�W&ｨ岬�6���&�&X��f��6�7Vﾒ�P

o agente�ﾒ�FVﾆ友�ﾖV薬���ﾖVﾖ'&��f汎ｦ�襷��7｢�W&��FVﾆ友�m gue, pore'm,�6��6�&�ﾆ芳�

em sua i/er折ca碑o /z'pica･ Nesse caso, o碑7o relativo ao crz’me-meio assomar-se-d呼licc5-

i;el como 7`emanescente /z'pz.co do crimejテm (gem co′嬢ura誇o /z'picczJ almeiado. Em

suma.. a rubsidiariedade e'tambe'm J.esid#al de舞os consuntivos que nGo re per�ｦW&�ﾐ

姫)icamente ”26. 0 principio da subsidiariedade, portanto, condiciona a aplica確o deレuna

noma penal dita subsidiaria a nao-incidencia de outra noma, considerada principal e,

portanto, prevalente sobre aquela. "Una /ey /z.ene cardcter鋤bsidz.ario re.堪?ecto a oZ7`a

princzz?a/, cuando a777bas describen grados o estadios diversos de /a i;iolaci6n del m’smo

bien juridico, de modo gue el descrito por la diやosicio’n Jubsidiaricz, por ser menos

grave gz/e el descrito por la pJ.i7?c互7a/, gueda czbsorbido p｡r e'〆a''27. A subsidiariedade

pode ser expressa (ou explicita) ou tacita (ou inpl王cita)･ A subsidiariedade expressa 5 aque輸

la em que o pr6prio tipo penal condiciona sua aplica確o a circunstancia do fato praticado

nao constituir outro crime, nao necessariamente mais grave28. sao exemplos de

subsidia正edade expressaostipos previstos mos a誼gos 129, § 3.0, 132, 177, § 1.0,I, 307 e 308,

todos do C6digo Penal, al5m dos artigos 21, 29 e 46, da Lei das Contraveng6es Penais,

dentre outros. A subsidiariedade 5 implicita "quando uma舶ra姫��f6�gF�6柳���6��

elementar ou cz’rc〃nstczncia /egal e岬ecJ第｡a de ou毎cz, Je maior grcn;idade punitivcz, de

rorma que esta excluJ. a sz.multc^neapunifdo daprimeira.. z/bi mcz/’or mi77or cessaf. Neste

caso, CZT elementai･es de ul7江zZ?o penal estdo contidas em ouかo, como essentialia ou

circunstdncias qua/zJ?cadoras. Dあ-se J’7印lz'cita porque a normcz subsidic紡’a ndo deter-

mina,鋤pressamente, a fua czplica誇o a #do-ocorrencia da i#/ra誇｡ prim互?al''29. Al-

guns exemplos de subsidiariedade tacita sao apresentados pela doutrina: a) o crime de

constranginento ilegal 6 subsidiario em rela確o aos crimes que tern como meio de execu碑o

a vif absoluta e a高compu/s'かa, sendo considerado principal em rela確o ao crime de

ameaga; b) a omiss肴o de socorro 5 crime subsidiario em rela車o ao crime de homicldio

culposo, pois funciona como qualificadora deste dltimo; c) o crime de dano 6 subsidi紅io

em rela辞o ao furto qualificado pela destruigao ou rompimento de obstaculo a destrui確o

da coisa. E importante observar que as hip6teses consideradas de subsidiariedade tacita

s邑o tidos como de aplicag着o do principio da consun9着o: "Se hd dicho卵e /as h車76tesis' de

s2IGLfi窃arJ.e劫d /dcita s'e dczn cuando /os砕os penales em j7tego no implican `sino z(na

al7?pliaci617 de laprotecci6n penal de urn bienjurz'dico cz estadios previos Jメe坤ecto de /a

le'fion del mismo bienjurz'俄’co /p.e/.., /aj紘z�6�6吐��FR�ﾖ�VF��FXﾚ6ﾆ�ｦ���ﾂ�FVﾆ友��FP

tenencia de insかz/mentos para /cJ応J昨caI) rBacigal2poJ. Para ZcJ#cJroni esta relaci6n

鍬;J.ste cuando `hのノunapr｡gresi6n en /a conみcta碑)ica en /a que /apunz.bilz.dczd de /a

etapa mc5s avanzada mantiene inter/erida /a f車icidad de las etcや伽c7nteriores '.. /a

cons乙的宅aci6n z.所eJ/ere el acto preparatorio pnm’ble. SJ.n emba7~go, para nosoかos, e'L5'tos

son casos de c｡nsuncl`うn. ''3°

Finalmente, ha o terceiro e dltimo principio fundamental, que 6 o da consun車o. De

acordo com os ensinamentos de ASSIS TOLEDO, "o princz'pio ne bis in idem,

万eqz?entemente invoc.ado en7 direito pena/, impede a虎岬la punifdo pelo mesmo /czto.

Este o pensamento orientador do princJ'pio da consz/n誇o, muito discutido, de
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bilidaこねde folu〈婦o satis/czt(うria com a ｡plica誇o dos prJ’nc密?ios anteriorm ente exalm.na-

dos "3/. Vejanos algumas nog6es conceituais acerca de tal principio: CZJ "esteprinc車io手.J

e/.erce�儲�W&薬�7V�襷��Vﾂ��6���&Wx�h�����"������������"�����B��ijf�6�7ｨ�cf��ﾆVv�ﾂ�W7F@

col印rendido en el印o descrito en otl.cz, yp己/esto gue e'sta es de mc5s crmplio alcance, re

呼71ica coln餅clusi6n de laprJ’mera. (..) La mの′or cz〃7plz.tud de /a ley o de /a俄’sposici6n

legalpuede derivar del bienjurz'dico zutelado - que comprende zambie'n el寂telado por

la oかa /砂- o de /a naturaleza de los medios ad呼tados o de Jos e/ectos prod#ciめs, o

bien de q〃e aque'〃a asuma como Glen?ento constitutiiJo o cJ’rcunstancia calz昨cat九7a el

hecho prey/’sto por /a oかa均?. '’32 ,.少"la accz.6n de un秘7o gueda englobada en la mds

a7印Iia de oかo,. 2/na accz.6n iJ型er/ecta re/erida a iin海’po Je redi/ce denf7`o de la czcci6n

pe7/~/ecta lograda como desarrollo de aque'lla ''33; cJ "ocorre a relacao consL177tiva, o乙I de

absor誇o, g?lando umjれo de�ﾘ�VF���� ma norma incriminadora e'mez.o necessdrio oL/

normalfzLre de prepara�F���mﾖV8ｼ���FR��*薬�7&姪y�覲ﾂ�&Vﾃsr�6��4���襷��6�7F宥V�

cond2/ta anterior ou posterior do agente, cometidcr col7? cz mesmaカ7c7lz.dade prdtica

atinente aquele crz.me; nestes casos, cJ norim incriminadol`a q乙le descreve o meio neces-

sdrio, a norn?aljあe deprepara師o ol/ de鉄ecu堰o de o妨･o cri′77e, ou a conduta anterior

oz/posterior, e'excluz'Jczpela noma a este 7.elativa "3/,. d/ "ocorre, segundo aim7cr Griやigr7i,

q〃ando o/crto prev短o por?/rna nol･ina estd co〃やreendido em o妨･a de c紡宅bito maior e,

portanto, so'este s'e cやlJ’ca''35. Len consm?ens derogat legi consumptae, ou Seja, na

consungao ocorre uma continencia de tipos, sendo alguns tipos absorvidos por outro,

nomeado de tipo consuntivo, "q2/e aかai os demaz’rpara o sez/ campo de/orfcJ, cons'zm7in-

do, absorvendo e dilui77do-os em 5'eu contexto, pJ･evalece e predomi#a a〆nal como uma

unida虎, esboroando a cJplica誇o dos ouかos ''36. s肴o apontados como casos de aplica9着o

do princ王pio da consun確o o crime progressivo (de mz.in/s a pl郷), a progressao criminosa,

as esp6cies de antefato ou p6s-fato impuniveis.

Ha crime progressivo, de acordo com a doutrina, quando o agente, objetivando

alcan9ar皿resultado previamente representado, produz皿evento memos grave que o

objetivo desejado, desenvolvendo seu comportamento que culmina com o resultado dese-

jado. De acofdo com HELENO CLÅuDIO FRAGOSO, "dr.z-se crjJ77eprogressれ7o quando o

agentepassc7, num mesmo conte}-to de ac幻, de crime menos grcrvepa7･a crime mais' grave,

naviolc準do do mesn7o bemjurz’枕’co "37. vむios sao os exemplos trazidos a cola辞o: o crime

de homic王dio absorve a les肴o corporal causadora da morte; o crine de dano absorve o crime

de perigo; o crine de falsifica確o de moeda consome o crime de posse de petrechos para

falsifica車o de moeda; o crime de falsidade ideol6gica flea absorvido pelo crine de bigamia.

Ha progress5o criminosa quando o agente, ap6s ja ter realizado comportamento

que se amolda em tipo penal, prossegue com o seu comportamento, produzindo desdo-

bramento no resultado que passou a ser desejado no percurso da pratica delitiva. "0

Grim e progressivo press即∂e z/in r6jわo; apl･ogressdo crz’7m‘nos'a, uma pluraliczade de

fcztos cometidos de/orma continuada. Sob o a平7ecto鋤fjetivo do鋤jeito, exJ.ste no

crimeprogressivo, Jesde o im'cio, a vontade de colneter a i77/ra誇o de maior grあ;idcz-

de; 72a progressdo criminosa a inten誇o inicial e'de pi･atJ.car o delJ.to menor, e s6



d畢ois e'邸te, no mesn7o z’ter c/’iminis, resolve ele colneter cz z.77/7~a?∂o mais gr.cave. ''38

0 princfpio da consun確o tamb5m e adotado para abranger pluralidade de compor-

t狐e加os do agente, observando ce競os criterios valorativos, nag hip6teses c○nhecidas

como antefatos ou p6s-fatos impuniveis: ``... e'o caso de cz誇es anteriores e posteriores

que cz /ei concebe, implz'cz’ta ou explicitan宅ente, como necessdriczs, ｡2ノaqi/ilo qi/e denかo

do s'entiゐde��&���ｨｪ�&��6�7F幽�｢���wVR�6�&ﾖ�ピvV蹤R�7&6�FV6Y,�6���ﾆV詛ﾗ�VP

accidiろ) ”3ク･ Acerca do tema, 6 justamente a aplica確o do princfpio da consun確o em casos

de pluralidade de compo虹amentos que suscita a maior polemica tanto na jurisprudencia

quanto na doutrina, momente em se tratando de hip6teses que sao reconhecidas como

ante/czctLim ou postjあtim7. S肴o exemplos de antefatos impun王veis alguns comportamen-

tos: a) a subtra確o de cheque em branco, sendo ap6s realizado o preenchimento e a assina-

tura do mesmo com o objetivo de obter vantagem econ6mica atrav5s de saque na agencia

bancaria4° ; b) a posse de `instrumentos empregados usualmente na pratica do crime de

furto'6 consunida pela pratica do furto posterior 41 ; c) a viola確o de domic王lio, como meio

empregado para a pratica do furto42 ; d) a falsidade documental para a pratica do crime de

bigamia43. A questao referente as condutas de contrafa確o de documentos e obten車o de

vantagens pa廿imoniais mediante induz正nento da vitima em eHo media血e a出庫cio, ardil ou

outro meio fraudulento, no Direito brasileiro, ainda 5 bastante discutida doutrinariamente e

mesmo najurisprudencia, a despeito da edi確o de s心mula acerca do tema. De acordo com

a orienta確o doutrinaria de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, ``ocorre oposf/czct坊m

/’mpum'vel fe′7や/’e q7/e, vJ.Jando cro鋤aun’mento de delJ’to ante′'J.or, JeLrenvolva o agente

nova ati明’dade n'坪’ca''J/, dai os exemplos citados pelo doutrinador‥ o adult6rio como fato

irrelevante diante do crime de bigania anterior; a destrui確o de coisa subtrafda coxpetida

pelo autor do furto. "Nessa co材‘untura, qa/ando constitua oj訪oposten’or - feg乙/ndo g坊od

plei'ii′i型ie accz.dit - in e′ノa atividade con?plem entar do Grim e anterio′'oc砧z’mples conseqz.j-

Gncia #oi■177al do primitz.vo delito,虎stinadas czo seu exaurimento, Jem de岬I･apoi当確o

man/esta na gra融eea dos ilJ'citos, /e′7?os para n6s ocorra a cJbso/'誇o con瑠lntz.va''45.

Veja, ainda, o exemplo fomecido por JIMEN亘z DEASUA: "e/印/ehurtam o匂7’eto /o hace

para cやrovecha′■se de e'l,. por eso es inacJmJ’5'ible /aj1/rJ’岬r己idencia cngentz./7a,邸/e ha

considerado /a exz‘Jtencia de dos delJ’tos /concc/rsoJ s.i el qL/e roba o巌irta vende deやi/e's

a oz擁o /a co∫a fusか･az'あ(..) en vez deproclamc汁邸te esta/oma de de/7-audacio'n fe debe

considel･ar como agotamiento del h乙Irto o del robo. '’J6

No caso do crime de evas肴o de divisas, na s血a9着o-modelo apresentada na in廿odu-

車o, em matさria de conflito aparente de nomas, o principio a ser analisado 6 o da consun辞o,

no que pertine ao antefato ou p6s-fato impuniveis, em bastante aproxima確o com a solu車o

para a questao que envolve o fcz/i.ul77 e o estelionato.

3. Natureza do crime de evasao de divisas

A Lein.a 7.492, de 16 dejunho de 1986, ten como objetivo assegurar aprote確o ao

Sistema Financeiro Nacional, adotando mecanismos de Direito Penal, diante da criminaliza車o

de uma s5rie de comportamentos que coloquem ou possam colocar em risco o Sistema
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Financeiro "enqLianto esかe/turajLtrz'dico-econ∂m ica global valiosa para o戌'fado brasi-

/ez.ro”J7, incluindo as instituig6es que participam do Sistema e o pthlico em geral como

investidores de economias no Sistema Financeiro. Dentre os interesses penalmente prote-

gidos pela legislagao citada, esta a garantia da consecu確o das politicas govemamentais

no plano econ6mico,血clusive a pol王tica cambial48･ As opera亨6es亘e c会mbio, de acordo

com a legisla確o pertinente, devem ser regidas pelo principio da transparencia, pemitindo

o estrito controle govemamental atrav5s de mecanismos pr6prios como a fiscaliza確o rea-

1izada pelo Banco Central do Brasil: "por se淵r〆lexos napolJ'fica cambz.al do Estado, na

balan亭a comercia/, nas reservas intel′nacionaJ’f e no pr6prio equilibrio da economia do

paz's, cJs aperag6es calnbiaz’s realz’zad餌por partic乙/lares s'#/‘eitam-se a es/7.ito conかole

governamenta/, para evitar-se o Gxoゐde divz’fcrs e a sonegacdo笹ca/, e fua e/etiva堆o

sc5 e'possz'vel nos casos preγis'Zos pelas nor77妬s czplicゐ′eir ”Jワ･

0 artigo 22, da Lei n.0 7.492/86, no seu c(やc/i, incrimina a conduta lesiva do agente

que efe血a opera確o de cambio n肴o autorizada, com o objetivo de promover evasao de

divisas do pa壬s. Diante da descri確o legal do comportamento incriminado, nota-se clara-

mente que o crime ali definido 6 crime fomal (de evento naturalistico cortado ou de consu-

magao antecipada), pois o tipo menciona o comportamento e o resultado, nao exigindo a

produ確o deste para a sua consuma確o: ``atente-se qz,/e, embora o ele′77ento fuky’e鉦′o do

t車)o deva ser representado pelo czgente, g〃ando da realiza姉o da a誇o n'pica, ndo hd

necessidade, para conLJz/mafdo, qz/e fal escopo se/.a e/efJ’vamente czlcanfado; cJJsim,

i7?d甲endentemente dafiga de divirczLr, o c7'ime estard cons王′′7宅ado com a concrefJ’za誇o

da apera誇o de c〈今mbJ.o, e a ZentaJivapoderd ｡corlメer consoante as dかerL5'as moda/i.dc訪es

de apera誇es''.50 E inportante notar que o tipo legal nao exige a obtengao de qualquer

vantagem econ6mica em favor do agente, muito memos que seja adotado qualquer procedi-

mento fraudulento na pratica delituosa. A expressao "n肴o autorizada'', contida no citado

dispositivo, constitui elemento nomativo do tipo, podendo ser aferida por outras expres-

s6es ou palaⅥas contidas em outros dispositivos incriminadores de ou廿as condutas:

"sem autoriza確o" (artigos 189, 193, 196, § 1,°, XII, 281 e 282, todos do C6digo Penal);

"血devidamente''(a正gos 151, 162, 192,血ciso工, 196, § I.°, V工I,296, § 1.0, 316, 317 e319,

todos do C6digo Penal); "semjusta causa" (artigos 153, 154, 244, 246 e 248, do C6digo

Penal), dentre outras. 0 elemento nomativo do tipo "n盃o autorizada" exige a formulag肴o

de umjuizo de valor da situa確o de fato detectada, sem que necessariamente te血a havido

fraude ou falsidade docunental para a pratica do crime de evasao de divisas.

Constata-se, portanto, pela completa distin確o entre os crimes de evas肴o de divisas

e o crime de estelionato, este廿atado no a誼go 171, do C6digo Penal,疏o se podendo

cogitar tratar-se aquele de tipo especial em rela確o a este. Desde a classifica商o doutrin各ria

que divide os crimes em materiais, formais e de mera conduta, ate a analise dos elementos

dos tipos em quest着o, verifica-se que sao completamente distintos os crimes mencionados,

at6 mesmo pelos bens juridicos penalmente protegidos. Costuma-se, na praxe po.1icial,

atribuir-se a denomina確o de fraudes cambiais para designar os acontecimentos que resul-

taram na evasao de milh5es de d61ares decorrente das praticas narradas na introdu確o.

Trata-se de jarg肴o utilizado para ilustrar a pratica exaurida do crime de evasao de divisas



(relativamente a efetiva remessa do nunerario para o exterior) aliada as praticas fraudulen-

tas como falsifica申o de documentos pdblicos e particulares, alem de falsidade ideol6gica

dos con抽os･ C〇両udo, deve-se ter em mente que, em temosj血dicos, os compo虹amen-

tos sao completamente aut6nomos e independentes, n着o sendo exigida a pratica de fraude

para o cometinento da conduta incriminada no tipo legal do artigo 22. Na verdade, Poder-

se-ia cogitar na introdu確o de nova conduta incriminada que absorvesse os diversos

comportamentos delinqtienciais enunciados, mas, de acordo com a legisla辞o em vigor,

nao ha como se entenderpossfvel a absor確o dos crimes de rcy/fu7n pelo crime de evas肴o de

divisas. Assim sendo, nao 5 possivel acolher a posi確o, ainda que nao expressa, sobre o

tema, do penalista TIGRE MAIA: "｡e所7~e os meJ.os錆ecutz.vos usua/Jnente utz.lz.zcz｡ofpara

perz7e加r o ;rz.Jne crvulta777, For 5'uaf.eqz2GncJ.のa/raude e aj紘iああdocuinental''5`.

A despeito das pondera96es acima, quanto a impossibilidade de se dar o mesmo

廿at狐ento legal do a正go 171, do C6digo Penal, ao tipo penal cuidado no a轟igo 22, daLei

n･° 7.492/86, conveniente 5 a analise･ em mat5ria de concurso aparente de nomas, da

quest5o que envolve os crimes de fc疑ul77 e de estelionato.

4･ Coneurso aparente de nomas nas舟audes com resu賞tado patrimonial

Acerca da conduta do agente que, apes haver甜s臆cado urn doc皿ento, o empre-

ga na pratica de estelionato, na doutrina e jurisprudencia brasileiras ha quatro posig6es

diferentes. Em outros paises, contudo, inexiste controv5rsia, ao memos najurisprud’encia,

acerca da solu鋳o para tal questao: "na施lJ.のpor ere/印/o, na concorrencz.a de/cz/fo e

estelz’onato n釦�R�&V6���R��VR���FVﾄｨ�gF��ﾖ�｢訝�w&7'fR��'6�'fR����WG&�����VR���W7FVﾆ����F�

鋤clui ofz/sopolノJe′- este meJ’opa/~a a suaprdtJ.ca,. o /~econhecimento de amb｡s os crimes

e'juri岬n/dGncia cost/r7zie a pac昨ca ” J2.

De acordo com aprimeirapos華o, o crime de falsifica確o de documento absorve o

estelionat〇･ Nas palavras de NELSON HUNGRIA, quando o fcrfuum 6 o血ico meio empre-

gado pelo agente para obten確o de vantagem patrimonial, esta deve ser.a solu辞o: "em

nofL5,a apz‘m’Go, o caso co#?porta ｡#c虹rolu誇es ｡J’ve持czf, co72/orme fe/.c7, oz/ ndo, of弗um

o z/'m’co mez’o/raud}/lento empregado pelo czgente･ Naprimej.ra履フo'tese, Zem-se de ,.d｡n一

第car z//77 crz‘7タでe z巌.co言JZo e', crpenas o dej紘idade･ j bern certo gue a obten率治療

e/etz’vo /乙/cro z.lz'c/’to e'z’nd確rente ao c.rJ’mnj紘J’,即e e'｡e #atureza/orma/, cla∬z第cado

c｡7no o/ensJ’vo da/e'p就lJ.ca, e ndo do patrJ./7誇nJ’o･ Nada obstante, pore'772, o/cr/sum estd

ac短/’7’to a potencz‘alJ’dade de z//n p/･oe/.udicJ.u〃? cJlteri郷, /anto assJ.n7 qz/e deJ.持ard de exz.stir

quandoj乙Ite･ no caso concreto･ essapotencJ’alJ’da｡e. O/cr/鋤/77 ndo fe desnatura quan｡o

o agente W‘5’a a u772 /z/cro J.lz'cz.to, e nen宅mesmo guando este vein a 7'ea/J’zczr-se. a e/e/z.vo

proe/’udicz’um czlterz’z/s', e〃7 fal 4JPc;tese, #ada maJ’J e'gz/e o鋤aurz’#7ento dof7/Sum. Q坊an-

｡o a #′7? cri777e/ormalse fegue o ｡cz#o e/etJ’vo′ ndo surge novo crin7e.. o gue c7contece e'�ｦfP

ele fe鋤aure, m∫ contJ.nuando c持er寂’co e o mesmo /apcz7`te a sua /クでaz’orpun;.bilz.｡cz｡e,

quando a /e7. expressa/77ente o declarら〉･ A obten率わ｡e /ucro J‘lz'cJ.to 7nediantej紘z/in n命o

e'mais gue ui7宅estel/’onato gualJ昨cado pelo mez‘o仰4薯4LLOM臥Iり''53. 0 fundamento de



王MAR戸

各scoしA DたMAG工S丁RA丁URA R良G重ONAし干王D王RAし

tal orienta確o reside na qualiflca頑o do crime de f｡/鋤m como crime fi?mal, considerando o

proveito econ6mic○ ○btido como exa皿imento da conduta血crim血ada (a患Isidade).

A segunda posi車o considera que o crime de estelionato absorve o crime de falsida輸

de material: "oj紘um como ressurte J.rr紗agゐ′e/, r錐)rese庇cz,���6�6��ﾖW｢踉�W��6ｦ�vVﾐ

necessみiapara cz consec笹do da vantagem ilz'cita,�｣v�ﾆ芳�FR�R�W66���ｦﾇD｢贍�2�F���vV簟

te. Nessa co7?/’untura, constitui o.佃/sum o pro'pri｡ engodo, en血/ste, enlifo o己/ ardil

みtinados cz z’J肋zz’r ｡utrem em erro e a z.laqL/eai■ si/a boa-/e'.�7&蒙RﾖﾖV薬��プVﾖ'&�

parcz, i77serido no desenvo勅‘mento da plメogressividade/Ztica, o s'?in?matLim opus do cri-

me-�ﾒ��や竰��76猛ﾂ�v程�襷���ｵ��s��6�7F幽�6ﾆ����#g�&���V�6V��4v����)h�&��f�VFP

consti寂tiva do estelionato, Jendo este a meta e o escopo do agente cJo longo de zodo iter

criminis, femos para nc5s ocorra a czbsor堆o cons乙/ntiva. Dessa/om?cz, por/or?a da

con部/n誇o, czj祇idade s'e俄’lui no estelionato, que, aかaindo-apara s'ez/ ca7npo de/or�7｢ﾀ

a absorve, com｡, alz.dLf,jd assenteporf7rta messe deju/gaゐs,.. '’5J. Trata-se da posi確o do

Superior T正bunal de Justi9a, contida na s心mula n.0 17, devidame血e explicitada por皿de

seus brilhantes integrantes, o jurista ASSIS DE TOLEDO: "... modalidades dej祇um e

estelionato, guando aq乙[ele se餅aure 77afaz/dq邸/e cons'tituz‘ elemento es'sencial deste

rfltimo. Jsso acontece, por el~emplo, mj祇卵caf∂o de棚でdocL1mento gαe,?isado como

丹az/de para obten誇o de /ucro paかimonial z’ndevido, s'e esgota em fz/a potencialidade

lesか｡, perinanecendo feln q己ialquer oi妬･aカでalidade oi/ possibilidczde de?/so佃x... a/-

gue'mj菰z7?ca a assinat?/ra do cor7'enti証a em 1/777 cheqi/e e obte'm, no Banco Lracqdo, o

pagamento indeviJoJ. Como o cheque esgotou-se na consi/7nafdo do estelionato, n釦

podendo mai�fW tilzzadopal`a o?毎rosj訪s, o Grim e-�ﾒ�FR�W7FVﾆ柳��F���'6�'fR���7｢�7V縒��ゴR�

Assim, a falsidade constitui meio de execug5o para o crime de estelionato, inserindo-se na

elementar "qualquer meio缶audulento'', sem maior potencialidade lesiva. Vale notar que, de

acordo com a orienta確o de ASSIS DE TOLEDO, caso o fc7短m nao esgote suapotencialidade

lesiva no est?lionato, a hip6tese 5 de concurso fomal de crimes56.

A terceira posi確o defende o concurso fomal entre o estelionato e a falsiflcag肴o

documental, por considerar que houve unidade de a確o, de des王gnio, mas pluralidade de

bensjuridicos violados. Trata-se da posi確o do penalista E. MAGAL嘘屯S DE NORONRA57,

bern como encampada pelo Supremo Tribunal Federal58 , mag criticada pela dou心血a: "o

conc肌ro/ormal餅z.ge unJ.dade de condz/ta /CP c7所. 7の. Na eやe'cie, exz’Jte pl乙/ralidade

de con?portainenios佃cJ f擁J昨cafdo e do estelionatoJ, norl7?almente dJ’s'tanciados no

tempo.軌ponha-se邸/e o s労’ez’tojあ寂弟印Ie o ozy)y.eto matel-z‘al emjanei/~o e el培｡#e c7 v宏J’ma

el7宅dezenわro.. como considerar a pl･esenca de?in?a�b���6����&����Tg6��fW'｢v7ｦﾖ�2���2�

cやresentar czj乙短dcrde e o estelionato como atos de uma mesma c｡nみIta. 0rcJ, e'JJ狗ci/

aceitaγ a.加短所ca(姉o 5'6 como u7宅czto. ''59

A quarta e ultima orienta確o defende o concurso material entre os cri型es de

estelionato e de falsifica確o de docunento. Trata-se da posi確o de HELENO CLÅuDIO

FRAGOS06° e de DAMÅsIO E. DE JESUS, tendo este apresentad○ ○s segu血tes arg皿en-

tos: "sob o prisma /e'cnico, czplicando-se os prカ7c互?ios do妨･i�3W&薮2ﾂ�Xvx�h���6�6棉'6�

n2aterial de crim鋤../cz/so e estelionato. Nao e'possJ'vel reconhecer-se uln co;卵ito cやaren-

te de #ormas e, cガ鋤te dJ’Jso, cやlicar-se opri#cz2?io daprogress房o crimi7?oscz, consideran-



do-se urn so'delito absorvente do ante/czctum ou do postjわt〃m J‘J7apu琉7e/. (.) No caso,

aj紘iJc南e a筋7ge a/e'p紡lJ.ca,. o estelz’onato, o paかJ.��ﾖ譁��踉��&蒙Wｨ�g&����Y�ｦ�B��Rr�

鋤/’ez.to pass九7o; no fegundo, o lesado･ Ale'm dJ’Jso, oj紘o nGo e'um meio execut6#.0

necessみz.o oz/ nornccz/ para cz prdtica do gstelJ‘onato･ Por〆m, J’ncidem sobre o｡y.etos

materiaおdz/ere庇es.’nofz/Jo, Jobre o docun宅ento,. no gstelionato, Jobre cJpessoa z.ludz.dcz

e a vanta8em ilz'cita''61.

Em sintese apertada, s肴o estas as quatro principais posig6es doutrinarias e

jurisprudenciais sobre o tema envolvendo o estelionato e a falsidade material quando o

documento 6`utilizado para o induzimento ou manuten確o do lesado em erro, e, assim, o

agente obt5m vantagem econ6mica indevida. E, das quatro orientag6es, 5 de se reconhecer

que, em obedi台ncia ao princ王pio da consun碑o, diante da no確o do antefato inpunivel,

deve ser adotada a solu確o que aponta para a pratica tao somente do crime de estelionato,

desde que o肋Eum nao tenha maiorpotencialidade lesiva a nao ser a exercidano estelionato,

caso contrario a solu車o sera a do concurso material de crimes.

5･ Co皿curso de Crimes de evas盃o de divisas e de f池坊m

0 raciocinio acina apresentado no tocante ao estelionato e a falsidade docunental

nao pode ser adotado relativamente aos crimes denominados de "fraude cambial", ou seja,

a evas負o de divisas e os cr血es de挑idade doc皿ental material e ideol6gica, de血o do

contexto da narra確o feita quanto a situa車o fatica que se verificou nas apurag6es realiza-

das pelo Banco Central do Brasil. Trata-se de quest肴o nova, mas que nao guarda similitude

com o estelionato e o fczkul77 nas suas rela印es e confrontos.

Para reconhecimento de crime dnico, por forga de aplica確o do princ王pio da

consun確o, nao 5 requisito que os comportamentos adotados violem o mesmo bemjuridico

penalmente protegid〇･ Masさnecess誼o que a conduta descrita em noma penal

incrininadora seja meio necessario ou nomal fase de prepara確o ou execu確o de outro

crime, ou pelo memos, constitua conduta anterior ou posterior do agente, perpetrada com a

mesma宜nalidade pratica atinente ao crime desejado.

Na si亡ua確o椅tica apresentada, o conte心do del血oso dos compo巾a皿e虹os havi-

dos se deveu ao objetivo正nal de promover a evasao de divisas, obtendo posteriomente

lucro魚buloso com a repa正a確o dos d6lares remetidos para o exterior com o c含mbio negro

(diante da diferen亨a de cotag6es a 5poca alcangar patamar superior a Gem por cento).

Con血do, 〇両os最ns fbram perseguidos pelos agentes, de血e os quais se坤roveitar da

numera確o de guias e declarag6es de importa確o autenticas para confeccionar doc早men-

tos piiblicos falsos, fabricando, outrossim, documentos particulares falsos cujos dados

deverian constar dos primeiros e estavam sujeitos a confer6ncia. Houve prejuizo direto

para aqueles que haviam obtido guias e declarag6es de importa確o verdadeiras, cujos

ndmeros foram indevidamente utilizados, pois com o registro dos docunentos no Banco

Central, era impossivel a celebra確o de novos contratos de cambio (com as guias autenti-

cas) diante dos valores jをcontratados espuriamente pelas empresas fictfcias.
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Assim, no caso espec絶co das denom血adas "宜audes c狐biais'', a血da que s? cogi-

tasse em adotar o mesmo racioc血io expresso na s心mula n.0 17, do Superior Trib皿al de

Justiga, consoante o qual ha crime血ico de estelionato quando a potencialidade lesiva do

佃LJul77 se esgota naquele 62 , a hip6tese n着o seria de reconhecimento de crime血ico, qual

seja, o da evasao de divisas, considerando que a potencialidade lesiva dos crimes de

falsidade material (tanto no tocante aos docunentos p心blicos, quanto nos particulares)

nao se esgotaria no crime contra o sistema financeiro nacional defmido no artigo 22, cc研/i,

daLein.° 7.492/86.

Independentemente da conclusao acima tirada, 5 oportuno reiterar que o crime

tipificado no artigo 22, supramencionado, nao cont5m qualquer elemento do tipo relativo a

fraude como meio necessario ou fase nomal de prepara鋳o ou execu確o do crime de eva-

sao de divisas. Restaria, t肴o-somente, a ver流ca確o do ante.佃ctm7 impunivel relativamen-

te ao crime contra o sistema fmanceiro nacional. Contudo, n5o ha rela辞o de meio-宜m entre

os comportamentos adotados, ou seja, os crimes de falsidade nao foram perpetrados como

etapa necessaria, tendo como objetivo dnico e aut6nomo de obten車o de 6xito na realiza-

韓o das operag5es de cambio, mas sim com a inten確o de obstru確o do controle regular

realizado pelas autoridades monetarias, aliada ao objetivo (ainda que nao direto) de prov○○

ca確o de prejuizo aqueles detentores dos documentos autenticos e, portanto, regulamen-

te autorizados a celebrarem contratos de c含mbio com as insti調i96es宜nanceiras autoriza-

das a operarem no mercado de cambio. Mz/fafJ.即m/tandis', 5 o mesmo raciocinio apresenta-

do por FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, no tocante a possibilidade de concurso

material de crimes de roubo e seqtiestro na hip6tese em que a priva申o da liberdade da

vitima se veri宜ca ap6s a apreensao da coisa alheia m6vel, com o objetivo de assegurar e

resguardar, por algun tempo, o desconhecimento do crine, para sua pronta comunica確o

para as autoridades responsaveis63.

Assim sendo, ojulgamento ac士ma mencionado, oriundo do Tribunal Regional Fede-

ral da 2.a Regiao, no sentido da admissibilidade do concurso material entre o crime de

evas肴o de divisas e da falsidade ideol6gica, retrata exatamente a orienta車o mais consent含nea

com a realidade juridica, ao considerar que o crime de rcz/fum n着o pode ser considerado

consumido pelo crime de evas着o de divisas. 0 equivoco do Julgado, no entanto, se deu ao

nao considerar o concurso material entre os crimes de falsidade material (de documentos

函blicos e pa誼culares) e de免1sidade ideol6gica (quanto aos contratos de cambio, com

infbma96es acerca das imp〇五a95es realizadas, mas que n皿ca de免t○ ○coneram). Daf a

importante observa申o feita pelo Procurador Regional da Repdblica e ilustre Professor

universitario, GUSTAVO TEPEDINO: "Col7t e/eito,��ｨｵ�.ﾖ6�fF��FR�F�7｢�V蹤�7�ﾆ�&ﾆ漬

c'os e particz//ares, hd i�sv��7｢�2v芳�FR�ﾖ�FW&����Vﾙ4���fR�f9�芳�����&��&���(�i����F�

doc乙m7ento, z’sto e', o agente altera, no /odo oi/ emparte,/or/‘a o?I cria im? docz/mento novo.

/�����4｢�2v芳�FR�芳V�3ｶv�6�ﾂ���6�FX堡F��F��F�7V都&V襄ｦ��Rvｨｵ�ﾂ���R��ﾂ���砲�����6��7｠

declara誇o nela餅pressa ndo correJponde a vei■dade. /..J Aj紘Jysca錘o de docz/mentos

pz約lj.cos e particz/lczres se consumoz/ na medida em舛e os czc"sados inst7■uz'ram os con-

かatos de can?bio com documentos pi2blJ’cos e par/ic己tlarej'j紘os /gllias de importa印o,

declaraf6es de J’mportafゐo. /c沈tras da STC以BENEL〔L考etcJ. P｡r sua veg, a/cz/s'idade



z’deolo'gz’ca 7'estou co擁grrac7cz pelojわあos aα;sa｡o部’邪erz’7'e777, #os z.m7z.gr.taJ｡f con/7.a-

tos de c鋤bz.o, declara印e買’m;erJ'dJ’cas Lfobre J‘mportaf6es gue n〃nca/ora〃7 rea/z.zadczs "64.

E importante concluir, portanto, no sentido da perfeita admissibilidade do concurso

material de crimes envolvendo a evasao de divisas e as falsidades docunentais (material e

ideol6gica), obseⅣ狐d○○se, es正tamente, a regra nomativa prevista no a正go 69, do C6di-

go Penal brasileiro, diante da existencia de varios comportamentos delituosos (de indole

fomal) causadores de crimes aut6nomos e independentes, devendo se proceder a soma

das sang6es aplicaveis a cada urn dos crimes, nao se tratando de hip6tese de concurso

aparente de nomas･ Nas palavras de RANS WELZEL, "el czutor comete varias ace;.ones

pun親es z’#d笹endiente/7宅ente /plc/ralidad de hechoLrJ.. en este caso fiene gue da持e l乙/ga/;

por prz’nc砂.o, a /a acz/mulacJ‘c5n de fodas /as penas J’ndivJ‘みales. Efte princ砂’o de

acumz/lacio'n 7‘z’ge en /oma z.lJ’/m’tada J6lo para /as penas pe′petuas prz’vatz’vczs de /a

libe7イa(7. ''65

Bi皿ogra庫a

I 0 crime de evasao de divisas vein previsto no artigo 22, da Lei n.a 7.492, de 16/06/1986, nos

seguintes temos: ``E/ef�������X�ﾊV�do de cd/77bz’o #∂o cz乙/to履adcz, co/77 oガm cねp/’o/77ove/■ evasdo de

dz’vz’sas do Paz's･ Pena - Recl乙/sdo de 2佃oz’sJ a 6 /sez’fJ anof, e in/lta. Par細･cz/o iim.co. /#cor′■e #a

n7esi7宅apena 7z/e/77, a ql/a/印/e′弓Z’寂/o′ PI･o〃tove, Je/1? a���'｢遖�ﾍf���v���7｢�2v�｢vF7｢�F2��ﾖ�F7｢���r軼｢誚�

pa′･a o exte/･z’o/; ozmele /1?antJ’vel- cねp｡sz’tos ndo declarados a /~epa/-/z’f∂o/ecねl･al col7?petente ".

2 0 crime de falsidade ideol6gica, na sua modalidade gen6rica, vein previsto no artigo 299, do C6digo

Penal, j‘# ve/-bj’F.. ``0〃擁./; en7 docmつento p乙ibl!’co o�����G｢�6程ﾆ��&FV6ﾆ�ﾈ���ﾍf��FR�FVﾆR�FWg｢���6�4ｦ7｢�

ome/e z’/are/’;’r oタ//cL7e′- z’棚e/'!’/'｡eclal･a誇oj紘a o乙I ｡j’ve/'fa c/叩ue devJ’a Jelノescrz’ta, co〃t o〆m ｡e

pi.e/’諸iccr/. dz’re ilo, c'rj’czl･ obw‘ga印o o胴//eral･ cz ve/`c7czde Jobl.e/cztoj"ridicamente /'elevante. P｡na _

rech′sdo･ d�ﾙ����7ｨ�b66��7ｦ踟2ﾂ�R�ﾘ7R�F�ﾂ�2vR���F�6梯��V蹤��Rw�ﾈﾖ�｢�6��R��V6ﾀ/s奇o, de����9���w2��踟2ﾂ�6P

docim7ento e'pa偽’ci/la/: "

3 0 crime de falsifica確o de documento p｡blico vein previsto no artigo 297, do C6digo Penal:

"F｡短7?ca/;����F�����V�,'��'FRﾂ��｢���ﾇFX�ﾊV�ﾊR�F�7｢�V蹤����ﾄｨ�V6��fW&F7ｦFV�&���V���ﾒ�&V6ﾈｻﾖF��3vR�F�訌

a s'eJ.f c7/つoS, e mzi/ta”.

4 0 crime de falsifica確o de documento particular encontra-se tipiflcado no artigo 298, do C6digo

Penal: "凡z/帝?ca/; #o /odo oz/ e/7? par/e, docタ//77ento pa/-/J‘αI/alメo乙` c7lterczr doc勅zento pa′■tj.c乙/lai･

ve/’dc?deJ’ro. Pel?a - reclz/sdo, de 1//7? a ciI?co anos, e m��F�"�

5 Eis o trecho do voto do Relator acerca do tema: "..., qzmto czo conc'?//.s'o mcJte/･J.a/, e庇/.e fodos os

c;‘z’;7zes de/cr/fo, p;’evj’証os��2����Vv�2�#途ﾂ�#唐�R�#湯ﾂ�V蹤R�F��w｢���95ﾖ6W74ｨ�gf���ｨ�fv������3ｸ�h��ﾖGG｢���

adotadc7. Ncz /-ealz’dade, o crj’me de evas命o de dz’v;’sas, pl･evj’証o #o a頑’go 22 cpa/一向rcz/o Izm’co dcz Lez.

/?. a 7. 492/96, ndo czbs.o′γe o/cr/fo, co/7io Fe乃sse este se乙` e/e/7?ento z’所eg/･ante･ rrata-se de de/.I.fo g乙/e

tanto pode ser p′′atJ‘cado mediante j紘坊｡afGo de doc己′ment｡s', con7o s'en? p/.e'vz’o /.eci//-s'o cl esse

eやedz’ente･ Sle o czgente/cz/擁ca docz����蹤�2�R�6����&�6R�&VﾆW����x��R�7｢�Wf�6F���Yhﾘ�gb��g67'2ﾂ�FW��2�簟

tando #o &terlo′･ os /`e｡紹sos z’/`/`egr/la/.〃1ente ccやtados, /?a realJ.dczcカp′･atz.ca doJ.J cl■!.n7es e巌o?!/77

s6, co/7?o se/osse a/cI/fo /neJ’o #e｡essc5/-/’o a pl■c紡’｡a do ｡/-J‘nうe華cal･ Nes'se pa/頂’c乙′la′了porfanto, cJ

sentenfa ndo /72e′′e｡e censi/ra･ 4penas entendo gz;/e oj紘o czz'p′･evz’証o e'so'o do czr/z’go 299. o棚e/’a

a/cz/s’z#ca誇o z’deo碕"J’ca de j‘/7与ロo/.ta印es /誘o realj’zcrdczs,. p/.aticado, o/･a #宅ediante/cz/擁ca?do de

docタImentosp乙zblicos, o/~a mediante/cI/s'〆ca姉o de do｡i//クでentospartic己/laiメes,. e ndo esse cn.me maz.s

o dej紘z�6�ﾞｦ��FR�F�6ﾖV蹤�7�gT葎�j��2��7ｧ&b��#途�#taz’s o dej紘z#ca?∂o de docmてentospal■/z’czf-

lares佃rJ. 298J. Nes'se caso･ SJ’m, e'q���6R���R�7｢��"�X�i��7ｦ'6�)/ｦ��F7'2�f�ﾈ��ｨ�fV8.ﾖFTbﾂ��Vﾆ��2�｢糒s�

整善i霊’,`篤|eal,a.gr等蓋iLm|iga謹諾jou篭:豊a|8,u|#up=b:i霊dTorlLbouEa.I Fees;o,諾,発,:eral da
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6 Dai a precisa observa確o de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROS〇･ segundo a qual "tGm as'

帥oβ, des'tarte, empi･z.m蜜?z’o, z’denf7’dczdepr匂r!’cz, c7eco/'rentes dcz estr寂e/rcz queんhes e'dcrcJczpela /ez’, c7e

modo gc/e cadcJ 1/in e’d短J.庇o do o妬o''(Co研ito cやa7･ente de #omas penc#’J,垂Revista dos

Thbunais, S肴o P餌lo, (673), nov de 1991, p･ 29L

7 prz’#c砂’os de Derecho Penal - La Le)/y el Delj’to, reimpressao da 3. Ed･, Buenos Aires, Abeledo-

Perrot, 1997, p. 141. No mesmo sentido: Damをsio E. de Jesus: ``初g即tczs /ez’掴do z’nd印endentes

enかe fi, o掘れzs's'e coordenam, de/oma卵e fe z’ntegram o乙は'e excluen件ec互)I･ocantente･ Nao ral`o,

prec}’fa o z‘所e’rprete reso/ver. q���ﾈ*�,ﾖ�F�2�F���&FV��胯V蹤�JrvGｨ�f6��X�f7｢�7ｧ���f8.��ﾆVﾂ����6�6�p

(Dz’7`ez’to Penal - Parte Geral, vol. 1, 12. Ed･, Sao Paulo, Editora Saraiva, 1998, p. 92)･

8 JIMENEz DE ASUA, Princzpz’os de Del･echo Penal, ob. cit., pp. 141/142･

9 Dz.rez.to Penal - Parte Gercz/, vol. I, ob･ cit･, p･ 93. No mesmo sentido: FRANCISCO DE ASSIS

TOLEDO, Pγz.77cz'pz.os bdsz’cos de Dz’rez’to Pena/, 5. Ed･, Sao Paulo, Editora Saraiva, 1994, p. 51.

1° Eis o trecho quarto a observa確o feita:�ﾆ��F�9h��b6���ﾆVﾖ����W&�ﾂ���7F����6R�ﾗ���6��ｦ7ｨﾔr6�6�

qz/e se oc即6 en este c桃i′nto, d緬喝riendo el conc鮒o/orn7al de delitos, del conc鮒o cJe /砂es･ La

dj’弱‘#ci6n se 7'emonta cz Ado//o Merke/, y s'e halla consc7grada en los rratados de Bz./脇’#g, Mcaye/;

H担pe/, Lz’szt-窃hm’c舟, Mezge左etc.. y h短J.do oi/efo de frab`z/’or monog7'･豹cos, como /os de Le庇,

Bc拙mgarten, Hz‘rs'chberg, Honingy ot′■os･ ”

'[ Dal as criticas feitas por JRENEz DE ASUA (ob. cit., p. 142), DAMAsIO E. DE JESUS (ob.

誌.;opjar9,4)’, ,C嵩F|°i茅,Ei#NTo°cLC諮[°oPFe#G?sm誹(`L°..築’e,3;eE:‘,.'蔦pdee��｣ｨ�ｲ窈hｮﾕﾙk`

GercI/, 7. Ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 1985, p. 374), dentre outros.
12 0 autor explica o seu pensamento, em seguida: "op/-oble〃7apertz’ne･窮starte′巌o cやenas com a

n脇･a cやlz’ca誇o da sanctJ’ojim’f, con7o crdvogan宅a/g甲郷pena/is/czf, mc]f, fobret����2v��cr�7ｧ�仞W&��

adeqiicz誇o辞〕z’ca, pela 7tecessz’dcrde de se aq招‘lata/. e de部肋i/.加重o o祝やos /-ealmente呼/z’cム′eJ’�ﾀ

ress.研tz’脇o cr i研i誇o dcz pena印/e col/bel･ co/Ilo Fimples consectc5r;‘o oz/ corold′･io cね部/bswn諦o

碑?ica aperadcz''(Co]卵ito czpa/'ente de no′偽aspencH’r, ob. cit･, p. 291)･

i3丁m僻N毛z DE Asロムob. cit., p. 144.

14 FERNANDO DE ALME工DA PEDROSO,廿ab. cit., p. 292.

15 Derechope棚l - Parte general, 4･ ed･ a血aL y劃pl･, Buenos Aires, Editorial As億ea, 1996, pp･

275/276.

16 FERNANDO DE ALM玉IDA PEDROSO, Co研ito czparente de mom?aspenaz’s., cit･, p. 293.

17 FERNANDO DE ALREIDA PEDROSO, trab. cit., p. 293. 0 mesmo autor complementa a

de魚ni確o apresentada: ``estabelece-se, de fal arte, a co/-rela姉o enかe訪po geral e垂?o e岬ecu‘a/,

envergando跳.te zodas as ca/'acterz’s'/z‘cas dcJqi/eles, contuめcom acre's'cz’mos e箪〉ec!’az’s. 0碑)o

e平7ecz‘a/, po/･ conseg招’所e, preenche i’#tegralmente o ;zZ?o ge/'a/, com a exz.gemia, po手e'm, de o助手as

particzJJal■icねdes�V6W763W&��2���6�R�&���ﾖ�ﾒyhﾘ�f6��F��2�ｨ�VﾖZR��77｢譁篷y�Vﾒ��Vﾇ�X*����.&��X.&Rﾐ

cial z.�6芳R�f7ｦﾖ&Rvﾒ�6�ｵ｢薬�vR��ﾂrr�"��6唯篦����#�2亭

18 Dかeito Penal - Parte Geral, ob. cit., pp. 94/95.

19 Pri#｡z2?ios b窮’cos de Dz’rez’topenal ob･ cit., p. 51.

20 DAMAsIO E. DE JESUS, Di/-ei/o Pe�7｢��ﾒ��7ｧ$ｦR�vW&7｢���"��6唯篦�鉄ｲ�dU$��腑��DR��ﾅ$TD�

PEDROSO, Co研ito czparente de��(�f��2��V��ｨ�g2ﾂ�G&�"��6唯篦����#�3ｲ�УﾄT蔗�4ﾈ��TD避

FRAGOSO, Li誇es de Direitopenal - A nova Parte Gercz/, ob. cit., p. 375.

21 DAMÅsIO E. DE JESUS, Dz’rez’fo Penal - Pa/･te geral, ob. cit., p. 95.

22 FERNÅNDO DE ALMEIDA PEDROSO, Co研ito呼arente de���7ｧ7�V��ｨ�fbﾂ�6唯篦��R�#�2���

mesmo autor ainda enuncia v祉ios outros exemplos, como o rapto em rela確o ao se(押estro; o

peculato emrela辞o a apropria碑o ind5bita, o tipo penal do artigo 176, do C6digo Penal, emrela碕o

ao estelionato comum.

23 FEENANDO DE ALMEIDA PEDROSO, Col卵!’to cやarente de #omaspenaJ’J, cit･, p. 293.

24 Assim, de acordo com os ensinamentos de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, ′`a

emI確ia姉o doprJ’椎zpio,寂eγa巌ente, Ze〃t o mesmo sigrJJ?cado, com ｡妨･c狐pakrvras, gi/e oprimz'-

pio cあ呼)eciczlz’drde, c地zimZo gue opreceito de /eipri�7｣"��ﾉX笆��YjfV6����&X<��ﾆV6R�6�'&R��ﾖﾆP



且sc○しA DE MAG工S丁RA丁URA R且G工ONAしFEDERA｣

履e'糊bsz’綴rz’o e J1/pletz’vo侮?o gera/J (.) Assin?, Jen?p/'e g乙/e m頼z?o apecz.cr/ ndopi/｡e/; po/'mt

motz’vo g"a/gi/e/; czbrz’ga′･確7J’cantente o epz’Jo'｡J’o g�e s'e analisa e exczmJ.#cz, o辞)o gercz/, s乙/bs/.dJ.c5rJ.a

e鋤plefz’vaJ7宅ente･ con宅o rese]γa do垂?o即ecJ.al 6’d gz/e conte'm /odos os Je��2�VﾆR9�觀蹤�｢ﾂ�����v4ｧ&@

gr/arz’dc洋舞’｡a cro/c7to " (Co励’to czparente de��プ�2ﾂ�6唯篦����#釘亭

25 FERNANDO DE A止MEIDA PEDROSO, Co幼ito cz押ente de #omaspenczz.f, cit., p. 294.

26 FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, Comz.to czpczl･ente ｡e #o/-#榔penaまr, cit･, pp. 294/295.

27 JRENEz DE AS垂擁.#czPz.os de Derechopenal - La均ノy elDe/z./o, ob. cit., p. 147.

28 A respeito de tal afima車o, confira a orienta碑o de FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO:

"7誘o com/ngamos, pore'#t, d｡pensa77宅ento dczqueles卵e somente vJ.鋤a/J.zan宅cz fubsz.dial･z.ecねde fe

o垂7o gi/e a ab]■z’gcz/omtenos g7･crve g������.&�-ﾖ6�'F�FⅨ�ﾖ7｣ｲ瀰撮menos g7'crve,糊Surte cJp/z.cゐ′el

o /やo鋤椋’cJz’｡rz’o fe型フ/.e卯/e o apecJ’a/, Jo邸/al e'ele gera/, Sobejar Jen宅campo/e’rtj.l oz/ ens｡n｡h｡s

para co〃p7`eendel- o/czto ” (Co切z’to czpa′ノente de norn禍. penaz‘s., cit., p. 294).

29 DAMÅsIO E. DE JESUS, Dj.rez.to Penal - Pa/~fe Sera/, Cit., p. 98.

30 CARLOS CREUS, De/.echo Penal - Paiイe gene/-al, ob. cit･, p. 28L

3] p/.z‘#czZ?z.os bdsj’cos de Dz’reitopenal, ob. cit., p. 52.

32 J|MEN丘Z DE ASUA, Prz.#｡zZ)z.os de Del･echopenal - La Le);y el Delz.to, ob. cit., p. 147.

3書cARLOS CREUS, De′ノecho Penal - Parte geneiメal, ob･ cit･, p･ 28 1.

34 DAMAsIO E. DE JESUS, D!./.e;.to Penal - Parfe ge′･a/, ob. cit., p. 99.

35 E. MAGALH紬S NORONHA, Dz.7~ez.to Penal, vol. 1 , atual. porAdalberto Jos6 Q. T. de Camargo

Aranha, 25. ed., Sao Paulo, Editora Saraiva, 1 987, p. 265.
36 FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, ｡o切z.to czpal■ente ｡e #o7.maspenc癌, cit., p. 295.

37 Lz.誇es c7e D/’rez’topenal- a #ova Parte Ge′`al, cit･, p. 376. "... #o c/.z.me /o研.#/ra姉y ｡e conte読め

progressz’vo h訪nt帥i/cessdo oL` p7-og7.ess寄o de句os gz/e se /･ealz.zcrlimo evo/verf5tz.co, #o plano

con｡reto･ na fi寂afdo e〃l g乙/e/enomenlcan宅ente labol･o乙I o調/’eito ativo. NGo Je��2��蹤�V��V�*妨F�褞

to p/'oced訪te ex;’gz’理a]･a o e/ez’/o dcz com宅′n諦o e〃7 c/-j’n?es p]'ogressj’vos, gi/e o anterz.o′･.st｡nt｡

/neno′･ g7'avz‘dcz｡e g乙/e o肋bsegi/ente･ Ne/7持e/77p′･e･ po/.tanto′ a czbso′~誇o do mz.o′･ pelo /nenor

｡es.po]7tard co/7���ｦﾗ���ﾊV���&��"��U$��腑��DR��ﾄﾔT妊���TE$�4��6�)ZG｢蹤��5ﾗ��ﾇ觀蹤R�FP

nol仰iaspenaz’f, cit., p. 296).

38 DAMÅsIO巴･ DE肥SUS, D融o Penal輸Pal■tegel･al, cit., p. 102.

39 HELENO CLÅuDIO FRAGOSO, Lz.印es ｡e D/.;.ej.topena/, ob･ cit･, p. 377. No mesmo sentido,

as lig5es de DAMÅsIO E. DE JESUS (Dj.rez.to Penal - Parte geral, ob･ cit･, pp. 102/103).

4【'Exemplo citado por FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO,垂_Co研ito crpa/.ente ｡e /70,~,in,f

penaJ’r, cit., p. 297.

41 Exemplo citado por DAMAsIO E. DE JESUS,迫DJ./-ez.to Penal - Pa/~te ge/.a/, ob. cit., p. 1 02.

42 Exemplo citado por ASSIS TOLEDO,迫P/./’nc砂.os施z.cos de Dj./`ez.topenal, cit., p. 53.

43 Exemplo citado porHELENO CLÅuDIO FRAGOSO,迫Lz.印es ｡eD/.rez./ope;つal, ob. cit., p. 377.

44 co研j’/o czparente de #om7aspenaz’s, cit., p. 3 00. 0 autor acrescenta que "asseve/.a-se czcontecel･

o exa��#ｸ�b3vV蹤��F���Vﾆ友���｢��襷��ﾂ�7ｧ�3ｷ2�7｢���6�p//7?af命o･ obtz.ver fei` j.均.ej./o afz.vo /ocJczs cLr va庇age邪

q��ｭ�2v67'f��W�X鰒Vx�2���6����ｦR���6�vWGｨ�fﾖV蹤������6唯篦����3��亭

45 FERNANDO DE ALMEIDA PEDROSO, ｡o切.to czparente ｡e #o′･〃郷pemJ.s, cit., p. 30 1.

46 pi･z’#c/Pz’os cねDei･echo Penal - La LejJy el Delj’to, ob. cit., p. 148.

47 RODOLFO TIGRE MAVA, Dos C;-z.�W2�2踐蹐ｷ�����7｢詛ｦR3v��cｲ�6��6W｢羇踉��7ｦ7｢踐��ﾂﾂ�6�����Vﾆ�

EditoraMalheiros, 1996, p･ 15･
48 Dai a referenciafeitaporTIGRE MAuA, ao comentar o disposto no artigo 21, daLei n.° 7.492/86:

"At/'ave’s deste擁’岬｡SJ’tj’vo z’m’c.;’a-se c準l･otefGo･ /宅a LeJ. de RegG/?cj.a, da polz'tJ.c'a can2bz.al do

Estado bi〃asilez’/.o. a c｡/nb!‘o /en持z’do historz’can宅ente o阜ieto clap/.eoczpa誇o constJ.飯cz.onal e a

Cai■ta Mc略ra enつvz’gor履o/oJ’excefGo, ao estabelec.e/- cz /-ese′rya de con?petGncz.a ｡cz脇z.do

pa/`a dz’fcj’plj.nal･ a polz'tj.ca ca/77bz‘a/, cztrave's do Gong/.esso Nacional'′ (Dos crz./72es co勅･｡.

sistenta〆nancez’ro #acional, cit., p. 128).

49 RODOLFO TIGRE NnA, Dos c7.z’mS con/ra o sz.sten7afnanc'ej.ro #acz.onal, ob･ cit., p. 133.

5tーRODOLFO TIGRE M血生Dos crz’#?es conf/-a o sz.j'fe/1?a〆nancez.ro nacz.ona/, ob･ cit., p. 133.
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51 Dos cn’mes conかa o s.isJemajこnanceiJ.o��6柳��ﾂﾂ��"��6唯篦������32��3B��Rﾂ�Vﾒ�6��ﾆVﾖV蹤�ｦﾖ���

sua posi碑o, o autor narra situa碑o fatica identica aquela mencionada na introdu確o deste trabalho:

`Assz’m, v.g., cz 1/tz’lL7af∂o de gr/z’as e decla′ノa印es de z’mpo′句do de Gens de c即ifcz//cz/糊s', g乙ferpela

ine躯tGncia dcz z’I即orta坤o, g�W"��Vﾆ����W6V�6��FR��X�ﾃwG��ﾂvW6�6ｨ*�F7ｦfﾖ�2�vR��FW7F�2�FR�"���v踟0

p6los das ape/･a誇ef, parajurtzJ?ca/. cz elab｡ra誇o dos deco′./.entes conかatos de c∂mb!.o･

Q乙/czse Sentpre estas i岬oi･ta誇es fz.���������"��'｢��VR�F��&V�2�R�ﾖ7'FRr�ｨ�f7､b����ｨ�fﾖ4ﾇ"��&�Vv芳�2����"�ｨ�g6SyK��ﾖW0

掘’短/tdrias, conto ocolメ/~eα no can?po de eqi夜)a〃?entos Je z’Jt/omtc5tica e deproみtos卿z'micospara

郷o 77a czgric.tltα/`a, o少/eprod舵7z’a a!.nda s'onega誇o笹'cal como e/ez.fo colater.al''(ob･ cit･, p. 1 34)･

52 E. MAGALHÅES NORONHA, Dz’reito Penal, v. 1, ob. cit., p. 267.

53 Col7?entc57'z.os ao C6dz.go Penal, v. VII, 4.田ed･, Rio de Janeiro, EditoraForense, 1980, pp. 213/214.

0 pr6prio aut｡r ressalva a hip6tese em que o fc融′m 5 acompanhado de outros meios宜audulentos,

e o caso em que o proveit｡ econ6mico nao decorre do pr6prio rcz/部脇(ob･ cit･, pp. 215/216)

54 FEENANDO DE ALMEIDA PEDROSO, Co研ito cpa/`ente de nomtaspenais', ob. cit･, p. 297.

55 prlnczz?ios bdsicos de DJ‘/'eito Penal, ob. cit., p. 53.

56 Confira o exemplo dado : a falsifica碑o de urn instrumento de mandato para a emissao de cheque do

pretenso mandante e seu recebimento no Banco sacado, sendo que ap6s o saque, a procura確o ainda

pode ser utilizada para outros fins (P/.I.mzZ7ios巌sicos de Dz’rez‘to Penal, cit., p. 53)･

57 Apz/dD心4Ås工O E. DE JESUS, Dz’iノez’to Penal, v. 4, S肴o Paulo, Editora Saraiva, 1988, pp.‘42/43.

58垣Revista. Forense, 1 05/553.

59 DAMÅsIO E. DE JESUS, DireJ.to Pena/, v. 4, ob. cit., pp. 43/44.

60 Lz.誇es de D!‘reito Pena/, ob. cit., p. 378.

61 DJ.reJ.toPenal, v. 4, p. 43. 0 mesmo autor, apesar de defendertal posi確o, considera que emvirtude

de principios de Politica Criminal, deve ser ad｡tada qualquer uma das outras posig6es, no sentido

pratico, considerando-as maisjustas do que a quanta orienta9ao.
62 0 que, diga-se en pa∬ant, n肴o pode sequer ser cogitado emtema de evasao de divisas, diante das

pro亀mdas d挽ren9謎com o crime de estelionat〇･

63 Coi卵ito czparente de /?omias penaz’s', cit., pp. 298/299.

i De acordo com as ementas dos v. Ac6rd5os pr｡feridos no julgamentos dos Habeas Corpus n.°s

03021595 e 03035814, tendo como Relator CELIO BENEVIDES, do Tribunal Regional da 3a

Regiao, verifica-se que as imputa96es feitas contra os pacientes foram de evas肴o de divisas e de

falsifica確o de documentos pdblicos, em concurso material, ao lado da quadrilha (publicados,

respectii′amente, no DJ de 24/08/94 - p. 45.635, e de 13/12/95 - p･ 86･の5)･

61 Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Minist6rio Pdblico Federal, nos autos da Apela確o

Criminal n.0 97､02.0021 0-9, datado de 1 6/02/ 1 998,justanente contra o v. Ac6rd肴o que entendeu n肴o

haver concurso material de crimes entre o rcz/鋤m material e o rcz/部m在‘deolo'gi’co.

65 Derecho penal czleman - Parte general, 12･ ed･, trad. por Juan Bustos Ranirez e Sergio’Yinez

Pさre乙3.0 ed. castellana, S狐tiago de Chile, Editorial Juridica de Chile, 1 987, p. 324･
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"ASPECTOS GERAIS DA NOVA ORGANIZAC五〇

ADMⅢsTRATrvA DRETA E ⅡⅦ〕RETA NA

EMENDA CONSTITUCIONAL N.019/98''

A賞be巾o Nogueira J心nior

lnicialmente, gostaria de agradecer o gentil convite que me foi feito pelo Prof. Leo-

nardo Greco, que foi tamb5m de inestimavel apoio como meu Orientador quando do desen-

volvimento da minha Disserta確o de Mestrado, para que pall:icipasse como expositor des-

tes甜udos sobre a Emenda Const血cional n･° 19/98,脆pouco publicada.

Pego, ainda, a compreensao dos senhores, haja vista nao s6 o tempo limitado disp○○

nivel para a exposi車o, como, tambem, dado o fato de que, por se tratar de emenda assaz

recente, ainda n着o surgiram es巾dos ou demandas tendo por坤eto as altera96es produzi-

das, de modo que podemos apenas especular, ao momento, quanto aos possiveis desdo-

bramentos da aplicagao da referida emenda.

A prineira altera確o relevante da EC n.° 1 9/98 diz respeito ao art. 22, inciso XXVII,

que passou a ser assim redigido:
"Ar. 22 - Compete privativamente a Uni肴o legislar sobre:

XXVⅡ - nomas gerais de licita商o e contrata確o, em todas as modalidades, para as

Administrag5es P｡blicas Diretas, Aut缶quicas e Fundacionais da Uniao, Estados,

Di血to Federal e M皿ic王pios, obedecid○ 0 disposto no a正37, XXI, e para as empre-

sas p心blicas e sociedades de economia mista, nos temos do a九173, § 1.°,重工工''.

A supressao da express肴o "...e indireta, J’J2c妬das仰ffJ2dafo~es z’7宅siJ.寂z'融s e

maniz’daspelo Po4Je7’Piiblico°.." poderia dar a ensejar a conclusao de que as fundag5es

teriam sido exc皿das do ambito daAdm血is廿a亨をo P心blica工ndireta e, ass血, estariam exclui-

das da area de fiscalizag肴o do Tribunal de Contas dos respectivos entes politicos.

Fundamento hist6rico para esta conclus肴o n着o falta.

0 Decreto-lei n.0 200/67, em seu art. 4, equiparou as fundag6es instituldas pelo

Poder Publico as empresas pdblicas, para os efeitos ali previstos.

Posteriomente, o Decreto-lei n･0 900/のdisp6s que estas允nda96es, institu王das por

lei federal, nao mais constituiam 6rgaos da Administra亨肴o P｡blica Indireta, apenas lhe

sendo aplicada a supervisao ministerial previstanos arts. 19 e 26 do Decreto-lei n.0 200/67

quando recebessem subveng6es ou transferencias a conta da Uniao Federal.

Por conseguinte, deixaram de pertencer a Administra確o P｡blica Indireta, sem que

passassem a integrar a Administra確o P｡blica Direta, ficando em urn estranho limbo, ate o

advento da Lei n･° 7･596･ de工0/04/87, que tomou a incluir as血nda96es p同賞icas no rol dos

6rgaos integrantes da Administra確o P心blica lndireta. (v. ODETE MEDAUAR, Controle da

Administra確o Pdblica, Ed. Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 1 993)
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A Constitui碑o Federal de 1988, por suavez, no art. 22, XXV工工, estabelecia que as

"nomas gerais de licita9肴o e contrata9ao''eram aplicaveis a "...administra確o indireta,

z’7cc祝'加s'伽f/ndaf6es' i/tstitm'祝Js e maniidas pelo Podeγ Pzzblico", dando a entender,

assin, que continuaram ditas fundag6es a integrar a Administra確o P心blica Indireta, embo-

ra o art. 37, "caput" da mesma desse a entender que havia tres fomas de organiza辞o dos

servi9os da Administra辞o P心blica, quais sejam, as "direta, indireta ou fundacional". Con-

tudo, o art. 37, XXI estabelecia a obrigatoriedade, para a contrata確o ou a licita辞o de

obras, servigos, compras e alienag5es, de licita確o, para todas as tr6s fomas.

Este vaivem tern a sua razao de ser. N着o fazendo parte da Administra鋳o P心blica

Indireta, as fundag5es, ainda que instituidas e mantidas pelo Poder Pdblico Federal, nao

mais poderiam ser宜scalizadas pelo Tribunal de Contas da Uniao, a n5o ser apenas, e tao

somente, quanto a utiliza確o do dir血eiro pdblico recebido da Uniao Federal, para os fins

para os quais os recebeu,紺gumento este, a舶s, em nada五〇vador.

De魚to, como dito por MANOEL GONCA工N巳S FERR玉IRA FILHO, a血da sob a

egide da CF/69:
"0 ceme esta em prever宜scaliza確o parlamentar da Administra9ao descentralizada

(como dizia o texto promulgado em 1 967), da Administra確o Indireta (como reza a

Emenda 0 1), Nao raro, sonegaram輸se os atos dessas administra確o indireta a fisca-

1iza鋳o parlamentar, sob a alega確o de que, tendo as entidades que a desempenham

personalidadejuridica pr6pria, dist止ta do Estado, estavam fora do alcance do con-

廿ole parlamentar que s6 abrangeria a批ividade direta e cen廿alizada do Estado''.

("Comentdrios a Constitui確o Brasileira", vol. 1, 2.a ed., 1977, p. 244, "apud" Odete

Med餌a㌔ op. cit., p. 104)

Desvirtuamento este reconhecido pelo Minist6rio da Administra確o e Reforma do

Estado, ao afirmar que "m′〃’fos�'｢�6�6ｦ#r��ﾒ�6�WF芳�2ﾂ���fw&ﾗ2�F�2�yw�ｨ�g7�Vﾆ�2�ﾔｨ�dｩ{ｧ7Drrﾐ

J.ios鋤peJ.tJisores,邸/e I/saJ.an出rs jnsii寂i�fW2���VﾆW2�f肌F2&�&F�2���ｪR�"�ffv箸��F��ｦ�zｦ芳W｠

a伽m’m’s/J./寝it/a /叩"e esi/ルam - e d g踊JlpeJ.mα7!ecem - /寝relados ”. ("Agencias Executi-

vas'', Cademos MARE, Brasilia, 1998, p. 10)

N肴o que o controle exercido pelo Tribunal de Contas da Uniao, ou dos Estados,

tenha sido eficiente o bastante, antes da vig6ncia da Constitui確o Federal de 1988, para

despertar este tipo de preocupa確o naqueles entes politicos, ou mos 6rgaos descentraliza-

dos destes.

A t千億lo exempli宜cativo, sob o regime constitucional anterior, l狐entou o Pro鼻LU工Z

DE ANHAIA MELLO, ex-Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, que
``o叩e se v6 e'essepa/io7.ania co7妨･短adoJ. de os rJ.ib初iaz’s, 7to foca72ie /`白[ckタu’扉s/7./埠do

俄’7‘eta e ceJ訪7‘/zlizadar, J諸o seJ.en2 maJ.s qzte�6�ﾌCv�ｧ｢�肇&妨2ﾂ�R�6Vﾒ�｢�-苒ﾂ�F��｢觀�ｦ葎ﾟ芳��4｢ 

de坤es'a''e que "ao加ve's俄’sso,〆cancos em meio do camiJz/zo,仰simmosp7.azos, s'z/sta-

mos /rios s'e a Che/e do励ceczfiivo 7諸oの.de7胸･ a co庇r4f毒‘o, e in /堆)o'iese de co庇J.atos,

oJzde mais /rlio sef�ｦ艇�BvTｧｦ俣r��D｢�｣&�76���｢�fF��ﾆ6�ﾖ�0gz雄rJ.daJtdo /I pala母a do

Le糾’s/庇itJo,叩e se in?ojおer ozルir, como soe acoJztece7; im訪il e i7zsi′bsiJJeJ毎e sera /z J2oss/I

αt涌dade''. ("apud''Odete Medauar, op. cit., p. 113)

Tamb∈m NmGUEL SEABRA FAGUNDES lamentava esta situa確o, ao afinar que "o



conJrole de col血, como /zoje fe ere/･ce, e'p初･#mGJziejbJ.in"J, o笹e tJale 4/z.zei; m4/#

暗iz昨ca co/�r觜ｼ�������v艇�fﾔｨ�j��R�R�ﾖ�����fB�#vR��印JJ.c/函o擁sめtα�fW2��(ﾟ蒙Sw｢ﾐ

諸7‘iffs･ Res雄佃pems 72o cooJz餌lrmeJzfo庇かdo笹zJ章to fe/frz''. ("Refomas Essenciais

ao Aper軸oamento das工nsti中6es Politicas Brasileiras'･,垂RDA 43/12)

Mas, com o advento da atual Constitu華o Federal, os Tribunais de C｡ntas con_

quistaram novas atribui96es a autonomia, principa血ente no que diz respeito ao `julgamen-

to das contas de todos os 6rgaos da Administra碑o Direta e Indireta em seus aspectos

contabeis, financeiros, orgamentarios, operacionais e patrimoniais, propiciando, peso con-

trole operacional�ﾂ���V誚ﾆ�&�"���6�G&�R��V�蹤����ﾆVv�ﾆ芳�FRﾂ���ﾆVv友蒙芳�FRﾂ���&�&芳�FR�P

a economicidade dos atos administrativos, "a avalia確o do desempenho global da Admi-

nistra肇o", no dizer de JAIR LINS NETTO ("Tribunal de Contas: Sempre Combatido, Nun-

ca conhecido'',垂RDA 200/79).

Mudanga de postura esta que ainda esta em desenvolvimento. Assim, por exe.mplo,

conquanto tenha o TCU procurado exercitar este poder de fiscaliza韓o, em todos os seus

aspectos, inclusive quanto aos Fundos de lncentivos Fiscais, que descortinaram "4J/.sfo7.��W2rﾀ

血fsos c f.7.7`略, zf//".f.擁偽Lr, 7.c"雄/rJ擁s, cm boff p初.fc, ｡叩]･ec仰.;e庇庇c mo/.osz.偽J7e (わs

/’J!証7‘i/melztos /短f｡oj短/げ'(LUCIANO BRANDÅo ALVES DE SOUZA, "A Constitui_

確o de 1988 e o Tribunal de Contas daUniao", RDA 175/40), aindaemnovembro de 1993

encontrava-se estudando o melhor meio de fiscalizar os 6rgaos da Administra確o P｡blica

工ndireta, notadamente, as fundag5es p｡blicas, consoante a decis着o profei.ida no Processo

n･° 3500/9 L (RDA 194/339)

Esta busca por uma maior efetividade na atua申o de flscaliza鋳o 6 evidente, servin-

do de exemplo decisao recentissima proferida pelo TCU, determinando a suspens肴o da

venda de 23 por cento das a96es da Tele None Leste, que engloba a TELERJ e mais 15

opei.adoras, por parte do BNDES, enquanto se desenvolve investigag肴o acerca dos moti-

vos pelos quais o Banco負entrou no negdcio'',負a legalidade e regularidade dos atos dos

d主rigentes do BNDES na aquis箪o''daquelas a96es, se o BNDES pode慮nanciar o 1｡脆｡ d｡

venda das deno宣正nadas生empresas-espelh〇･･ e "porque o BNDES comprou os 23% se o

cons6rcio Telemar conseguiu recursos para depositar a quantia - equivalente a 40% do

pre9o minimo - e essa garantia poderia ter sido utilizada para quitar a pr量宣ne量ra parcela da

compra, que erade R$ 1,37うb皿犯'･ (JONAL DO BRASIL, 15/10/98)

Entretanto, o art. 169,? 1.0 da CF/88, tambem alterado pelaEC n.0 19/98, condici｡nou
"a colzc跨s.｡o海qi[/函z/e/.博J血bo.eJi2 o踊J/J7zelzto (/e /.elIZJ/nei･笹｡o, # C7.j"諦o 4/G c/frgos,

el7zpl'cgos oi/f/Jz f6es o机雄c/.件｡o庇体でl･l//研./‖Je c///･rei/.,JJ, b eliz colタコo桁/(7/,I/.f瑠7｡ oi/

colz//./血昨0 4/c pesso/r/,叫l//flqllei` /庇//a, pelos o'I官dos e e/7tJ.c7c7｡e油c7 AcJ/in.in.szra率わ

D/’re/a e /#d/’/.eta, /’/zc///sJ’vef/I"/"f6es J’/zs鋤/J'c/"s c in"JZJ/.庇s p elo Po 4/e7. P`ib//.co ", aos

requisitos ali estabelecidos.

Pelo que parece nao fazer sentido excluirem-se as fundag5es pdblicas do conceito

de entes integrantes da Administra確o P｡blica lndireta, de modo a nao obrigar as mesmas

a observancia das normas gerais de licita確o e contrata確o fi,xadas para os demais 6rg肴os

adininistrativos, e inclui-lag de血o daquele conceito, apenas para高m de estabelecer li重nites

e condig6es para a cria商o de cargos, empregos ou fung6es, ou altera9肴o de estruturas de



巨MARF

巨sco｣A DE MAG工S丁RA丁URA R岳G工ONA｣戸巨DERA｣

carreiras, bern como de fixagao de aumento de vantagem ou de remunera9ao, ou para

admissao ou contrata確o de pessoal.

A segunda altera鋳o introduzida no all. 22, inciso XXVII, diz respeito as "empi-esas

sob controle�F�2�V蹤W2���友�6�2ﾂ����&VF�ｦﾖ���&没匁�ﾂ�F��F�7��6友庸��FV襷����FW⑦����76�ﾐ

do a referir-se as C`empresas pdblicas e sociedades de economia mista", estipulando, ainda,

que obedeceriam, no que tange as normas gerais de licita確o e de contrata車o, ao disposto

no art. 173, § 1.°, 11工da CF/88, tambem alterado pela EC orasob exame.

De imediato, contudo, vale a pena salientar que nao h各, aqui, qualquer redund急ncia

na disting肴o entre "empresas sob contro]e do Estado�R�ｶVﾗ�&W6�2��F&ﾆ�6�2�R�6�6坊F�FW0

de economia重皿ista'', ao宣nenos do ponto de vista hist6rico e legislativo.

A divis肴o dos 6rgaos de presta韓o de servigos p心blicos em integrantes da Admi-

nistra確o PdblicaDireta ou Centralizada, e da Administra9ao Pdblica Indireta, ou Descen-

tralizada, com a inclusao, nesta, das autarquias, fundag5es p心blicas a elas equiparadas,

empresas p心blicas e sociedades de economia mista, deu-se com a publica確o do Decreto-

lei n.0 200/67.

Mas o Decret○○lei n･0 200/67 Iiao血pediしi que houvesse verdadeira inclus肴o de

empresas privadas no rol dos entes integrantes da Administra9ao Pdblica Indireta, median-

te a simples participagao acionaria, com maioria de votos com poder de decis哀o, empresas

aquelas que, pelo s6 fato de passarem a ter o Estado como acionista majoritario, nao

deixaram, contudo, de tematureza privada.

Exemplo bastante sign油cativo deste posicionamento fbi dado pelo item 136 do

Parecer expedido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em a確o civil p同工ica pr○○

posta pelo Minist6rio Pdblico Federal, visando a anula串o de contrato de refinanciamento

da divida da VASP,junto ao Tesoui.o Nacional, por inte皿5dio do Banco do Brasil S/A,

tendo como fiador o Estado de Sao Paulo, quando da pi.ivatiza確o da companhia, ocorrida

emseteinbro de工990, o qual orapassaaser lido:

"136. Patente, pois, no caso da VASP que言nobstante n5o haja sido criada por lei,

desde a edi確o da lei estadual autoi.izativa da assun確o de seu controle acionario

pelo Estado de Sao Paulo (Lei n.02.561, de 10/01/36,ja citada), sempre integi.ou a

Administra確o hdireta daquele Estado,ja que n肴o s6 deteve ele o poder de coman-

do sobre suas operag6es e sua administra確o, como ainda se dedicou a empresa a

finalidade exclusiva da presta鋳o de urn servigo p心b=co, a via碑o aerea, mediante

concess吾o das autoridades federais''. (Boletin de Direito Administrativo, ADCOAS,

novembro de 1"2, p. 678)

A "empresa sob controle��76猛ﾂ�FW6FR��VR��77Vﾖ芳���Vﾆ��W7F�F����&�����&W7F�ｹﾆ��

de urn seⅣi9o p的1ico, poderia, como崩, se｢ considerada sociedade de ec○nomia iiiista,

independentemente de pr5via cria確o legal.

Diversamente･ se tal assun確o fbsse "ocasionaP', assim quando, por exemplo, nas

hip6teses de "herangajacente, penhora, compra,叩po]'/ isolado, obriga確o fiscal, etc.'',

dita empresa･ ainda que "sob controle�ﾂ��(V����W&���6W"�6��6芳W&�F��V蹤R��&庸�F��也FRﾐ

grante da Administra確o Pdb工ica Indireta do Estado - Membro (CELSO BANDEIRA DE

MELLO, "Prestag肴o de Servi9os Pdblicos eAdministra確o Indireta", 2.a ed., Ed. Revista



dos Tribunais, 1983, p･ 99, ``apud''Boletim de Direito Administrativo, op･ cit･, p･ 680)

Um 〇両o criterio de de窟ni9肴o de sociedade de economia mista, empregado para

軸ndamentar a desnecessidade de con庇ta9肴o de empregados apes concurso p同Iico por

pane da LIGHT S仏,知o de considerar colno tal a pessoajuridica criada por宣ei, como

disposto no Decreto-lei n.° 200/67, mas czy’o co/7/role c7c/.on｡/`/.o J7房o/osse de obr/.gatc5/`J.a

mal?z/ten師o pei･i77a′7e/7te pelo e/7ねJ’/7tegraJ7te da Ac7/7?J’m.高ra��ﾖ���末&ﾇ｢�6����｢糘觚F3rﾂ�F7｢ﾐ

qz/ele z’/7st/./���f2�"ﾂ�踉�6�6����TﾄUE$�%(��2���$D��粨�ｲ�#���#Sr�

De modo que a alteragao importou em ado肇o de conceitos e conte心dos mais restri-

tos, deixando clara a desnecessidade destas e章mpresas de･ embora sob controle do Estado,

por n肴o exercerem servi9o p的1ico tipico, observarem rigorosamente as nomas gerais de

licita韓o e contratag6es, impostas pela Constituigao Federal aos demais entes da Adminis-

tragao P心blica.

0 art. 37, inciso XIX da CF/88 dispunha･ em suareda確o original, que "so777e/7tep｡〆

Iei’ejpec7#c,a pode/’do se′･ cl･/’adas e/77presa p据l/’c.c7, Joe/‘edc7des de eco/7o′77ic7 ,桁.証c,,

c7zitcrJ.qz/ia ozi flnda挿o〆b//’cc7 ".

Mas o preceito alcangava apenas a cria確o fomal destas entidades administrativas,

n5o, entretanto, a hip6tese de assun9肴o de empresa privada para presta確o de servigo

pdblico, como visto.

A nova redagao dada a este dispositivo constitucional pela EC n.a 19/98 tern o

seguinte teor:

"XIX - somente por lei especifica podera ser criada autarquia G /ri/to7./.z"//a # /.7zst;-

妬’〆o //e c型7resa pl子b施lr, ｡e socJ’e庇(/e庇cCoJ~om/.a mz.擁e 4Jcji/Jz｡"釣7o, ca-

bendo a lei complementar, neste ｡ltimo caso, definir as areas de sua atua車o".

(卸売i)

N吾o se confundindo a cria確o com a instituigao, parece-me que, com a altera確o

e劇uada, n哀o重iiais existe a possib掴dade de os Estados･ sein lei, apenas adquirindo a96es

de empresas privadas, possam vir a transfoma-las, materialmente, em 6rgaos integrantes

da Administra確o P心blica工喜idireta.

A observ会ncia das nomas gerais de licita亨ao e contrata肇o editadas pela Uniao

Federal tamb6m 6 de ser feita, obl･igatoriamente, pelas ag6ncias executivas, tais como a

ANATEL.

Mas isto nao significa que, por serem gerais, nao possam ser distintas, estabelecen-

d○○se tratamento宣nais brando para estas agencias･

Pe[os memos as premissas oflciais ate hoje divulgadas pemitem imaginar ser esta,

precisamente, a fmalidade da altera辞o.

Tais agencias executivas sao criadas sob a foma de autarquias ou de fundag5es

pdblicas, objetivando a implanta碑o de urn modelo de administra確o gerencial, caracteriza-

do por decis5es e orientadas para resultados, baseados no planejamento pemanente e

executadas as demandas dos usu各rios dos seⅣi9os de fbma descentralizada e廿ansparen-

te･ (Cademos do MARE, cit., p. 12)

Para implementa重･em este modelo de adl証nistra亨をo gerencial, pretendem ter

elevado grau de autonomia, em rela商o a orgamento e finangas; gestao de recui-sos
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humanos; e no que tange aos servigos gerais e a contratagao de bens e servigos.

No que se refere a autonomia organent各ria e financeira, "pretende-se que as agen-

cias executivas tenham seu orgamento disposto de rna foma mais agregada, com os

recursos alocados em apenas urn projeto ou subatividade, respeitada a distin確o entre os

grupos de despesa toessoal e outros custeios e capital)", bern como que seja afastada "a

possibilidade de cortes ou contingenciamento que inviabilizariam a cousecu確o dos com輸

promissos acordados no Contrato de Gestao". (Cademos do MARE, cit･, p. 26, `The"伍7)

Quanto a gest肴o de recursos humanos, `℃usca-se uma rela9着o com os servidores

baseada no desempenho e no m5rito, com a defini確o de mecanismos financeiros de reco-

nhecimento, como, por exemplo, a concessao de fomas de bonificacao Dor desemDenho".

(Cademos do MARE, ciらp. 27)

E no que se refere a gestao de servi9os gerais e contrata9着o de bens e servigos,

"objetiva-se dotar as agencias executivas de urn mfnino essencial de autonomia de ges-

tao", com a"concessao de urn limite diferenciado de dispensa de licita確o para contrata肇o

de servi9os, compras e obras de engenharia''e de "pemiss登o para que possam, inediante

edi9着o de regulamento pr6prio, dispor sobre assuntos relacionados a itens como: opcionais

de seguranga a serem instalados em veiculos automotores de carga, fiscaliza確o, pesquisa

6u de transporte de servidores e fixa確o de limites para atendimento de despesas de peque-

no vulto", dispensando-as, ainda, da "obrigatoriedade de fimatura de temos aditivos a

convenios de vigencia plurianual, quando destinados exclusivamente a indicag着o do cr6di-

to orgamentario que clara suporte ao gasto no exercicio". (Cademos do MARE, p. 27).

Dai o a正. 51, § 2.o claMP n.° 1.549, que disp6s, quando desua39.areedi確o, em29/

01/98,que:

"AH. 5 1 - 0 PoderExecutivo poder各qualificar como AgenciaExecutiva a autarquia

ou funda確o que:

§ 2.a - 0 Poder Executivo editara mα/i(///s //eの.g/miz/岬do /〃加!/’m‘証7.//ti部/ e坤ec卵-

cas paJ./‥rs AgG/zci//s E.¥-ec∫fti冊fs, visando assegurar a sua autonomia de gestao,

bem como a disponibilidade de recursos or9amentarios e financeiros para o cumpri-

mento dos objetivos e metas de庫nidos mos Contratos de Gestao". (grifei)

Tambem com base nestes objetivos, o art. 1.a do Decreto n.a 2.488, de 02/02/98, que diz:
"Art. 1.a - As autarquias e fundag6es integrantes da Administra辞o Pdblica Federal,

qualificadas como Agencias Executivas ser5o objeto de medidas especificas de

organiza車o administrativa, com a fmalidade de ampliar a eficiencia na utiliza確o dos

recursos pdblicos, melhorar o desempenho e a qualidade dos servigos prestados,

assegurar maior autonomia de gestao orgamentaria, fmanceira, operacional e de

recursos humanos, e eliminar fatores restritivos a sua atua商o institucional".

Mas o ordenamento constitucional vigente ate a publica尊o da EC n.° 19/98, e que

continuara vigendo at5 a regulamenta確o desta, nao permite a liberdade de contrata車o

pretendida pelo Poder Executivo, e inais espec撞ca喜nente, por suas Agencias Executivas.

Foi precisamente com fundamento na obrigatoriedade constitucional da licita確o

para a celebra確o de contratos de concess着o e permissao, segundo normas legais gerais de

contさudo genさrico e abstrato, que o Eg. ST巳quando dojulgamento da ADN n.° 1.668-5-



med･ lin. - DF, Rel. Min. Marco Aur61io,julg.: 20/08/98, suspendeu a eficacia dos arts. 19, rv

e 1 19 daLein.° 9.472, de 16/07/97, este quanto as express5es "simp筋cado" e "nos temos

por ela regulados''.

丘a seguinte a reda確o destes artigos:

"Art. 1 9 - A Agencia compete adotar as medidas necessarias para o atendinento do

interesse p止blico e para o desenvolvimento das telecomunicag6es brasileiras, atu-

ando com血depend台ncia,血parcialidade, 1egalidade,血pessoalidade e publicidade,

e especialmente:

IⅤ - e坤ediJ` 7zolmas邸タaJ2to /`z o班oJ`ga, presi笹do e/J.J房f雇o dos ser巧os de feleco-

mz/nicaQ6鋤Jzo J.e糾’mepzzbH’co. " (grifei)

"Art. 1 19 - A pemissao sera precedida de procedimento licitat6rio sz’m〆z拓cado,

instaurado pela Agencia, Jzos Je7mos por ela J.G押Jados, ressalvados os casos de

inexigibilidade previstos no a正go 91, obseⅣad○ 0 disposto no a誼go 92 destaLei.〕'

(grifei)

AECn.° 19/98, incluiu o § 8.0 no art. 37, com aseguinte reda確o:

"§ 8.0 - A autonomia gerencial, orgamentaria e fmanceira dos 6rg肴os e entidades de

administra確o direta e indireta po der各ser ampliada mediante contrato, a ser丘mado

entre seus administradores e o poder p心bliらo, que tenha por objeto a fixa鋳o de

metas de desempenho para o 6rgao ou entidade, cabendo a lei dispor sobre:

I - o prazo de d皿a9着o do con廿ato;

重工- os controles e crit5rios de avalia確o de desempenho, direitos, obrigag5es e

responsabilidades dos dirigentes;

111 - aremunera確o de pessoal".

Pergunta-se: no caso do inciso工工, sendo insu宜cientes os criterios e con廿oles de

avalia印o de desempenho, direitos, obi.igag6es e responsabilidades dos dirigentes,

poderiam tais critさrios e controles serem desenvolvidos, hemeneuticamente, pelo P○○

der Judiciario?

Fomulando melhor a questao: caberia, ao Poder Judiciario, admitir como sua fun確o

o controle do desempenho e das obrigag5es de dirigentes de agencias executivas e de

empresas concessionarias ou pemissionarias de servigos p心blicos?

Penso que, no que tange ao con廿ole do desempenho, pressuposto seria admit正se

a possibilidade de as ag6ncias executivas furtarem-se a responsabilidade pelo controle e

宜scaliza確o do desempenho das concessionarias e pemissionarias de servigos pdblicos, o

que acabaria por resultar em cria確o indireta de verdadeiros monop61ios privados.

Esta, alias, e uma das possibilidades mal5ficas a sociedade, decorrentes de

privatizag5es mal 1egisladas e implantadas, segundo a Organiza確o das Nag6es Unidas,
"UNDP, 1 993 , Human Development Report, New York, Oxford U正versity Press, p. 05, Ccapud"

JORGE A. LAWTON, "Privatization and Poverty", North-South Center Press, University of

Miami, 1995, p. XXV nota 02, "verbis'':
"2･ On血e basis of the approximately 1400 privatizations ca正ed out chi鼠y血La血

Americabe亡ween 1980 and 1991, the UNDP lists the following as the "seven s血s of

privatization'': 1 ) maximizing revenue without creating a competitive enviroment;
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2) replacing public monopolies with private ones; 3) using non-transparent and

arbi廿ary procedures; 4) using the proceeds to魚nance budget de宜cits; 5)

simult狐eously crowd血g the宜nancial markets w地public boHow血gs; 6) mak血g

魚Ise promises to labor孤d 7) privatiz血g without build血g a political consensus･

The same repo虹does not hesitate to批即e血at負the state工ieeds to regu如e and

coHect (when markets do not produce a de誼able outcome)･ This would血clude

protect血g competition t血ough弧ti輸monopoly laws, cons皿eres t血ou如regula五〇ns

on product standards, workers t血ou如ade印加e and well - enfbrced labor legislation,

狙d such vulnerable groups as chil血en and the elderly･工t woult also include

protecting the enviroment, by baming certain types of pollution and ensuring

that polluters pay".

Not王cias divulgadas pelo Presidente da ANATEL (0 GLOBO, 29/07/98), de叩e a

agencia s6 aplicara multas a empresas de telecomunica95es a partir de 1999, ao mesmo

tempo em que admite n着o ter quadro de最scais e tさcnicos prdprios, utilizando servidores do

Minist5rio das Comunicag5es (JORNAL DO BRASIL, 29/07/98, p. 1 8); e do assessor espe-

cial do Ministro dos Transportes, de que nao ira aplicar sang6es neste ano as empresas que

n5o cunpriran as metas de produ確o, no setor ferroviari〇億OLHA DE SÅo I’Auo, 16/08/

98, p. 17), pemitem concluir que a foma確o de monop61ios privados indiretos, em prejuizo

dos consum王dores e usuarios dos servigos em geral, nao 6 assim tao remota, antes pelo

contrario.

Ainda, ha que se precisar o que se enquadraria no conceito de "正scaliza確o��

Creio que a li確o de OSVALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO pemanece

atual, no sentido de que "a fiscalizagao compreende os seguintes atos: a) de regulamenta-

誇o dcr organizacdo e方ncionamento do LTe川J‘co concedido,● b) de auton’za誇o ou czpro-

va鋳o dczs afii/idczみJos concessr.on訪‘os, cり’o procedimento em casos pre'あer′m’nados

estc缶切’eito a audiGnciapre'via o���7FW&薮"�F�2�夜jfWF�&W6ｨ*�6��2ﾂ��2��FY���W%x�h���6�'&P

os Lrervifos cわconcessiondn’o e mes〃?o de inter/erGncia na gestGo do pr唾7rio蒔rvJ.fo,

quando as'sim/orjc竹ado necessdrio ao bon? desempenho dele; d) de verJ坊cagdo p乙/ra e

simples de con7o iJem sendo /eγado a e/ez.fo o Je′γifo ou cu堆7ridas as detelメInina誇es de

舟cah‘za誇o". (``Aspecto Jurfdico-Administrativo da Concess肴o de Servigo Pdblico", RDA

- Sele確o Hist6rica, 34/225)

Hajavistao disposto, e.g.,mos arts. 29, I , 11 e111e32,todos daLein.° 8.987, de 13/

02/95, que disp6em:
"A血29 -血c皿be ao poder concede加e:

I - Regulamentar o servigo concedido e宜scalizar pemanentemente a sua presta肇o;

重工- Aplicar as penalidades regulamentares e con心証uais;

111 - Intervir na presta申o do servigo, nos casos e condig6es previstos em lei (...)･"

C`Art. 32 - 0 poder concedente podera intervir na concessao, com o fim de assegurar

a adequa確o na presta碑o do servigo, bern como o f±el cunprimento das nomas

con廿a血ais, regul狐entares e legais pe轟血entes.

Par各g隠fo hico - A interven辞o far-se-a por decreto do poder concedente, que conter各

a desigra車o do interventor, o prazo da interven確o e os objetivos e limites da medida".



Se exercido, este con廿ole血evitavelmente se魚r各sobre o mehto do ato adminis廿a-

tivo de丘scaliza確o, segundo o maior ou menor grau de efetividade e de eficiencia das

decis6es pro氏ridas, pr血cipalmente, pelas agencias executivas.

Mas n5o s6 sobre as decis6es proferidas: tamb5m, e principa血ente, sobre as omis-

s6es evidenciadas, quando o 6rg5o ou autoridade nao agir para o melhor atendimento do

servigo p心blico, mesmo estando vinculado por lei a faze-1o.

Ha que reconhecer, ao Poder Judiciario, como sua fun辞o, para a prote誇o dos

direitos fundamentais dos cidad5os consumidores e usuarios dos servigos p心blicos, com-

petencia para, em se omitind○ 0 Poder P同1ico, e segund○ 0 maior ou menor grau de risco

de danos, ou prejufzos efetivos, sofridos pela popula確o, de inpor, de foma originaria,

direitos, obrigag5es e sang6es, tanto ao Poder P心blico como em rela確o aos particulares

concessionarios e permissionarios.

Que os direitos fundamentais podem tamb5m estender-se as relag5es de consumo e

de uso de servigos p心blicos, nao ha d心vida poss王vel, sabido que C`Ia etJOJ#cio'72y仰やlz.acr.o'7ま

p7`og7‘esitJa del comp/ejo democJ`dtico pllede cont7.めm’J. ols'研gr’m’eJzto de m′帥os derec/z os

fwn加menia扇, coma fambz.e'J叩zJeden e嬉.弱.r o加s笹e /zasta邸/e 7zo feam雄Zerz./Jl de

co庇rot;e7siapasaJ’�t｣"�幡6�GDｦTｦ�末F�7陳����fTｧｦFRﾂ�ｦ6��｢vT｢馘ｷ｢��&ｦWF��FR�6�6芳X<��6薬ss'��&��Rtﾆ�

e堆77.es'o 7.eco7iocz’miento '', assim como que "ca(履TJez S'e壷n JIecesa7.ias ot/.as mタeγas

呼h‘caciones de Jos elemenios a cJ.ifeJ.ios de base maz`e]･ial /J2ojb7.maJJ detemz’mntes de

la m寂7’eza/mdan亀eJ毎al de los deJ’echos y鵬eJ'tad錆,叩e伽zn s'e /rad〃ci7.�swB�Ss"�Vﾀ

7.eco/��6蒙忘Mﾖ�ﾗ�r觚6��FR��&�2�FT｢觀2�6�2�肇&�ﾆ坊ﾖ&ﾆW2ﾈｼ'ｨ�f6���Tｧ｢�ｨ;���&�y$�6薬ss"�FP

ga7.aitiias p/r7.a部出a九J岬雄7.dfz''. (FRANCISCO C6RDOBA ZARTRA, "La Carta de

Derechos y La Jurispmdencial de La Co虹e工nteramericana'', Ed. Temis S/A, Santa Fさde

Bogo埴, Colombia, 1995, p. 37, "血ie''β8).

E que, em circunst含ncias ex廿emamente graves para a sociedade, pode o Poder

Judici誼o impor aqueles direitos, obriga96es e san亨6es, inclusive estabelecend〇千egras

procedimentais, nao previstas por lei stricto sensu, o Direito Constitucional Comparado

oferece o exemplo da doutrina do estado de necessidade constitucional (docかz’ne of

necessi少), no ambito do sistema da C`common law", sendo seu prop6sito "io e7z部l7`e I:he

veiy ex寂ence o雄/ze枕ate", doutrina esta aplicavel sempre que verificados "a) 4r7高柳peraiiγe

伽d ;‘/zey/’/able 7zecesst少or exc即iioJzal ciJ‘c研7穂,lances; b) J2o oZ/zer 7.eme少Io呼pbJ; c)

J/z e n2eas研‘e takel"7硯st bepJ-apoi’Jiol2aie io i/z e nece的’砂,. a72d d) iJ mzfst b e a/a ie型タo7.a7y

c/zal'acter n’miJed fo f/ieみratioJ2 a/ fhe excqiioJ弛I ci7.c′mtstances". (`CNecessity in

Manitoba: The Role of courts in Fomation on Crisis Periods", Prof. PETERW. HOGGI,垂

"The Role of courts in Society", ed. by Shinon Shetreet, Martinus Nijhoffpublishers, 1988,

p.15)

Con廿ole este que, a despeito das di宜culdades tさcnicas que tambさm ,血evitavel-

mente, adv正am, como resultado das prdprias matさrias e interesses con批ta血es envolvi-

dos, o mais das vezes plurissubjetivos, poderia, creio, ser efetuado inclusive preventiva-

mente,免ce o disposto no a正. 5.0, XXXV c/○ 0 a轟. 1.｡,工工, ambos da CF/88.

A血da, cabe tecer ligeiras considera96es acerca dos limites rem皿erat6rios dos

servidores p心blicos e dos 6rg着os de Poderes.
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0 art. 37, inciso XI da CF/88, com a altera確o dadapela EC n.a 19/98, estabeleceu que

o teto da remunera確o e dos "subsidios" dos ocupantes de cargos, fung6es e empregos

pdblicos, da Administra肇o Direta, Autarquica e Fundacional, dos membros de quaisquer

dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Fedral e dos Municipios, e dos demais

agentes politicos, e os proventos, pens6es ou outra/ esp5cie remunerat6ria, percebidos

cunulativamente ou nao, "incluidas as vantagens pessoais" ou de qualquer outra nature-

za, nao poderao exercer o subs王dio mensal, em esp6cie, dos Ministros do Supremo Tribunal

Federal.

Å primeira vista, haveria na submiss着o das parcelas relativas a "vantagens pesso-

ais''ao limite de remunera確o acima mencionado, criado por noma constitucional secunda-

ria, ofensa ao princfpio do direito adquirido, expresso no art. 60, § 4.0, IV da CF em verdadei-

ra "f7.azfs consiiiitiioJガ', consoante entendimento do ilustre Professor desta Casa, Dr.

FRANCISCO MAURO D工AS. (RDA 21 1/135)

0 pr6prio Supremo Tribunal Federal, a血da,宜mou o entendimento de que謎vanta-

gens pessoais incorporam-se ao patrim6nio do servidor respectivo, nao podendo ser redu-

zidas, de qualquer forma, pelo 6rg吾o p｢鼻blico.

De modo que apenas a influ6nciapolftica pode explicar areda確o deste dispositivo, e

a sua manuten確o pelos 6rg肴os do Poder Judiciario, o que, acredito, acontecera, sob pretexto

de pemitir-se o atingimento dos linites m各xinos de destina確o de receitas p廿blicas ao paga-

mento do funcionalismo, estabelecidos pela Lei Complementar n.a 82 de 27/03/95.

Disp5e o art. 37, § 9.0 da CF/88, acrescido o paragrafo pela EC n.° 19/98, que os

linites acina referidos sao de aplicarem-se, tamb6m, as empresas p心blicas, sociedades de

economia mista e suas subsidiarias,笹e J.eceberem rec#J.Sos da Uni雇o, dos旗Jados, do

D寂7’iio Federal OZJ dos MzmiczZ)iospaJ･a pagameJ毎o de de坤'錆as depes'soal ｡z/ de czls-

teio em geraL

Antes do advento da EC n･0 19/98, entendeu-se inicialmente que era inaplic各vel a

veda確o ao recebimento de gratifica商o pelo exercicio de fun確o de conselheiro em 6rgaos

colegiados de empresas p心blicas e sociedades de economia mista, por nao poderem ser

considerados "servidores p心blicos''. (c鼻Parecer n.O JCF-1 8/93, do Sr. Consultor-Geral da

Re函blica,垂RDA 19 I/227)

Posteriomente, pretendeu-se血existir possibilidadejuridica de d正gente de empre-

sa p心blica ou de sociedade de economia mista, ou de subsidiaria desta, ainda que desem-

penhando, a entidade, atividade estritamente econ6mica, deixar de observar as restrig6es

impostas aos demais servidores pdblicos, inclusive quarto a percep確o da gratiflca確o

acima aludida. (cf parecer AD-0 1, de l0.06.93, RDA 195/282)

Ainda no citado Parecer, restaram excefuadas as empresas coligadas, em que nao ha

o controle, mas simples participa9肴o acionaria, com dez por cento do capital, ou mais.

Mas o Tribunal de Contas da Uni肴o, entretanto, entendendo haver `くincompa-

tibilidade entre as diversas datas-base dos empregados e o reajuste da remunera確o

do Ministro de Estado", decidiu n肴o haver irregularidade no fato de dirigentes da

TELEPAR - Telecomunicag6es do Parana S/A, terem recebido suas remunerag6es

al6m dos limites entao previstos no art. 37, XI da CF. (Presta確o de Contas n.° 574.033/



93-9, Rel. Min. Valmir Campelo, DOU de 02/08/98, n.a 189-E, Se確o 1, p. 30)

De modo que, mantido este crit6rio, de pouca ou nenhuma valia sera o referido

paragrafo 9.0.

0 art. 37, X da CF, com a altera確o dada pela EC n.0 19/98, assecur,ura aos servidores

pdblicos e 6rgaos do Poder a revisao geral anual de suas remunerag5es e subsidios, sem-

pre na mesma data e sem distin9着o de王ndices.

Ha muito fixou-se ajurisprudencia do Eg･ STF no sentido de que "a lei que instituiu

a data-base (Lein.° 7.760/88) e as outras que a repetem, nao sao nomas auto-aplicaveis no

sentido de que obriguem o Chefe do Poder Executivo a expedir proposta legislativa de

revis昌o de vencimentos,魚ce ao principio constitucional que lhe reseⅣa a privatividade da

血iciativa (C耳a血61, § 1.0,工工, "a'')''. (RDAn° 205/172)

Mantida a iniciativa privativa do Presidente da Re函blica para o enc弧i血amento

de prqjeto de lei que節xe ou altere a remunera9をo dos seⅣidores p心blicos em geral, nada

impedira que este continue, se quiser, a nao reajustar os vencimentos dos servidores

p心blicos, como foma de conten9肴o de despesas, gerando receitas para contrabalangar as

despesas decomentes das estratos掩ricas taxas de juros pagas aos especuladores intema-

CIonals.

Quanto ao art. 37, XI ha ainda que se fazer uma pequena observa辞o.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em Sess5o Administrativa, entendeu

que nao poderia fixar, por ato administrativo pr6prio, o teto salarial do funcionalismo p心bli-

co, visto que seria necessaria a publica韓o da lei especifica reclamada.

A Lei den･° 9.655, de 02/06/98, previstano art. 93, V da CF, com areda確o dadapela

EC n.° 19/98, foi editada, estabelecendo-se, no que tange aos 6rg邑os do Poder Judiciario,

que as diferengas resultantes da flxa辞o do valor m各ximo dos subsfdios retroagiria ajaneiro

de 1998, nafoma de abono nao incoaporavel e, a partir da publica確o da lei relativa?o teto

salarial, seria incorporada aos subsidios.

Posteriormente, o Conselho da Justi9a Federal, considerando haver disponbilidade

de verba orgamentaria, decidiu fixar, por ato pr6prio, o valor do teto dos subsidios dos

Ministros daquela Co正e e dos Ju子zes dos Tribunais e instancias in危riores.

Dita resolu確o foi suspensa por decisao proferida pelo STF em ADln proposta pelo

Sr. Procurador-Geral da Repdblica e, em alguns Tribunais, cujos 6rg肴osja tinham percebido

os valores de foma retroativa, estao estes sendo compelidos a devolver os dinheiros

recebidos. (caso do TST; GAZETA MERCANTIL, 13/1 0/98 ; AD工n n.0 1 899-7-med.1im.-DE

Rel. Min. Carlos Velloso, DJU21/10/98, Se申o 1, p. 29)

A lei de fixa確o do teto salarial, entretanto, tera que ser aprovada, ate mesmo face a

EC n.° 19/98, de foma que, de todo modo, aretroa確o de seus efeitos ajaneiro de 1998 ser各

inevit各veL

Pergunta-se, entao, porque do escandalo que se fomou, e porque da ordem de

devolu?ao dadapelo STF?

Ainda: nos temos da Ec n.° 1 9/98, toda e qualquer quantia percebida pelosjuizes, de foma

acumulada, inclusive quarto ao exercfcio de magist5rio, a semelhanga da situa9ao dos servigos

pdblicos em geral, nao poder各ultrapassar o valor m各ximo estabelecido como teto salarial.
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De modo que se o somat6rio dos subsidios com os salarios percebidos tivesse sido

inferior ao teto fixado pela Resolu確o do Conselho da Justiga Federal, haveria, ao inves de

aumento de despesas p心blicas, economia.

0 mais interesse 6 que, ao que consta, o RARE disp5e dos valores percebidos, a

titulo de salarios, pagos pelo exercicio de magist6rio, pelosjufzes e Ministros dos Tribunais

Superiores, n肴o tendo querido, en廿etanto, sequer con魚mar a ocoⅢencia da economia

acina especulada, nem mesmo em termos gen6ricos. (GAZETA RERCANTIL, 1 5/1 0/9 8)

Alias, seg皿do o Ministro Ant6nio de Padua Ribeiro, o Secretario-Executi.vo do

Ministさrio da Fazenda, S購Pedro Parente, deu aval para que o aumento resultante da

implementa確o do art. 37, XI daCF, com areda確o dadapelaEC n.0 19/98, fosse concedido

但STADO DB SÅo払uLO, 1 8/1 0/98), tendo a血da o S購M血is廿o da Fazenda reco血ecido

que, segundo avalia確o do Tesouro Nacional, dito aumento nao provocara aumento de

despesas em rela確o ao que est各previsto na refoma administrativa estabelecida pela EC

n.o ig/98. a?OLHADE SAo pAuro, 17/1 1/98)

Vale a pena lembrar que ha quatro anos que os ju王zes federais n着o tern qualquer

reajustanento, quanto mais aumento salarial.

Isto em que pese o pr6prio Supremo Tribunal Federal, quando do julg孤e加o da

ADln n.0 965, Rel. Min. Paulo Brossard, ter decidido que "a exig6ncia de lei formal, de

iniciativa do Poder Judiciario, aplica-se as hip6teses de aumento real de vencimentos e n肴o

as de extensao, aos magistrados, dos reajustes gerais de vencimentos do funcionalismo

estadual''.

Estas sao as ligeiras observag6es gen6ricas que tinha a fazer, considerado o tempo

disponivel, acerca da nova estruturagao administrativa ap6s a EC n.0 1 9/98.

Muit○ ○brigado.



BREVES COMENTÅRIOS A

LEI DE PROPRⅢDADE INDUSTRIAL (N･° 9.279/96)

T会nia Hei皿e

A Propriedade Industrial e un ramo da Ciencia do Direito que se desenvolveu no

創timo sさculo visando a reprimir atos de conc○町台ncia desleal, regulando basicamente os

direitos de marcas e patentes･ Em deco調合ncia das rela96es intemacionais que envolve,

varios tratados comegaram a surgir, como a Conven誇oあPar7.s e o rratado de Mczc潰.c7,

relativo ao regis廿o intemacional de marcas.

Depois de cin○○ anos de discuss6es no Congresso e debates e血e os diversos

segmentos da sociedade com interesse no assunto, foi editada a Lei n.° 9.279, em maio de

1996, que entrou emvigor emmaio de 1997. No primeiro ano apenasvigorou o "pやdz.in",

destinado as patentes famaceuticas, qu王mico-famac合uticas, e alinent王cias com prote確o

garantida por tratados ou conveng6es, nao-garantidas pela legisla確o anterior.

A matさria era regulada tambem, basicamente, por duas conven印es: a de Pa旬de

1883, comaadesao decercade 140 paises, e o TRIPS, de dezembro de 1994, comcercade

123 pafses, e que, no an･ 2, expressamente declara que os membros cumpr壷o o disposto

mos artigos de 1 a 12 e 15 da Conven印o dePa南e que nao estao derrogadas as obrigag6es

existentes. Os artigos 1 a 12 do rexto de Estocohno ja estavam intemalizados no Brasil

pelo Decreto n.0 635/92.
A lei at聞I brasileira in廿oduziu conceitos modemos, para se adequar especialmente

ao TRIPS. (Agree772ent on舟ade - RelatedA坤ec応o/htellecti/al P7'ape巧′ Rj’gh/S). Assim

como o tratado preve sang6es言nclusive na area comercial, a nova Lei ten urn T血lo

destinado aos crimes contra a Propriedade工ndustrial, em que s肴o previstas penas de deten-

確o e multa.

De acordo com o Depa血mento de Segur紬亨a Nacional e de Rela96es工ntemacionais

do Govemo Americano, o TRIPS teria sido concebido com o c噂etivo de contomar os l血ita-

dos progressos realizados por esse pais em intensificar mundia血ente a prote辞o de direitos

de propriedade intelectual atrav6s da Organiza確o Mundial de Propriedade Intelectual.

1.Patentes

Em rela確o as patentes foram eliminadas muitas proibig5es da lei anterior para sua

concessao, como nas areas farmaceutica, quimica, alimenticia, de medicamentos e seus

processos de prepara確o. Hoje, praticamente toda inven車o, desde que seja nova, ter血a

aplica誇o industrial e represente uma atividade inventiva, pode ser protegida. S邑o

patenteaveis as inveng6es e os modelos de utilidade.

Existe uma decisao do Supremo Tribunal Federal･ de 1970, no sentido de que o ato

de concessao de patente 5 vinculado, logo, preenchidos os pressupostos legais, o ENPI 5

obrigado a concede-1a.
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As proibig6es estao no artigo 18 da Lei, refletindo o artigo 27 do TRIPS, dispondo

que nao s看o patente各veis:
"I - o que for contr餌o amoral, aos bous costumes e a seguranga, a ordem e a sadde

p心blica;

11 - as substincias, mat6rias, misturas, elementos ou produtos de qunlquer esp6cie,

bern como a modifica確o de suas propriedades fisic○○quimicas e os respectivos processos

de obten辞o ou modifica確o, quando resultantes de transfoma確o do ndcleo at6mico;

111 - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos trausgenic6s que

atendam aos tres requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplica確o

industrial - previstos no art. 8, e que n5o sejam mera descoberta."

0 prazo para a patente passou de 15 para 20 anos. 0 da patente de modelo de

utilidade 5 de 15 anos, tamb5m a partir da data do dep6sito. Concede-se, por6m, un prazo

minimo, nunca inferior a 10 anos, para as patentes de inven確o, e de 7 anos paramodelo de

utilidade (art. 40), visando a resgundar o direito do requerente, na hip6tese de retardamen-

to na an机ise do pedido.

No art. 49 pemite-se o direito de adjudica鋳o da patente que houver sido requerida

por terceiro, a revelia do autor da inven確o. Em lugar de se decretar a nulidade da patente

concede-se a寅tula正dade ao verdade五〇五ventor.

0 processo administrativo foi simpli宜cado, bern como a averba確o do contrato de

licenga e aboligao de restri確o ao pagamento e remessa de royaltz.es.

Inicia-se o processo com docunenta確o parcial, podendo ser complementada no

prazo de 30 dias, consoante o disposto no art. 21.

0 artigo 68 prev6 a hip6tese de licenciamento compuls6rio da patente se o titular

praticar abuso de poder econ6mico ou n吾o explora-1a no tenit6rio brasileiro ou se a

comercializa確o nao satisfizer as necessidades de mercado.

0 requerente tern un prazo de tr6s anos ap6s a concessao da patente para faze-1o,

demonstrando legitimo interesse e capacidade tecnica e econ6mica para explora-la.

Consoante o artigo 80 da Lei n.° 9.279/96, assim como disposto na Co洲encdo de

Pa高s, a caducidade somente pode ser decretada ap6s a licenga compuls6ria, caso nao seja

sanado o abuso ou desuso no prazo de dois anos, cabendo a instaura確o de oficio do

process〇･

0 aperfeigoamento ou desenvolvinento de un mesmo conceito inventivo e protegi-

do pelo certificado de adi確o (art. 76), desde que a mat6ria se inclua no mesmo conceit〇

五vendvo, sendo皿acess6正o da patente, com o mesmo prazo de高gencia desta

2.Marcas

As marcas s6 podem ser requeridas em rela確o a atividade que o requerente exerga

de modo d正et○ ○u a廿avさs de empresas que con廿ole d正eta ou ind正etamente (a正128 § L°).

Foran criadas: a marca coletiva, requerida por pessoa juridica representativa de

coletividade, e marca de certificacao, por pessoa sem interesse comercial ou industrial

direto no produto ou servigo atestado.

0 prazo continua a ser de 10 anos, prorrogavel por,periodos iguais e su-



cessivos, desde que pague aretribui申o devida (art. 133 e §§).

Caducara o registro, caso o titular nao inicie o uso no Brasil ou interrompa-o pelo

prazo de cinco anos, n5o comprovando que deixou de faze-1o por raz∂es /egz'fz.mczLs. A

caducidade pode ser decretada parcialmente, somente para a classe em que n肴o for utiliza-

da, e requeridapor qualquer pessoa com legitimo interesse (a正143).

Extinguiu-se a revisao administrativa.

Grande novidade fbi inserida no § L° do a血129 sobre o direito de precedencia

daquele que, de boa罵, na data da prioridade ou do dep6sito, usava no pafs, ha pelo memos

seis meses, marca identica ou semelhante, para distinguir ou ce南東car produt○ ○u seⅣi亨o

identico, semelhante ou a角m･ Esse uso deve ser comprovadamente em escala comercial.

0 registro da marca tern carater atributivo, comportando essa excegao, quando se

aplica o sistema declarat6rio, que 5 o adotado mos Estados Unidos da Am5rica do Norte,

onde o uso anterior gei’a direitos ao usuario da marca.

0 "���ﾃv��都��6�Rrrﾂ�FR��鼎b��2�6�R陳�FVf匁R��VR�(涕R�fW&ﾒ�沫6R�努｢�6�貪svW&6P

means 7ise o/a mc7rk z./7 〃ee ｡rdJ.#aiy col/JTe o/かade, commensi/rate M.th the circ乙Instance

andJ?｡t made mere少to J'eserve a /ight z’n a mark. ”

0 conceito de marca registravel inclui tamb5m sinais distintivos visualmente per-

ceptfveis, como as marcas tridimensionais (a轟. 122).

Criou-se distin辞o entre marca notoriamente conhecida e marca de alto renome,

assim defmidas: "A marca /-egJ’s/rada 77o Bras/’l consJ’derada de alto /`eno′77e fe/.a assegu-

/.ada pl･otefゐo es'pecJ.a/, em /odos os ramos de cztividade. ”, e "A marca notoriamente

｡onhecida em s'ez/ 7’a]77o de at/’vJ’dade, nos /e/.mos do al■l. 6 bz’中り, da Convei移do dcr Unido

de Pa/'7.s pal･a Pi■ote坤o da Pray/~iedac7e /#ch/sか･ia/, goza de p/`ote坤o e坤ec��f���ｨ�`d笹en-

de/7tei77ente c/e esta/メpl-eiJiamente空positada o研egi〆rada no Brasi/. " (arts. 125 e 126),

protegendo-se o valor patrimonial da marca. Essas definig6es, por certo, irao dirimir varias

ddvidas, que persistam desde a 6poca da legisla確o anterior, gerando incertezas quanto a

extens着o exata do disposto na Conven車o de Paris.

AIgumas inova96es sao comuns a marcas e patentes, entre elas:

1) A ti’adu確o foi bastante simplificada (art. 16 § 2.°), nao sendo mais necess各ria a

tradu亨肴o juramentada.

2) Eliminou-se a fase de oposi確o, podendo terceiros apresentar documentos e

infomag5es desde apublica申o do pedido ate o fmal do exame (art. 3 1), nao mais existindo

o recし-rso contra o deferimento da patente do registro da marca ou do certificado de adi辞o

(art. 212 § 2°), o que, por ce正o, agilizar各o procedimento administrativo.

Deferido o pedido, haum prazo de 60 dias para pagamento dataxa de expedi確o da

carta patente (a巾. 38), com possibilidade de faze-1o em mais 30 dias, expedindo-se o certi最-

cado. Ap6s a concessao, o pedido administrativo de nulidade podera ser apresentado no

prazo de seis meses, nao tendo efeito suspensivo.

3. Desenhos工ndustriais (Art. 94)

Em 1842 os Estados Unidos estabeleceram a prote商o dos desenhos industriais por

meio de patentes.

A atual Lei Brasileira preve urn registro, de foma simplificada, levando em conside-
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ra車o as peouliaridade do desz.gr, que requer uma renova確o constante, para estar sempre

atualizado, em aten確o ao mercado consumidor.

0 prazo de validade 6 de 10 anos, prorrogavel por tr6s periodos de 5 anos.

4. Indica96es Geogr盃ficas

A Lei disciplina as indicag5es geograficas, constituidas pela indica確o de proce-

d台ncia ou a denominagao de origem, assim defmidas mos artigos 177 e 178:

C`Art. 177. Considera輸se indica韓o de proced合ncia o nome geografico do pais, cida-

de, regi邑o ou localidade de seu territ6rio, que se tenha tomado conhecido como centro de

extra確o, produ確o ou fabrica確o de deteminado produto ou de presta碑o de deteminado

serv19〇･

Art. 178. Considera-se denomina碑o de origem o nome geografico do pats, cidade,

regi着o ou localidade de seu territ6rio, que designe produto ou servlgo cujas qualidades ou

caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores

naturais e humanos.''

Est各previsto na Lei que o INPI estabelecera as condig6es de registro.

Esses conceitos sao primordiais para que os produtos brasileiros se adequem as

exigencias intemacionais e possam ser comercializados mais魚cilmente no exterior.

5. Liceneiamento (Art. 211)

0 ENPI registra os contratos que impliquem transferencia de tecnologia, contratos

de宜anquia e similares, para produzirem efeitos em rela碑o a terceiros, e que pretendam

gerar pagamento de royalties e dedu鋳o, como despesas operacionais.

A lei concedeuumprazo de 30 dias para a decisao administrativamas n肴o estipulou

nenhuma san確o, caso tal n衷o ocorra.

Os contratos de licenga para exploi‘a碑o de patente (art. 62) e de licengaparauso de

marca (art. 140) deverao ser averbados no INPI para que produzam efeitos contra terceiros.

6･ Considera96es Finais

No Brasil n肴o existem Cortes especializadas em Propriedade Industrial, constando

do art. 241 da Lei n° 9.279/96 que o Poder Judiciario fica autorizado a criar Juizos Especiais

para dirimir quest6es relativas a Propriedade Intelectual.

0 Juiz pode, ao receber a a確o, conceder uma tutela antecipada, mos termos expres-

sos dos a誼gos 173 e 209, § 1.0, da Lei n.0 9.279/96, aplicando-se, porさm, o C6digo de

Processo Civil Mesmo que疏o houvesse essa previs着o legal, o magis廿ado poderia魚ze-lo.

Essa nova Lei completou urn ano de vigencia integral em maio de 1997. Nao ha

j皿isprudencia揮mada a respeito, apenas algumas poucas decis6es de juizes de primeiro

grau, a grande maioria consistente em tutelas antecipadas e, eventualmente, agravos de

instmmento nos Trib皿ais.

Ajurisprudencia anterior poder各auxiliar na interpreta車o das novas regras, haven-



do, porさm, quest6es inteiramente novas e uma possibilidade Gnome de regis廿o de paten-

tes, o que, com certeza, ira aumentar bastante os casos de contrafa確o.

0 art. 198 preve que poderao ser apreendidos de o庫cio ou a requerimento do inte-

ressado, pelas autoridades alfandegarias, produtos com marcas falsi宜cadas ou falsa indi○

ca確o de procedencia. Nao tendo sido ainda estruturada a al飴ndega para tal, parece-me

conveniente que a apreens着o decoⅢa de ordem judicial.

A Lei traz em seu bojo un T血lo "Dos crimes conかa a prqpriedade inみs祝’al'',

cominando penas de deten鋳o e multa (arts. 183 a 195), comtipicidade espec脆ca.

0 art. 206 preve que: 'Na履フ6tese Je Lslerem J'eveladの, emjui7o, para a de/esa dos

i#teresses de印/alquer das partes, il?/ormaf∂es邸Ie Lse caracterizem como co7坊denciair,

se/’ai77 fegredo de i#誠strJ.a ou de colne'rcio, Jeverd 0 juJ‘z determinar que o processo

prossiga em segredo dejifsti?cz, vedado o i;so de zaおi#/orma誇es Zal7油e'm a o乙所aparte

palメa ouかczJ fnalidades･ ”

Expressamente o a九209 reco血ece o direito a perdas e danos em decoⅢencia de

atos violadores dos direitos de propriedade industrial e concorrencia desleal, disciplinado,

no artigo seguinte, o crit5rio de calculo para os lucros cessantes, i# verb7.s:
"Art. 209 - Os lucros cessantes serao determinados pelo crit6rio mais favor各vel ao

prejudicado, dentre os seguintes:

I - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a viola確o n肴o tivesse ocorrido; ou

11 - os bene賞cios que foram auferidos pelo autor da viola9肴o do direito; ou

1工1 - a remunera確o que o autor da viola確o teria pago ao titular do direito violado

pela concessao de uma licenga que lhe pemitisse legalmente explorar o bern."

Posteriomente fbram editadas as Leis n･°s 9･439/97, 9･609/98 e 9.6 I 0/98, que dizem

respeito, respectivamente, a protegao de cultivares, prote確o a propriedade intelectual de

programa de computador e direitos autorais, compatibilizando a legisla車o anterior aos

dispositivos do TRIPS.

Com essas novas disposig6es legais o Brasil pretende efetivamente se inserir no rol

dos pa王ses que protegem os direitos da propriedade intelec血al, com mecanismos e氏tivos

de combate a pirataria, cujos efeitosjまse fazem sentir.

A Propriedade重ndustrialさum dos ramos do direito em que mais se魚zem presentes

os efeitos da globaliza確o. Os Mercados Comuns fazem desaparecer fronteiras comerciais.

Os produtos circulam rapidamente,患bricados e distribuidos nos mais diversos paises･

Os meios de comunicagao, especialmente via computador, se sofisticam cada vez

mais, d拍cultand○ 0 controle sobre os direitos autorais.

A Comunidade Europさia埼instituiu o registro de marcas e patentes, v乱ido para

todos os paises que a integram.

No limiar do pr6ximo s6culo 5 imperioso que tais mat5rias sejam disciplinadas atra-

vさs de tratados, com uma legisla確o intema que pemita urn controle rigido e efetivo, e urn

6rg着o, como o ENPI, estruturado para atender as demandas do futuro.
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CNPJ

CADASTRO NACIONAL DE PESS OA JUR壬DICA

Theophilo Antonio Migue賞Fi賞ho

Tem sido freqtiente a utiliza鋳o do mandado de seguranga por empresas que se

insurgem contra ato supostamente ilegal praticado pelo Delegado da Receita Federal ao

negar-1hes a inscri確o no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), em razao da exis-

tencia de irregularidades fiscais constatadas em rela確o as pessoas dos s6cios integrantes

da pessoajuridica requerente.

Como causa de pedir, sustentam que tal conduta a宜gura-se connitante com o dis-

posto no paragrafo止nico do artigo 170 da Constitui確o da Repdblica.

Aprioristicamente, cumpre esclarecer que a 1egitimatio.ativa ad causam 6 da empre-

sa impetrante, e nao dos s6cios que tenham dado ensejo ao indeferimento da pretens5o

deduzida em sede adminis廿ativa･ Ⅵle le重皿brar que o pedido inde知do fora realizado por

enteja dotado de personalidadejuridica de direito privado, conforme se constata da analise

do con廿ato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Juce重ja,

seg皿do exigencialegal inscu重pidanos a誼gos 16 e 18 do Cddigo CiviL

A rigor, nao vislumbro ilegalidade no ato administrativo indeferit6rio praticado pela

autoridade impe廿ada.

Entretanto, n奮o se pode deixar de reputa-1o desarrazoado, a luz dos princfpios cons-

titucionais insculpidos no型2H do artigo 37 da Constitui確o da Rep心blica, bern como da

indeclinavel fung5o jurisdicional de proceder ao controle difuso da constitucionalidade

das leis e dos atos nomativos.

Passemos a analise da哩± quaestio da presente lide.

A noma legal que da suped含neo a conduta assumida pela autoridade administrati-

va exige que, para a concessao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica- CNPJ, os s6cios

- quotistas integrantes da mesma estejam em situa確o regular com o Fisco, nao podendo,

em rela確o ao Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF dos mesm｡s, constar d5bitos ou irregu-

1aridades.

OcoⅢe que血d王gitada exigencia legal a癒gura-se desaⅢazoada pelos motivos abaixo

declinados.

Aprioristicamente, registre-se que o diploma legal em epigrafe desconhece o con-

ceito de personalidade jur工dica･ Income em equ王voco prim各rio ao con節ndir a pessoa do

s6cio com a pessoa da sociedade証que os mesmos tern personalidadesjuridicas distintas

e aut6nomas. Da王se dizer que quem comercia 5 asociedade, verdadeira垂垣j垣, e n着o os

SOCIOS.

Fran Ma誼ns, na 6" ed華o de seu Curso de Direito Comercial,巴ditora Forense, p.

204, assevera,垂盛:



"Entende-se por pessoajurz'dica o ente incorp6reo que, como as pessoas fisicas,

pode ser sujeito de direitos. Nao se confundem, assim, as pessoasjuridicas com as

pessoas fisicas que deram lugar ao seu nascimento; pelo contrario, delas se distan-

ciam, adquirindo pa正m6nio aut6nomo e exercendo direitos em nome pr6prio. Por

tal razao, as pessoasjuridicas tern nome particular, como as pessoas fisicas, domic王-

1io e nacionalidade; podem estar emjuizo, como autoras ou coo res, sem que isso se

re丑ita na pessoa daqueles que as consti請ram･ Finalmente, tern vida aut6noma,

muitas vezes superior as pessoas que as fomaram; em alguns casos, a mudanga de

estado dessas pessoas n肴o se re虹ete na estm血ra das pessoas juridicas, podendo,

assim, variar as pessoas fisicas que lhes deram origem sem que esse fato incida no

seu organismo.''

Rubens Requiao, no 1.a volume da 18.a edi確o de seu Curso de Direito Comercial,

Editora Saraiva, p. 278, esclarece,垂蓮, que "fomada a sociedade comercial pelo con-

curso de vontades individuais, que lhe proplc宣am os bens ou servigos, a conseqtiencia

mais importante e o desabrochar de sua persona賞idadejurfdica. A sociedade transforma-

se em novo ser, estranho a individualidade das pessoas que participam de sua constitui碑o,

dominando urn patrim6nio pr6prio, possuidor de 6rg肴os de delibera確o e execu確o que

ditam e魚zem cumprir a sua vontade.''(gr萌nosso).

Assim, as sociedades s各o pessoas dotadas de patrim6nio, nome, domicilio, nacio-

nalidade e personalidadejuridica pr6prios, aut6nomos e distintos das pessoas dos s6cios

que as integram. Em suma, dividas dos s6cios nao sao d王vidas da sociedade. Por conse-

guinte, nao se confundem CPF's, CGC's e CNPJ's.

Nao obstante, ignorando a clareza da li尊o doutrinaria acerca do assunto, vincula o

Poder P心blico o deferimento do pedido de inscri確o de uma pessoajuridica a regularidade

宜scal dos sdcios integrantes da mesma.

Tal expediente administrativo, denominado san9ao pol王tica, n着o 5 novidade, ja ten-

do sua constitucionalidade sido anteriomente recha9ada pelo Supremo Trib皿al Federal

ao edita,r os emnciados 70, 323 e 547.

Obje.tiva transferir para o contribuinte urn encargo que, a rigor, 5 seu, mas, por

quest6es politicas, de puro comodismo, bern como de魚Ita de e氏tividade dos mecanismos

pr6prios para a cobran9a da divida ativa desempenha verdadeira execu確o indireta.

Vale esclarecer que esse procedimento execut6rio as avessas afigura-se, confome

anteriomente ressaltado, inconstitucional, na medida em que atinge os princfpios do devi-

do processo legal substantivo e da razoabilidade.

全室argumentadum E±, nao se pode olvidar que inobstante tal conduta seja

licita, eis que confbme a lei, em sendo desamazoada, por violar o devido processo legal

substantivo, nao pode caracterizar-se como legitima, por ser contrdria ao Direito.

Existe, logo, a possibilidade da lei aplicavel ser inconciliavel e incompativel com a

ordem vigente, emergindo, daf, a necessidade de reconhecimento, por pa正e do Poder Judi-

ci㌫io, de sua ilegitimidade, em raz着o de evidente a宜ontaえLei Maior.

Destarte, faz-se mister concluir que a fungao jurisdicional implica em um辿e em

rela確o a aplica確o da lei ao caso concreto. com o escopo de deslindar a lide, mas, em
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verdade, na aplica9肴o da ordemjuridica como urn todo, consider孤do,血clusive, os princi-

pios gerais de d止eito, ante a possibilidade de restar a lei declarada ileg王tima･

Neste diapas肴o, impende distinguir a ilic血de da ilegitimidade. Enquanto aquela

significa contrariedade com a lei, esta implica incongm6ncia com o razoavel, com o Direito

Na血ral言nerente a todo e qualquer ser humano, em suma, com os principios gerais de

direito, que se prestam como norte do legislador.

Para ojusna血ralismo, uma lei sd e v乱ida se fbrjusta.

Lucas Rocha Fu巾ado, em a誼go int加工ado "Con廿ole const血cional de leis res宙ti-

vas de direitos允ndamentais'', publicado na col皿a D辻eito & Justi9a do Comeio Braziliense,

em setembro de 1 996, comentand○ 0 liⅥo "0 pr血cfpio da proporcionalidade e o con廿ole de

c○nsti血cionalidade das leis res正tivas de direitos血ndamentais'', de Suzana de Toledo

Barros, Editora Brasilia Juridica, 1 996, identifica uma evolu韓o no conceito da clausula

const血cional do devido processo legal, para acompanhar o que a dou廿ina modema

convencionou denominar vicio de inconstitucionalidade subst孤cial deconente de exces-

so de poder legislativo, incumbindo ao Poder Judiciario examinar a compatibilidade dos

meios escolhidos pelo legislad〇千para atingir deteminado高m, dentre as op亨6es politicas

que lhe Cram possiveis, quando da elabora9ao da lei.

A宜ma a autora aci宣皿a inencionada que "a possibilidade de urn con廿ole m加erial da

lei em vista de vicios intrinsecos 6 exalgada no ambito dos direitos fundamentais em razao

da formula確o do princfpio constitucional da proporcionalidade, que exige do legislador a

menor interven確o possivel na esfera privada desses direitos."

Lucas Rocha Furtado acrescenta que "o principio do devido processo legal 6 muito

mais do que a consagra確o dos seus sub-principios, como o dojuiz natural, do contradit6-

rio, do procedimento regular etc. Agora, eleva-se a principio que廿az王nsito em seu conte血

do urn ideal supremo dejusti亨a, na busca de leis mais razo缶veis (reasonable), foma de se

proteger da a辞o do legislador que edita leis "arbitrarias". Como ensina Sam Tiago Dantas,

lei arbitraria 6 aquela que formalmente esta correta, mas substancialmente n肴o."

Elogiando a obra de Suzana de Toledo Barros, aduz que "5 necessario cuidar para

que as leis, sob o primado do devido processo legal, sejam n肴o apenas fomalmente corre-

tas, mas que tamb6m sejamjustas, que atentem para ajustiga e para o razoavel, em ';rna

pondera確o entre os custos e bene鯖cios, entre o sacrificio imposto ao individuo e o inte-

resse函blico perseguido.''

E conclui aflrmando que "o princfpio do d���&�6W72��ﾆ9'�'W66��W7F��6���F�&免漬

dade dalei com ajusti9a, uma constitucionalidade mais ampla, baseadatamb5m mos princf-

pios de liberdade, igualdade, eqtiidade, sendo o Poder Judiciario o 6rgao que vai valorar,

em心ltima analise, se esses ideais foram ou nao mantidos quando a lei foi editada.

0 devido processo legal substancial serve de prote鋳o contra a lei substancialmen-

te arbitraria, e n肴o apenas contra a lei fomalmente arbitraria. i uma nova foma de controle

de constitucionalidade de leis res正tivas de direitos, por meio da qual deve-se患zer uma

pondera確o entre o sacr描cio imposto ao individuo e o fim objetivado pela lei, atentando

pain ajusti9a e na busca de uma igualdade proporcional. 0 controle das leis realizado

atrav5s do princi’pio da proporcionalidade condiciona o legislador - e por isso 6 tratado



como "nova" foma de controle da constrfucionalidade - para impedir que no exercicio de

sua fun確o legislativa sejam cometidos abusos que levem a fraude da Constitui確o atrav6s

da Lei. Ele inp6e limites negativos e positivos a a確o de legislador.�

0 Ministro do Supremo Tribunal Federal, Excelentissimo Doutor Carlos M各rio Velloso,

em palestra proferida no Curso de Especializagao ke堕壁旦em Direito Processual Civil, no

dia 27 de agosto de 1996, m血is廿ada no Cen廿o de Es血dos Judici㌫ios do Consemo da

Justi亨a Federal, Brasilia- Dis庇to Federal, ao comentar a cl如sula const血cional血sculpida

no inciso LIⅤ do a巾igo 5, que abriga o devido processo legal substantivo, ressalta que o

juiz n肴o 6 escravo de nenhuma lei, porque dever各sempre examinar o seu conteddo, incum-

bindo-1he comprovar que os excessos de racionalismo que geraram os excessos de

positivismo nao constituem verdades incontrast各veis.

Em primoroso a誼go int血Iado "Os principios da razoabilidade e da proporcionalidade

no Direito Const血cional'', publicado no Boletim de Direito Adminis廿ativo - mar9o de

1997, Luis Roberto Barroso, Procurador do Estado do Rio de Janeiro eProfessoi- de Direito

Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, discorre sobre o

hist6rico da evolu確o das duas vertentes da clausula do devido processo legal - proces輸

sual e substantiva - emanando dessa心ltima o princ王pio da razoabilidade.

Afmma que "a vers着o substantiva do devido processo legal tomou輸se importante

instrumento de defesa dos direitos individuais, ensejando o controle do arbitrio do

Legislativo e da discricionariedade govemamental. E por seu intem5dio que se procede ao

exame da razoabilidade (reasonableness) e de racionalidade (rationali少) das nomasjurト

dicas e dos atos do PoderP丘blic○ em geral.

De toda a sorte, a clausula enseja a verifica韓o da compatibilidade entre o meio

empregado pelo legislador e os fins visados, bern como a aferi確o da legitimidade dos fins.

0 principio darazoabilidade 5 un par叙netro de valora確o dos atos do PoderPdblico para

aferir se eles estao infomados pelo valor superior inerente a todo ordenamentojuridico: ajustiga.

丘razoavel o que seja conforme a razao, supondo o equilibrio, modera韓o e hamo-

nia; o que nao seja arbitrario ou caprichoso; o que corresponda ao senso comum, aos

valores vigentes em dado moinent○ ○u lugar･ H盃autores, mesmo, que recorrem ao direito

natural como fundamento para a aplica確o da regra da razoabilidade, embora possa ela

radicar perfeitamente mos princfpios gerais da henneneutica.”

Com efeito, basta atentarpara a orienta鋳o insculpida no artigo 5 daLei de Introdu-

確o ao C6digo Civil:
くくNa aplica9肴o da lei, ojuiz atendera aos fins sociais a que ela se dirige e as exigen-

cias do bern comum.''

No mesmo sentido, a角rma San Tiago Dantas,垂"Igualdade perante a lei e due

process oflaw�ﾂ�&Wf�7F��f�"ﾖV�6Rﾂ�5�汀3Srﾂ���鼎つ����3c"ﾂ��VR�&����R���V��2���F�G&匁�

do Direito Natural que ve no Direito uma ordem nomativa superior e independente da Lei.

Mesmo os que concebem a realidadejuridica como algo mutavel e os principios do Direito

como uma sintese das nomas dentro de ce正os limites hist6ricos reconhecem com esses

princfpios, cuja presen9a no sistema positivo fere a coerencia deste, e produz a sensa確o

intima do arbitrario, traduzida na ideia de lei injusta."
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Em suma, a preconizada razoabilidade consubstancia-se na perfeita hamonia entre

os motivos, os meios e os fins da atividade estatal de produ確o da norma de carater geral,

impessoal e abs心証a.

Entretanto, se por urn lado existem autores que rechacem a aplica確o desta t5cnica

de controlejurisdicional do m6rito dos atos normativos oriundos do 6rg5o legiferante, sob

alega確o de afronta a pretendida separa確o e hamonia dos poderes estatais, insculpida no

artigo 2 da Constitui確o da Repdblica, por outro, nao se pode olvidar a atua確o do Supremo

Tribunal Federal no sentido de efetivar, dissimuladamente, a aplica確o da vertente subs-

tantiva do devido processo legal, aferindo a razoabilidade da lei.

Os ac6rdaos colhidos abaixo encontram-se publicados na Revista Trimestral de

Direito Pdblico 13/1996, Malheiros Editores, em artigo da lavra de Caio Tacito, int血lado "A

razoabilidade das leis''.

Em ac6r描o de 21/09/5 1, relatado pelo M血is廿○ ○rozimbo Nonato, o Supremo T正bu-

nal Federal destacou que "o poder de taxar nao pode chegar a desmedida do poder de

des廿uir, uma vez que aquele somente pode ser exercido den廿o dos limites que o tomem

compatfvel com a liberdade de廿abalho, de comさrcio e de ind心s正a e com o direito de

propriedade''(RF 145/I 64).

Retomou, a este prop6sito, a concep確o de que o poder fiscal deve ser exercido

moderadamente, como Bilac Pinto docunentou, a luz da elabora確o dajurisprudencia nor-

te-americana (く甲山an9as e Direito'', RF 82/55 1 e seguintes).

Na Representa辞o ndmero 93 0, o Relator, Ministro Rodrigues de Alckmin, enfatizou,

como fundamento da decisao adotada pelo Supremo Tribunal, a necessidade de preservar

o n心cleo essencial da liberdade de exercfcio da profissao de corretor de im6veis, acentuan-

do a submiss登o da exigencia de condig6es de capacidade ao criterio de razoabilidade.

Lei paulista cri紬do serventia de regis廿o de im6veis e detem血ando prioridade

absoluta de provimento em favor de determinado serventuario foi repelida, por

inconstitucional, em decisao de 3 1/08/67, no Recurso em Mandado de Seguranga n.0 1 6.9 12,

pelo carater discriminat6rio de favorecimento, importando abuso de poder, como destacou

o voto de M血is廿o Ⅵctor Nunes Leal (RTJ4S1530 e seguintes).

A carencia de dois狐os, apes a aposentadoria, para pemitir aos magistrados,

membros do Minist6rio Pdblico, servidores p心blicos e militares o exercicio da advocacia,

presente no artigo 86 da Lei n.0 4.2 1 5/63, foi declarada inconstitucional emjulgamento de

04/04/84, na Representa車o n.0 1.054 (RTJ 1 1 0/937 e seguintes).

0 voto do Relator, Ministro Moreira Alves, realga a incongruencia e a irrazoabilidade

da interdi尊o tempor各ria da profiss着o, que nao atende a interesse p心blico pertinente.

Å luz do princfpio da proporcionalidade e da proib箪o do excesso de poder, a

Suprema Cor亡e血1minou por inconstitucional a Lei n.° 385 de 1980, do巳stado do Rio de

Janeiro, que elevava imoderadamente valores da taxajudiciaria, violando a regra da "equi-

valencia razoavel entre o Gusto real dos servigos e o montante a que pode ser compelido o

con正buinte a pagar'', mos temos do voto do relator, Minis廿o More正a Alves.

A taxajudiciaria excessiva cria obstaculo capaz de impossibilitar a muitos a obten-

申o da presta申o jurisprudencial (RTJ 1 12/34 e seguintes).



0 Supremo Tribunal Federal considerou inaceitavel a noma regulamentar de con-

curso para a magistratura que submetia os candidatos ajulgamento secreto e subjetivo de

idoneidade, correspondente a veto arbitrario a aprova車o do candidato (ac6rdao de 1 0/04/

87 no Recurso Extraordinario n.a 1 1 1.400, RTJ 122/130 e seguintes).

Igual血ndamento alicer9a o parecer de Seabra Fagundes no sentido da

inconstitucionalidade de lei fluminense que condicionava a habilita車o de candidatos a

concurso para o Minist6rio Pdblico a aprova商o em exame psicotecnico (RDA 109/280).

Em caso a que antes mos re危rhnos e sobre o qual emitimos parecer, a Cone Suprema

declarou inconstituciona=ei do Estado do Parana que tomava obrigat6ria, a vista do

consumidor, a pesagem de botij6es ou cilindros de gas liquefeito de petr61eo.

0 exame da razoabilidade da noma foi objeto do voto do relator, Ministro Sepdlveda

Per亡ence, que destaca "o questionamento da proporcionalidade ou da razoabilidade''da

exig台ncia, como inova碑o onerosa e de duvidosos efeitos心teis (RDA, 1 94/299 - ac6rdao -

e parecerp. 347).

A mat5ria restou assim ementada:

G盃s de petr61eo-Lei estadual-Principio da proporcionalidade "Gas liquefeito de

petr6leo: lei estadual que determina a pesage量皿de bot弾es entregues ou recebidos

para substitui確o a vista do consumidor, com pagamento imediato de eventual

d挽ren9a a menor: arg鴫をo de inconstitucionalidade血ndada nos a誼gos 22, IⅤ e

VI (energiaemetrologia), 24 e §, 25,? 2.a e238.°, al6m deviolagao ao principio de

proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos: plausibilidadeju正

dica da argtii確o que aconselha a suspensao cautelar da lei impugnada, a rim de

evitar danos irrepar各veis a economia do setor, no caso de vir a declarar-se a

inconstitucionalidade: liminar deferida.�

(A誇o Direita de lnconstitucionalidade n.0 855 - Parana.

Requerente: Confedera肇o Nacional do Com5rcio

Requeridos: Govemador do Estado do Parana e Assembl6ia Legislativa do Estado

doParana).

Em duas decis5es, adotadas em 1 1 de maio de 1994, o Tribunal Supremo rejeitou,

sob invoca尊o da regra do devido processo legal, como medida da razoabilidade danorma

j‘皿'djca, a restrig肴o oposta aos partidos sem registro definitivo impedindo a apresenta単o

de candidatos a pleitos eleitorais (垣Iivro citado de Suzana de Toledo Barros, p. 120, e

prefacio de GilmarFerreiraMendes, p. 16).
Na A鋳o Direta de Inconstitucionalidade de n.a 223, embora negando a suspens喬o

Hminar da MP n.° 175 - que vedavaa concessao de liminares em mandado de seguranga e em

a96es cautelares -, a ementa do ac6rd肴o de 05/04/90 assinala "a necessidade de controle de

razoabilidade das leis res正tivas ao poder cautelar (RTJ 1 32/572).

0 1imite maximo de trinta e cinco anos de idade na inscri確o em concurso para

Advogado de Oficio de Justi9a Militar nao 6 razoavel - afirma o ac6rd着o de 01/03/91, do

plenario do Supremo Tribunal Federal, dando provimento ao Recurso em Mandado de
Seguran9a n.0 2 1.033言nvocando o relator, Ministro carlos velloso, julgamento anterior no

mesmo sentido (RTJ 135/938 e seguintes).
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Em decisao de 19/12/94, o Supremo Tribunal Federal expressamente admite que

ofende o crit5rio de razoabilidade e caracteriza desvio 6ticojuridico anoma que concede a

servidor inativo a gratifica車o de ferias atribuida aos servidores em atividade.

Pondera o M血is廿o Sep血veda Pe虹ence que,負em nome do princfpio da moralidade,

ou do principio da igualdade, nao se pode conceder remunera確o absolutamente despida

de causa no servigo pdblico. A lei agride o princfpio da razoabilidade, a meu vcr, patente-

mente''.

A decisao mereceu comentario de Marcelo Figueiredo, abonando a aplica確o do

princfpio da ra乙oabilidade como血ndamento do aresto (RDA 202/260 e seguintes)･

0 antigo Tribunal Federal de Recursos afina no mesmo diapas肴o dajurisprudencia

do Supremo Tribunal Federal, como comprova o arrolamento feito por Carlos Alberto de

Sique正a Cas廿o, na obra citada.

A aferi申o da falta de razoabilidade da exigencia de prova de esfor9o fisico em

concurso p心blico para delegado da policia fundamentou a declara確o de

inconstitucionalidade do artigo 9, inciso V, da Lei n.° 4.878, emjulgamento de 1 9/08/86.

Em ou廿ojulgado, pro耗rido em 20/I 0/83, o requisito de en廿evista de na血reza sub-

jetiva para ingressa na carreira de diplomata foi considerado arbitrario e discriminat6rio

(Mandado de seg皿an9an.° 10L898).

Em diversos casos, o Tribunal Federal de Recursos co血estou a validade de san-

g6es adminis廿ativas como meio de obter pagamento de tributos federais, de que 5 exemplo

o ac6rdao naRemessa ex-officio n.0 87.155, emitido em 1980, como exempli丘ca Carlos Alberto

de Siqueira Ca血o (obra citada, p. 197).

Consolidando entendimento dominante, o Supremo Tribunal Federal expressa no

verbete ndmero 70 da Sdmula de Jurisprud6ncia o ditame de que "6 inadmissfvel a interdi-

車o de estabelecimento como meio coercitivo para cobran9a de正buto''; e, na mesma lima

de ausencia de razoabilidade, impugna "a apreensao de mercadorias como meio coercitivo

para pagamento de tributos" (verbete n.0 323) e proclama que "n5o 6 1icito a autoridade

proibir que o con血buinte em debito adquira estampilhas, despache mercadoria nas 'a脆n-

degas e exer9a suas atividades pro島ssionais''(verbete n.0 547).

Um ｢iltimo exemplo e a exigencia do pagamento de todas as multas lan9adas con廿a

o proprietario para que o Departamento de Transito - Detran proc5da ao licenciamento do

seu vefculo.

Conclui Caio T各cito aflrmando que "em todas estas hip6teses, o que se condena 6

a discrepancia entre o meio utilizado e o正m desejado, que nao guardam congru6ncia ou

adequa確o, tomando excessiva e desarrazoada a interdi確o de direitos."

Em elucidativo a虹igo publicado no cademo Direito & Justi8a no Jomal Coneio

Braziliense, no dia 27 de abril de 1988, Hugo de Brito Machado esclarece que "em

Direito Tributario, a expressao C`sang6es polfticas" corresponde a restrig5es ou proibi-

g5es impostas ao contribuinte como forma de obriga-lo ao pagamento do tributo, tais

como a interdi確o de estabelecimento, a apreensao de mercadorias, o regime especial

de宜scaliza確o, entre outras. Qualquer que seja a restri申o que implique cerceamento

da liberdade de exercer atividade licitaさinconstitucional, porque contraria o disposto



mos artigos 5, inciso XIⅡ, e 170, paragrafo dnico, do estatuto maior do pais."

Vale lembrar, ainda, que a atividade profissional 6 desempenhada, em verdade, pela

sociedade, que possui personalidadejur王dica distinta dos s6cios que a血tegr狐, confbme

j各sustentad〇･

Acrescenta o ilustre tributarista que "todas essas pr筑icas s登o皿agrantemente

inconsti血cionais, en廿a ou廿as raz6es, porque:

a) implicam indevida restri確o ao direito de exercer atividade econ6mica, indepen-

dentemente de autoriza確o de 6rg着os pdblicos, assegurado pelo artigo 170, par各grafo

血ico, da vigente Constitui確o Federal;

b) configuram cobranga sem o devido processo legal, com grave viola辞o do qireito

de defesa do contribuinte, porque a autoridade que a este imp6e a restri鋳o nao 6 a autori-

dade competente para apreciar se a exigencia do tributo 5 ou nao legaL"

Assim, pagamento de tributo nao pode ser colocado como condi確o para o exercI-

cio de atividade econ6mica. Tat providencia 5 desarrazoada na medida em que o fin colinado

- cobrar tributo devido - nao justifica os meios inid6neos utilizados - execu確o indireta.

Para Hugo de Brito Machado, "a inscri確o no cadastro de contribuintes nao pode

ser transfomada em autoriza確o para exercer atividade econ6mica. Nem o seu cancelamen-

to em foma de obrigar o contribuinte a cumprir seus deveres para com o Estado... A

ilic血de de nao pagar os tributos devidos nao exclui o direito de exercer a atividade econ6-

mica, que 5 direito fundamentaL Atividade econ6mica licita, 6 certo, mas a ilicitude do nao

pagar o tributo n肴o faz ilicita a atividade geradora do clever tributari〇･ Uma coisa 5 a ilicitude

de ce正a加ividade. Outra, bern diversa, a ilicitude consistente no descumprimento da obri-

ga申o tributaria, principal ou acess6ria."

Su正cientemente municiados dos argumentos acima expendidos, podemos c○ncluir:

5 desarrazoada e ilegitima a legisla申o em que se baseia a autoridade impetrada para inde-

ferir a pretensao autoral de obten9着o de inscri9ao no CNPJ, tendo em vista a situa確o de

iⅡegularidade宜scal que seus sdcios eventualmente apresentem･

Entretanto, concordamos que esse instrumento administrativo seja largamente uti-

1izado como forma de, tao輸somente, identificar os contribuintes faltosos, para que, ai sim,

possa o Fisco valer-se de mecanismos legais adequados e id6neos, como a a確o de execu-

確o fiscal, regulada pela Lei n.° 6･830/80, para cobrar de foma direta, e n肴o indiretamente, os

seus cr5ditos tributarios.
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COISA JULGADA

Augusto Guilherme Die耗nthae賞er

0 problema da coisajulgada liga-se ao細o damo同工idade.丘esta que detemina a

necessidade de defmitividade das coisas que se passam entre os homens, que embora

contemplativos, nao podem, em face dos conflitos de interesses que naturalmente s†工rgem

no seio social, continuar etemamente em busca da verdade concreta para soluciona-1os.

E preciso decidir, com conhecimento de causa, sem d心vida, mas decidir, para que a

vida possa Huir.

Indutivo, assin que a defmitividade dos julgados sempre foi objeto de preocupa確o.

Para os romanos do perfodo classico a coisajulgada sempre foi o efeito da sentenga

"Dig. 42,I, de re iudicata et de e氏c血sententiarum''(SCIALOJA, Procedimiento civil roma-

no, p.414). Alias, o seu心nico efeito, pois tinham que ojulgamento estabelecia a verdade

dos fatos,ja que nao concebiam a existencia do direito senao atrav5s da "actio". Constitui-

do o direito pela sentenga e aliado isso a inpossibilidade de renova9ao da a確o e a inexistencia

de recursos, a verdade estava estabelecida. Mas a coisajulgada tinha signiflcado, entao, pela

existencia de umjulgamento e nao por seu conteddo, tendo urn resultado puramente negativo

("exceptio''), namedida em que impedia nova a確o (BOTELHO DE MESQUITA, A autoridade

da coisajulgada e a imutabilidade da motiva確o da sentenga, p. 1 1).

Segundo LIEBMAN, somente a partir de Justiniano comegou a haver distin確o

entre os efeitos da sentenga e a sua "autoritas", contudo sem surtir efeitos praticos na

doutrina (E宜cacia e autoridade da sentenga, p.4).

Ultrapassad○ 0 per王odo das ``actiones''como criado宣●as do direito言nsculpind○○se

estes de forma sistematizada, a presta亨ao jurisdicional passou a ser vista pela doutrina no

sentido meramente declarativo, como apontado, com precisao, por Montesquieu:
"PorG'/77, j'e os加’b3//7a/’s /7do devem sel･�ﾅﾂﾖ�2rﾂ��2�ｧ｢�v�ﾂ砺R�F�2�FWfR�鰆rﾖﾆ������ﾀ

po′ito qzie mmca sG/’ali7ja′77a/‘s do qife zm汗G,¥-/o餅ato da /e;.. Se/osse i/ma印lm.ao

pai雷c!//a/'do j2I/’z, vive/.-se-ia /7a Lroc/’eclc7de fe′i出abel･ precJ’sc7/77ei7te os comp/-o-

mJ’Jsos gz/e mla諸o c7ssz/midos p G岬J'rlto das LeJ.s, p.18♀).I

Dos /rGs podel･es dos印fa7’f/c7/amos, o dejz/lga/. e', de c7/gr/in modo, in/lo''( o.c.

p.19の.

"Pode/‘/.a aconlece/'qz/e a /ei gzie G'ao /77es/77o teli7po c/a′.j.vz.dente e cega, /o.sse e/77

ce/’fos casos mzi/’to rigol●osa･ P｡re'/77, osj航'zes de z//77a��9�ﾂ��ｨ���fF��6���B��dｧ6Rﾐ

mos', maJ.f gz/G c7 boca g己/e p/.o′7zmcJ.a c7掴e/7te/7?c7Lr de /ei, sel･es inam’mados qz/e

ndo pod壱m moderc7/つ?e/77 Jz/a/o準cr, /7e]77 set/ 7./.golノ'( o. c. p. 19阜).

Embora a doutrina ja admitisse que a seiitenga pudesse ter efeito constitutivo,



partindo daquela premissa, continuou-se a sustentar que a coisa julgada era o efeito de

imutabilidade da sentenga, ou, na concep韓o de HELLWIG, a imutabilidade do efeito

declarat6rio (efic各cia de declara申o) (LIEBMAN, o.c. pp. 17/1 8). Assim, CHIOVENDA

(BOTELHO DE MESQUITA, 〇･c･ p･ 25) sustentava que "preclusas todas as quest6es pr○○

postas ou proponiveis, temos a coisajulgada, isto 5, a afima碑o indiscutivel e obrigat6ria

para todos os juizes de todos os餌uros processos, duma vontade concreta da lei, que

reco血ece ou desco血ece urn bern da vida a uma das pa巾es.

Para LIEBMAN, entretanto, clever-se-ia distinguir efeito da senten9a e coisajulgada,

ja que aqueles podem vir aproduzir-se antes que esta ocorra (a exemplo seria asentenga de

despejo da qual caiba recurso apenas no efeito devolutivo). Ademais, para o autor, sobre

aqueles efeitos atuava a coisa julgada, tomando-se imutaveis, assim como a sentenga,

donde nao poderem ser comparados.

Dando novo impulso ao desenvolvimento sobre o que se deve entender por coisa

julgada, LIEBMAN defmiu-a como "a imutabilidade do comando emergente da sentenga"

( o.c. p. 54) acrescentando:
`胸se z.de/7筋ca e/a s.i/7?plesmei7te com c7 de�ﾘ�WF庸芳�FR�R��7F�｣vv�&免芳�FR�F��3wF�

邸/e prommc/’a o comando,. e', pelo co′1か6rio, zi/77a印/alJ.dade, maJ’買’�FVﾈ8����R�ﾖ�｢訌

pi■o/1/ndcr, gz/e reveste o c7to /ambG'm em see/ conte!ido e /oma c相即’m r‘m乙ItdveJ‘+, c7le'm

do ato cm部Ia餅J’ftGncla/orma/, os e/eitos,印ia応qz/er qi/e LJGiam, dopr辞7r/.o ato ".

Vale notar que, ao患1ar em気comando'', LIEBMAN distinguiu de宜nitivamente a coisa

julgada da eficacia natural da senten9a como pronunciamento estatal que a todos atinge.

Nesse breve apanhado hist6rico, contudo, nao poderia deixar de fazer men確o a

pol6mica de nosso tempo estabelecida entre oviDIO BAPTISTA e BARBOSA MOREIRA.
C○○n base nos estudos deste上山imo, sustentam os autores mencionados que, emb○○

ra a concep確o de LIEBMAN tenha elucidado toda a doutrina sobre a coisajulgada ao

distinguir que esta nao se constitui efeito da sentenga, mas algo que a qualifica a partir de

deteminado momento (tr含nsito em julgado), na verdade em pane restara工n incorretas as

conclus5es daquele mestre, considerando que os efeitos da sentenga sao modificaveis,

pelavontade das partes ou n肴o. Assim 5 que, naa確o condenat6ria de cobranga de divida,

nada obsta que ap6s o transito emjulgado o credor perdoe a divida, ou deixe de cobra輸la,

sem que se efetive o efeito executivo.

A discuss着o estabelec.e-se, contudo, a partir da afima確o de BARBOSA MOREIRA

de que o que passa emjulgado 6 o conte心do inteiro da senten写a e nao apenas a declara確o

nela existente; contrariando a posi肇o tradicional, sustentada por OviDIO BAPTISTA,

segundo a qual o que se toma imutavel na sentenga e a declara辞o de direitos.

A posi確o de BARBOSA MOREIRA guarda suas raz6es no fato de que "0 efeito 6

algo que esta, necessariamente, por defini確o, fora daquilo que o produz, quer se trate de fato

natural, quer de ato juridico” (RAJURIS, 35/205), embora isso nem sempre seja facilmente

distinguivel quando se免1a, porexemplo, no ato de declarare no e氏ito declarat6rio: "Deveria

ser cristalino que o efeito n肴o se confunde com a declara碑o mesma" (RAJURTS, 35/207).

Tamb6m a quest肴o da sentenga constitutiva e especificamente abordada pelo autor,

sustentando que:
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′働cede que apalavra mod第ca誇o e', em certa medidc7, equz'voca.. pode i融J.car o

ato guepelo qual Fe mod第ca a/grma coz.scr, oit o estado ｡onseq#ente a esse czto. ”

"... a mod第ca諦o enquanto ato sit乙ia-se no conteLzdo da s'ente準a''･

" J�7｢�ﾖ��f6�ﾍf��V��V�蹤��R�友��RvWf芳V蹤R�&V蹤R�W⑦W&訳rx�觀蹤V�6��)¥d�･Yuｩ��

3j/2 0 7/2 08J.

Assim, o que se toma imutavel, assumindo "status" de coisa julgada, sao os ele-

mentos constitutivos (contehdo) da sentenga, n5o os efeitos (extemos a sentenga)‘, que,

como se disse, s肴o imutaveis at5 mesmo independentemente da vontade das partes. Mas,

pondera o autor, todos os elementos (declara辞o, modifica確o, condena確o, etc.) e nao

apenas o elemento declarat6rio.

Entanto, para OviDIO BAPTISTA, na esteira da doutrinatradicional, na qual predo-

m血ou HELLWIG, o n止cleo e a essencia da coisajulgada m如erial e o e耗ito certi慮cativo

(e宜cacia declarat6ria) contido na declara確o sentencial, que necessariamente ocorre em

todas as sentengas, o qual consiste no jufzo de subsun確o praticado pelo julgador, ao

considerar incidente no caso concreto a regra nominativa constante na lei (RA丁UR工S, 33/

60/61). Assim, somente a declara辞o (efic各cia declarat6ria) assume "status" de coisajulgada

tomand○○se imutavel, nao as demais eficacias que comp6em o conteddo da sentenga.

A宜mando que as solu96es juridicas exigem muito mais proximidade com o desen-

volvimento hist6rico do que com a geome正a ou matem如ica, "perconend○○se os casos

concretos em busca de solu96es pa誼culares''(Senten9a e coisa julgada, p. 97), para o

insignejurista a "e宜cacia''faz parte do conte心do da sentenga como virtualidade operativa

capaz de produ確o de efeitos, enquanto estes, quer se produzam no campo jurfdico, quer

no mundo dos fatos, s肴o a pr6pria manifesta確o concreta das eficacias (RAJURTS, 33/65),

estando, portanto, fora do conteddo. Entanto, para o autor, esta 16gica nem sempre se

aplica quando se detemina o conte心do e os efeitos de uma sentenga:

"Em prz‘meiro lugal; polqi′e a fel7teJ準a e'i/in atojz/rz'Jico deのL-//'el7宅a col7岬l鋤idcJde,

onde poderiam co鉄;.証J’/告'em qzia佃uer o/ema czos princ蜜ios dcz /6g/.ccz, o conteiido

do atoji/n’諸icJ‘onal e a/guns de seus e/e;.tos; em segrindo /ugcz/; pol'gue cz senten�3rﾀ

ndo obstante sel･�ﾒ��F�xｸ�vDｨ�f6��Vﾒ�FV蹌��fF����F��Rwｦ�ﾃsv&Rvﾒﾂ�R�W76V�6���V蹤Rﾂ��

I脇’mo elo de�ﾖ��6�FV���FR��F�8�2���R��蹤V6V砺Vﾒﾂ�R�22��V��6�W6��W7FB�｣���FVﾖ7ｦ襷�

rormi′lada pelo cmt｡r. yczlendo-se dcz co77?para?鏡) enかe os/en∂i7つenosj乙iri窃cos e os

fcztos naturaJ’f, poderz'cmos ilusかc汁a sitiiafdo da sentenfa de procedencia, que

proみ`乞e/eitos ale'm da declara誇b, 7~elativa]7?ente a a�����&������2��ﾂ�Vﾆ��6R��f��F�I?P

como cz rela佃o g�R�6R�W7F�&VﾆV6W&���V�*乏���魔�紳手se de�ﾖ���8��ｺ��F7｢�VﾆRr���6��R��

prゐ7io acionar do J.所elγ堆?tol･ dcz colγente, gue J‘mpedia fal e/ei/o de mc脇7estar｢se.

A /c3mpada ele加ica ill/in z’77a o研.l乙//m’7za-se? Ce万c7mente a /uz prod#zidczpela /dmpcz-

da e'a lc-′77padq na medida em gue o e/eizo,印/e e'cr 1乙/mJ’��3x�fF�FW��"�Vﾆ��&�ｩ�v蓬,ﾀ

s6 e'possん7el se houver antes deleprecz‘scmente a /dmpadcJ,. e ndo obstante, e'possん7el

cJ所mcJr-se que a hL7 nGo estd/ora da ldmpad均az.7?da gz/e s'eJ.a seu e/eito prJ.�8銈v�ﾂ 

rc祝so de processo civi/, p.42の.



王sco｣A D且MAG重S丁RA丁URA REGIONAL FEDERAL

A pa正江dai o autor demons廿a que o pr6prio e毘ito encon廿a-se no conte心do nas

ag5es declarat6rias e constitutivas, pois, pondera, com a pretensao declarat6ria o que se

quer 6 que ojuiz declare a existencia ou a inexistencia da rela鋳ojuridica, sendo o verbo

declarar conte心do e e危ito da senten9a (RAJURIS, 33/61), e, com a const血tiva, o ato de

mod脆car, que envolve a modifica確o e o estado subseqtiente de estar modiflcado (Curso,

o.c. p.424). E, se assim, 6, tamb6m deve compor o "conteudo" o "ato sentencial que

pronuncia a condena確o, ou que ordena, nas sentengas mandamentais, que se expega o

mandado contendo a ordemjudicial; ou o outro mandado, pr6prio das sentengas executi-

vas ("1ato sensu"), para que se cumpra desde logo a sentenga, transferindo-se a coisa do

pa正m6nio de demandado para o poder do demandante vitorioso''(RA丁UⅢS,33/67), con-

cluindo que:

"... enquant｡ as e�6F4｢��2�6�7B��gDﾂ�ｨ�gf�ﾂ��"��ﾖ�襷�ﾖV蹤������W�8�6宥ｨ�gf��ﾒ�9&8�6乏�fP

pode aα･escentar a condenatc5rJ’a, sem preju'zo da鉄posi諦o do autor -podein ser

ozy)’eto de f7~ansafdo ou de renz加zcia, oi/ de perddo, nenhum negc')cJ.o jurz'dico

envoJvendo o e/eito declaraz6/`io da sentenfcz gi/e importe em remz77cia, ou per-

clあ, ou co77妬sdo conかdn’a ao que o Jz/J’z declaroz/, tercf印ialqz/er e�66�6��ｧW'｢vGｨ�bﾐ

ccz, por ser 7?ego'cio ji/rz'枕’co absolz/tamente z’nvdlido, por contrc5rio e o/ensivo a

coisajif/gada ”作EJU別S, 33/6?).

Bibliogra庫a

ーMONTESQUIEU, p. 189 - Note-se, pela primeira parte da transcri確o, que para Montesquieu

a magistratura n着o de､′eria se｢高xa･ devendo ser exe｢cida負por pessoas extraidas do corpo do

povo, mum certo periodo do ano, de modo prescrito pela lei, para fomar urn tribunal que dure

apenas o tempo necessまrio''( o.c. p. 188)･ Isto para que "o poder dejulgar, t盆o terrivel e’ntre os

homens, nao estando ligado nem a uma certa situa9ao, nem a uma certa profissao, tomar-se, por

assim dizer言nvisivel e nulo. Nao se tern constantemente juizes diante dos olhos e teme_se a

magistratura, mas nao os magistrados''(mesma pagina). Vale dizer que Arist6teles ja sustentava

ta=deia (A politica, p. 189).
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DA ACÅo MONITORIA

Firly Nascimento Filho*

1. Introdu碑o

A recente Lei n.09.079, de 14 dejulho de 1995, publicada no D.0. de 17/07/95 insti-

tuiu no sistema processual civil nacional urn novo instituto: a a確o monit6ria･

Vasculhando, em pesquisa perfunct6ria, dicionariosjurfdicos patrios, conseguimos

descobrir dois vocabulos com significado pr6ximo, do ponto de vista etimol6gico, ao

indicado nanovel lei: moni確o e monitor.

Sobre a primeira palavra, ass血se pronuncia pLÅcIDO E SI工｣VA:

"...Do latin mom’tJ’o, de moi7ere (advertir, avisar), na significa確ojuridica, e, em uso

antigo, era o avis○ ○u convite para vir depor a respeito de魚tos contidos na monitdria･

A monit6ria, assim, era a carta de aviso ou de intima確o para depor.

Moni確o. Nateminologia do Direito Can6nico, 5 a advertencia feita pela autoridade

eclesiastica a uma pessoa, para que cumpi･a certo clever ou nao pratique urn ato, a

fim de que evite a san9ao ou a penalidade a que esta sujeita, pela omiss肴o ou a申o

indicada''. 1

0 vocabulo monitor, por sua vez, tern a mesma raiz latina (monere: advertir, lembrar,

dirigir).2

Ambas as palavras, no entanto, nao apreendem o real significado do instituto ora

inserido no vigente sistema processuaL

Sob o prisma hist6rico, por influencia dos canonistas, a introdu確o do procedimento

de indole sumaria decoi.reu da crftica ao lento, custoso e fomal procedimento ordinario

medieval, sendo marcante a bula C′eii7e/7/im Sa印e col7存.�t｢蹌ﾂ�FR��2��bﾂ�F�������6ﾆVﾖV蹤R�b�0

0utros procedimentos surgiram, citando JOSE ROGERIO CRUZ E TUCCI o

mandatz/in de s'oんendo c初77 cla��7｢�����g｢�7I.ﾖ2v�F�<��ﾂ�6�&�7FW&率�F����"�6W"�FR�6�譏ｦﾖ��&VGRﾐ

zida e identificado pelosjuristas que perseguiram a origem hist6rica da a確o monit6ria4como

o instituto mais assemelhado ao adotado pelas legislag5es continentais, como o procedJ.-

mento d'J’7igr’初7z7’om, na ltalia, o Mc7hJ7ve//crhei■en, na Alemanha e Austria, a z.#/.onctJ’o77 dG

pのノel∵ na Fran9a e na Belgica, etc.5

2. Coneeito

A a?ao monit6ria gera urn procedimento de injun亨をo, de larga utiliza印o na Euro-

pa, hamuitos anos, que esta localizado entre o processo de conhecimento e o de execu-

確o. Entre n6s, a temo injun串o, foi introduzido pela via constitucional, ao integrar o

tl'tu上o de garantia constitucional aplicavel para o suprimento de omissao legislativa dian-



たsco｣A DE MAG工S丁RA丁URA REG工ONAしF且D且RAし

te da in5rcia do Poder competente. Com estes contomos quer dizer ordem, mandamento.6

Para a utiliza頑o do procedimento monit6rio 5 necessario que inexista titulo execu-

tivo. i o que se depreende da letra do artigo 1 1 02a, ver短.s:

"Art. 1 1 02a. A a確o monit6ria compete a quem pretender, com base em prova escrita

sem e宜c各cia de titulo executivo, pagamento de soma em d血eiro, entrega de coisa

釦ng王vel ou de dete皿inado bern m6vel.''.

A cogni確o a ser desenvolvida pelo magistrado 5 a sumaria, devendo o mesmo

em矩provimento executivo desde logo, caso n肴○ ○cona ○ ○氏recimento de embargos ao

pedido fbmulado inicialmente.

0 mestre paulista KAZUO WATANABE, enfocando o tema da a鋳o monit6ria,

defende o ponto de vista de que havera cognigao plena e exauriente quando o demandado

tomar a iniciativa de de氏sa･丘o que chama de cogn華o eve血al, trazendo, a propdsito, o

exemplo da agao de presta商o de contas.7

Versando sobre a ques砥o da血tela antecipat6ria, LUIZ GUILHERME MARINON工

invoca as lig5es de OviDIO BAPTISTA DA SILVA, valendo transcrever o excerto referido:
" 0 processo injuncional ou monit6rio, sustenta-se em dois princfpios basicos: o

principio da sumariedade da cogni確o (su′mmria cogm.tio), com base na qual o

juiz emite o preceito liminar; e a outorga antecipada da eficacia sentencial, por sua

vez, provoca a inversao de contradit6rio, obrigando o rさu a comparecer e defender-

se, sob pena de transformar輸se a decisao liminar em sentenga condenat6ria final,

dando ensejo a execu確o forgada".8

Para o autor paranaense os processos injuncionais nao tern em considera申o

per7’c乙/l己/in ;.7朝ora, sendo o procedimento monit6rio documental de cogni確o parcial e

exauriente. 9

3･Esp怠eies

Em obra cldssica, HUMBERTO THEODORO JUNIOR faz referencia a duas esp6cies

de procedimento monit6rio: o puro e o documentaL1°

No primeiro caso pemite-se que a ordem seja expedida com base somente nas

declarag5es unilaterais do credor, z’#az楊’ta altera parte, sem necessidade de qualquer

prova･ Nesse caso, apresentados os embargos, a ordem perde o e氏ito. Em inexistind○ ○s

mesmos, a ordem de pagamento e c○nve正da em mandado executivo.

Na segunda esp5cie o procedimento somente 6 instaurado diante da apresenta確o

de pr5via prova documental, mas o rito adotado tamb6m pemite o deferimento da medida

inaudita a/telノapal句ocorrendo a transfoma95o da ordem em mandado executivo caso

nao sejam opostos embargos.

A oposi確o de embargos ten o condao de instaurar o contradit6rio, gerando uma

atividade cognitiva tfpica, a ser resolvida por senten亨a.

4. A in珊uencia ita萱iana

Em obra conhecida FRANCESCO CAENELUTTI, ja analisava o processo monit6rio
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afimando que o mesmo nao existia no Direito ltaliano, efetuando as mesmas observag6es

de ordem doutrinaria sobre o temaja expendidas no co岬o do presente trabalho.~~

Posteriomente o mes億e italiano passou a de危nder a exist合ncia d〇五st血to diante

da reda確o dada ao artigo 633 do C6digo de Processo CiviHtaliano, como mos infoma o

pro氏ssor HUMBER丁O TH巳ODORO巾NIOR･-2

Em obra recentel3, EDOARDO GARBAGNATI desenvolveu o tema, a l雌de indme-

ras contribuig6es doutrinarias fomecidas pelos juristas italianos, inclu工do o classics estu-

do de CARLOS ALBERTO MCOLETT工. 14

Na atualidade, diversas decis5es dos tribunais de cassa9ao da peninsula se pro-

n皿ciam sobre o ass皿to, consoante mos infbma o a巾alizado "Codice de Procedura Civile,

anotado por FRANCBSCO BARTOLIN工‥ 15

"a) Esperibil掲dellaprocedura, in genere･

a-I) Liquid萌del credit〇･

. poiche il requisito della liquid萌del credito deve non solo esistere, rna essere

documentalmente prov加o al momento in cui il proced血ento monitorio se insta皿a

con la prese血azione del recorso, l'even血ale emanazione del decreto nel di罵甘o di

皿a tale condizione, considerata dalla legge come uno dei presupposti di de比o

procedimento, importa la illegittimita del decreto stesso, 1a quale non e destinata a

sanarsi per il fatto che la prova scritta venga fomita in tempo successivo. Nella fase

del giudizio di opposizione, tale prova sarapoi vagliata secondo le nome del giudizio

di c○gnizione. ( Cass. civ., sez.I, 29 1uglio 1968, n･ 2724)･

. con l'ingiunzione di pagamento - dovendo questa avere ad ogge甘o, ai sensi

dell'a血633, primo coma, c･p･c･, esclusivamente una so皿a liquida di denar○ 0

皿a dete皿血ata quant掲di cose血ngibili o una cosa mobile detem血ata - il creditore

non pub domandare ( in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) il

risarcimento, ai sensi deu'a九1224, secondo comma, c.c., del maggior da皿o

derivatogli dal ritardo nell'a dempimento, rna pud fomulare tale richiesta ( che inte-

gra una ementatio libelli) nel giudi乙io di opposizione avverso l'ingiunzione･ ( Cass,

civ., sez. Iav. 22癖bbaio 1993, n･ 2106･ Nello stesso senso Cass･工工, 30 maggio 1987, n･

482).

a-2) Consegna di c○se.

. i pienamente ammissibile la domanda,proposta nelle fome del ricorso per

ingiunzione, con la quale venga esercitata un `azione de caratere personale avente

ad oggeto larest血zione di una cosa in quanto l'a九633 cod. proc. civ･ , nel r油rirse

alla domanda di chi ha dir距o alla consegna di una cosa mobile deteminata, sta乳

indicare qualsiasi prestazione di dare che costituisca il contenuto di皿rappo貢○

○bbligatorio. (Cass. civ., sez.重工, 14 dicembre 1978, n. 3820).

.畠山a皿issibile la domanda,proposta iiella fbma del ricorso pemgiunzone, con la

quale viene esercitata un'azione di rivendicazione avente por oggeto una cosa

mobile determinata. La inammissibil萌della domanda comp〇五a la irrituale

instaurazione e l'irrituale svolgimento del processo; la quale irri血alita, oltre a c.olpire

la魚se so皿aria del processo,廿avolge anche la succesiva患se procedurale di

cogmzione ordinaria instaurata con la not拍cazione dell'a壮o di opposizione al de-



creto ingiuntivo. Pertanto, il giudice dell'opposizione, rilevata (anche d'u鯖icio) la

inamissibil癌della domanda (in quanto non poteva essere proposta nella fbma

del ricorso per ingiunzone), deve limitarsi a revocare il decreto血gi皿tivo, senza

procedere ulteriomente all’esame della domanda nel merito. ( Cass. civ., sez. Ill, 1 8

novembre 1974, n. 3690).

･ Nel procedimento monitorio avente per oggeto la consegna di una cosamobile non

pub non comprendersi il caso in cui la cosa mobile deteminata, di cui si chiede la
consegna, sia una chiave (nella specie, di accesso ad un terrazzo), poich5 il giudice

non e tenuto ad acce競are preventivamente, ai宜ni della pronuncia dell′ingi皿zone,

se l'i皿obile, cui inerisce la chiave, sia posseduto leg舶m狐ente o memo dal

destinaratio dell'ingiunzone. Tale accertament言nfatti, riguarda rna que?tione di-

versa･ che pub essere i血odo的col giudizio di merito conseguente all′opposizione,

incombendo alle pa競i la dimos廿azione dei rispe宙vi assunti secondo i pr血cipi che

regolano l'onere del⊥aprova･ ( Cass･ civ･ sez･工工23 gemaio 1979, n. 567).

a-3) Pendenza di giudizio.

･ La pendenza di un giudizio di cogmzione,promosso dal debitore per o鵬nere

l'amullament○ ○ la risoluzione del con億a請o da cui scatⅢisca la sua obbligazione,

non osta a che il creditore possa chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo, fondato

sul contra的stesso, salva l'eve血ale riuniore per comessione dei due proced血enti,

tenuto conto che la proposizione in via riconvenzionale della pretesa creditoria,血

quel , in quel giudizio instaurato dal debitore, integra una facolta e non un obbligo

del creditoremedesim〇･ (Cass･ pen･, sez･ I , 22 giugno 1981, n. 4069).

･ La pendenza di un giudizio dire的all'acce血mento negativo di皿crediやnon

costituisce ragione di improponibi腫del ricorso per decreto ingi皿tivo, per il

riconosc血ento ed il pagamento del credito medes血o, rna pu6 soltanto compo正are,

in relazione al giudizio instaurato con l'o叩osizione al decreto, una s血azione di

litispendenza, nel caso di procedimenti dinanzi a giudici diversi, ovvero di riunione

obbligatoria〕 ai sensi dell'a巾273 secondo comma cod･ proc･ civ. nel caso di

proced血enti dinanzi allo stesso giudice od a giudici appaHenenti allo stesso u描cio.

(Cass･ civ sez･工, 16 o録obre 1978,n.4636).

a-4) Presenza di clausola compromissoria

･ Poiche nel procedimento per arbitrato rituale non色prevista l`emana乙ione di

prowedinenti monitori, il giudice ordinario, che ne sia richiesto, pud emettere decreto

ingiuntivo anche in ordine a rapporto oggeto di clausola compromissoria. Questa pud

po虹are aua declarat〇五a di血competenza, con conseguente revoca del decreto solo a

seguito di eccezione dell'血giunto, ne重giudizio di opposizione awerso il decreto, sem-

pre che, al momento deHa relativa pronuncia, non siano venute memo le condizione del

giudice medesimo ( nella specie, al seguito di sopraweⅢta risoluzione consensuale

del compromesso)･ ( Cass･ civ,sez･, Ill, 22 maggio I 976, n. 1 852. Nello stesso senso, con

rigundo ad arbitrato irrituale, Cass., I, 9 Iuglio 1 989, n. 3242).

a-5) Crediti血materia di lavoro e previdenza.

･ L'entrata invigore dellaL･ 1 I agosto 1973 n･ 533 nonhaprecluso lapossibil萌di

ricorso alla血tela monitoria ex a虹･ 633 e seguenti cod･ proc. civ., in materia di crediti
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di lavoro, salva restando血ogni caso la competenza esclusiva del pretore･ (Cas･ civ･,

sez., lav., 29maggio 1981, n･ 3531; con亀, cass･ civ, sez･I, 6 dicembre 1984,n･ 6430･

.血tema di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'obbligo

dirispettare le fume previste dal prino comma dell'art. 1 8 dellaL 24 novembre 198 1,

n. 689 (modifiche al sistema penale) sussiste, ai sensi dell'art. 35, ultino comm年della

medesima legge, anche quando il r王corso, da pa直e degli enti ed ist血ti previde肱iali,

al procedimento ingiuntivo di cui agli a舶･ 633 e seguenti c･p･c･ siavolto a conseguire

i soli con正buti e premi non versati e relative some aggiuntive ( sempre che si廿a舶

di con正buti e premi per i quali ricoⅢa la violazione di omesso versamento di cui al

secondo comma del citato art. 35 o il cui omesso o parziale versamente derivi dalle

al億e viola乙ioni di cui al terzo coma dello stesso a正colo), non essendo il prede甘o

obbligo r鴇rito alla sola sanzione amministrativa e neppⅢe subordinato aha

contes血ale riscossione di essa. (Cass. civ., sez. Iav. 19 dicembre 1990, n. 12040,

Insp. c. Dittap.C.S.. - C.p.c., art. 633;L. 24novembre 1981, n. 689, art. 35). 99106950.

a-6) Domanda basata su prowedimenti ex a丘708 c･p･c･

. L'ordinanza con la qual il presidente del tribunale da, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. i

provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei

coniugi e della prole, non consti血ice titolo per la pronuncia di ingiunzone di paga-

mento ai sensi dell'art. 633 c.p.c., trattandosi di prowedimento che pub fomare

oggeto di esame soltanto nel contesto del procedimento cui accede e che e autono輸

ma中ente presidiato da efficacia esecutiva che assicura su塙iciente garanzia di

realizzazione dell'血teresse del creditore. (Cas. civ., sez. I , 29 aprile 1 " 1, n. 4722).

b) Pagamento di onorari.

･工1 pro耗ssionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha l'onere di

dimostrare la sussistenza del credito, ossia la esecuzione delle opere,

nell'adempimento dell'incarico commessogli e l’entita delle stesse. Tale prova ai fini

dell'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento pud essere fomita con la

produzione della parcella e del relativo parere dell'organo professionale competen-

te, rna tale documentazione non e pi心su描ciente nel giudizio di opposizione il quale

si svolge secondo le regole ordinaire della cogmzione, ed impone quindi al

pro氏ssionista, nella sua qual轟di a請ore di fbmire gli elementi dimos廿ativi della

pretesa con la conseguenza che il giudice del merito non pub assumere, come base

del calcolo per la deteminazione 'del compenso, 1e esposizioni delle parcelle

contenstate dal debitore con riferimento alle opere effetivamente eseguite e alla

mis血ra degli血po虹i. (Cass. civ., sez. 1工, 21 aprile 1981, n. 2342)

c) obbligazioni con廿a甘uali.

. Al丘ne di ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni

corrispettive l'istante non e tenuto a fomire una duplice completa dimostrazione, quella

cioe dell'esistenza dell'obbligazione di cui si invoca il soddisfacimento e quella dell'

awenuto adempimento dell'obbligazione propria cui P esigibili屯della prjma sia

subordinata essendo su宜ciente la dimostrazione limitada al primo dei suaccemati effetti,

cui si accompagni l'o熊証a di elementi血diziari血ord血e al secondo. (Cass. civ, sez. I, 24

giugno 1968, n.21 12; conf. sezlⅡ, 8 febbraio 1971,n. 330).



･ La pa舶che abbia eseguito un pagamento per merce non acquistata e restituita al

mittente, pud chiedere l'emissione di decreto ingiuntivo per la restituzione della

soma pagata, senza 1'obbligo di o租止e elementi a宙a免r presumere l'ademp血ento

della controprestazione (restituzioni),perche le ragioni di credito fatte valere non

sono subordinate all'adempimento di alcuna controprestazione ne all'avveramento

di alcuna condizione･ Ovella specie la merce era stata respinta al mittente a mezzo

de工lo stesso spedizionere〕 presso il quale era rimasta giacente per aveme il m誼ente

ri帥tata lariconsegna)･ (Cass･ civ･ , sez･工工工, 6 se鵬mbre 1969, n. 3076).

d) Divieto di not靖ca all'estero.

･ La nul崩del decreto ingiuntivo (ne=a specie, per essere stato no捕cato alPester｡

c〇両o il divieto di cui all'a正･ 633, ult血o c○○皿a, cod･proc･civ･) deve essere eccepita

nell'atto di opposizione, mentre ove l'opponente svolga solo le difese di merito,

mostra 1.acitamente rna inequivocabilmente, di rinunciare all’eccezione, sicch6 la

numta deve, intal caso, ritenersi sanata. ( Cas. civ., sez. I, 10 gemaio 1975, n. 70).

･工1 divieto, posto dall'a血633 col proc･ civ･, di eme請ere il decreto ingiuntivo nel caso

in cui questo debba essere no描cato血ori del te町itorio demo Stato, conceme una

causa di innammissibilita del procedimento speciale monitorio, manon priva il giudice

del potere di conoscere della controversia cui il decreto si riferisce. Pertanto, siffatta

inammissibilita, rilevabile con l'atto di opposizione ai soli fini regolamento delle

spese processuali relative della屯se monitoria, non impedisce la prosecuzione del

giudizio instaurato Yon l'opposizione, sino alla pronunzia di merito. Invero 1'

opposizione a decreto ingiuntivo dえluogo ad umomale ed autonomo giudizio di

cognizione che si svolge secondo il rit○ ○rdinario nel contradditorio delle pa誼con

量a conseguenza che il giudice dell'opposizione e investito del potere-dovere di

giudicare dell'opposizione sulla pretesa fatta valere con 1'ingiunzone e sulle eccezioni

contro di essa proposte, ancorch6 il decreto sia stato emesso la ingiunzione, o per

dif抽o di altri pressupposti processuali,manch=a possibilit各di emettere una

decisione di merito nei co血onti dellepa血(Cass･ civ･, sez, i, 6 marzo 1976, n. 757).

5･ A tute賞a antecipada

A institui申o da a確o monit6ria ocorre em momento de refomas do C6digo de Pr｡ces-

so Civil que山cluiu a institu肇o da tutela antecipada n○ ○rdenamento jurldico nacional.

0 instituto fbi previsto no a正･ 273 do C･P･C･, aplic各vel a qualquer procedimento.

Comentando o citado dispositivo, o eminente magistrado e professor J. E. CAREIRA

ALVIM, ap6s tecer in心meras considerag6es sobre os criterios que devem informar o novel

instituto, cita, no direito italiano in心meros exemplos de antecipa車o provis6ria de tutela de

indole nao cautelar, calhando transcrever suas preciosas lig5es:

"Ao c〇両餌o do que se sup6e, 0 ○rdenamento｣urfdico italianoさ｢ico em provimen輸

tos antecipat6rios de natureza nao-cautelar no procedimento ordinario (arts; 1 86-

bis, I 86-ter e 423 do CPC italiano); p些procedimentos especiais (decreto in臆iuncional).臆

alts. 665 e708; em leis especiais (Lei n.03000, de20/0570 e 990, de24/12/69; e at5na

jurisdi確o voluntaria(art. 336 CC, modificado pelaLei n.° 151, de 19/05/75. Combase
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no art. 24 daLei n.° 990/69, ojuiz italiano pode fixar ao prejudicado em acidente de

transito (incidenti stradali), que se ache em estado de necessidade, uma quantia ate

qua廿o quintos do presumivel valor do dano ressarc王vel (c亀MANDR工OLI, Crisant〇･

Corso di diritto processuale civile, 9.ed., Torino, v.HI, p. 282)."16 (grifos nossos)

Facil verificar que o procedimento injuncional decorrente da a辞o monit6ria esta

perfeitamente enquadrado como uma esp6cie de tutela antecipada, com contomos perfeita-

mente de宜nidos por sua estm血ra nomativa･

6. A賞ei brasileira

0 legislador brasileiro aderiu ao sistema monit6rio que exige a previa prova docu-

mental, nao admitindo que se instaure o processo se somente baseado nas declarag5es do

autor.

0 1itigio deve versar sobre a en廿ega de dinheiro, coisa乱ngivel ou bern m6vel,

independentemente de valor･

A demanda deve ser concretizada atrav5s de peti確o inicial mos moldes detemina-

dos pelo art. 282 do C.P.C., com a necessaria assist��6���FR��Gf��F�

Em existindo a prova escrita, devera o juiz expedir mandado de pagamento ou de

en廿ega da coisa devida, que dever各ser cumprido no prazo de quinze dias･

A defesa do 1-5u se corporificara atrav6s da oposi確o de embargos, oferecidos no

mesmo prazo de quinze dias deferido pela lei para o cumprimento do mandado.

Sendo prazo de defesa, devem ser aplicados ao tema os crit6rios que infomam a

contagem para o oferecimento da pega defensiva no processo de conhecimento, ou seja, o

dies a quo serまo da data dajuntada aos autos da certidao do oficial da entrega do mandado

cumprido ou dajuntada aos autos do aviso de recebimento (AR.), caso a comunica確o seja

e氏tuada pelo servi9o postaL

Cumpre observar, a prop6sito, que a entrega do mandado devera ser acompanhada

da entrega de via citat6ria, sem a qual a rela碑o processual n肴o chega a se fomar･

Na verdade, apesar da nomenclatura utilizada pelo legislador, originaria, certamente,

da fonte inspiradora do instituto ( opposz’zione, do direito italiano), os embargos no proce-

dimento monit6rio s着o assemelhados a contesta商o do processo de conhecimento: a) tern

o mesmo prazo (quinze dias); b) independem de seguranga do juizo; c) sao processados

mos pr6prios autos da agao monit6ria; d) tramitam pelo rito ordinario.

A nao oposi車o de embargos e sua rejei確o tern o mesmo resultado: sera instaurado

processo executivo, com base em t子tulojudiciaL

A lei 6 omissa sobre o assunto, no entanto em existindo embargos os mesmos serao

decididos por sentenga de m5rito, dela cabendo recurso de apela車o a ser recebido no

duplo efeito. Assim sustentamos pois n5o se configura, no caso, exce確o a regra geral.

Acres9a-se, ainda, o fato de que a simples oposi確o de embargos toma sem eficacia a

decisao inicial proferida.

Inexistindo embargos, ocorre a cria申o de nova modalidade de t血lo executivo

judicial: a decisao liminama petig肴o inicial da a9着o monit6ria. Tal decisao nao esta inscrita

no ro上dos titulos judiciais previstos no C.P.C. adquirindo tal caracteristica, eis que haver各
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automaticamente a transfoma碑o do mandado de entrega inicialmente expedido em man-

dado executivo. Tal interpreta確o parece nao ser a mais adequada diante do sistema exis-

tente no pr6prio Digesto Processual Civil e, embora os dispositivos pertinentes nao espe-

cifiquem, o magistrado, diante da in5rcia do r5u, devera proferir sentengajulgando proce-

dente o pedido, cominando ao rさu as verbas sucumbenciais･~7 Nesse血timo caso, seria

perfeitamente adequada a decisao eis que o cumprimento do mandado espontaneamente

isenta o rさu do pagamento das custas e dos honorarios advocaticios.

Outra questao a ser enfrentada diz respeito a possibilidade de anesto e penhora no

processo executivo, bern como o posterior oferecimento de embargos diante da seguranga

do juiz〇･ Ora, o diploma legislativo pertinente faz, em duas oportunidades, remiss着o a

dispositivos aplicaveis a execu確o do titulojudicial originario do processo monit6rio, quer

seja a decisao inicial, quer seja a senten9a quando oferecidos embargos, referindo a

aplicabilidade das regras inscritas no Livro 11, T子tulo工1, Capitulos工工e工V

0 Livro 1工alberga as regras do processo de execu車o, sendo o T王tulo 1工atinente as

vdrias especies de execu確o, referind○○se ao Capitulo 11 a execu車o para entrega de coisa e

ao Capitulo IV a execu確o por quantia certa contra devedor solvente.

Depreende-se de tais regras que 6 perfeitamente possivel ocorrer o arresto e a

penhora dos bens do devedor, observados os principios regentes da execu確o, inclusive a

extensa lista de bens impenhoraveis.

Por outro lado, tambem parecem aplic各veis as regras pe正nentes ao exercicio do

direito de defesa atrav6s da oposi確o de embargos com fundamento no art. 741, do Digesto

Processual Civil, vez que inexiste proibi確o sobre o assunto e nao ha incompatibilidade

entre o novel instituto e as demais regras aplicaveis ao tema.

Sobre a questao da competencia para o conhecimento da a確o monit6ria a mesma 6

a genさrica, podendo alcangar o juizado de pequenas causas, ao alvedrio do autor, caso o

valor da demanda seja correspondente a ate vinte salarios minimos.18

0 campo de aplicabilidade da a確o monit6ria 6 vasto, eis que abrange qualquer

rela確o que possua documento escrito e cujo objeto seja soma em dinheiro, bens fungiveis

e bens m6veis. HUMBERTO THEODORO JUNIOR, no seu festejado trabalho, refere-se a

cobran9a de encargos de condominio, seguro obrigat6rio de veiculos, responsabilidade

tribut誼a deterce五〇s que n着o慮guram no lan9amento e na inscri9肴o da divida ativa, alさm da

duplicata gem aceite. 19

E presumivel que o instituto face a sua simplicidade seja aplicado largamente. Com

efeito, a sua utiliza車o acarreta menores Onus, maior efetividade e menor gasto de tempo,

possibilitando ao autor obter a satisfa確o do seu credito ou o cumprimento de presta車o

consistente na entrega de coisa, sendo de especial valia nas relag5es de consumo, embora

os seu ambito de incidencia extravase tais rela96es･

Lein･°9.079, de 14deju皿o de 1995

Altera dispositivos do C6digo de Processo Civil, com ado確o da a確o monit6ria.

O PRES皿ENTE DA REP口BLICA

Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se部, inte Lei:

A血1･亘acrescentado ao LiⅥo工V T軸o工, daLein･｡5･869, de 11 dejane五〇 de 1973 -

C6digo de Processo Civil, o Capitulo XV, sob a rubrica "Da a確o monit6ria" , mos seguintes

temos:
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Cap血lo XV

DA AGÅo MONITORJA

Art. 1 102a. A a確o monit6ria compete a quem pretender, com base em prova escrita

sem eficacia de titulo executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungivel

ou de deteminado bern m6veL

Art. 1 1 02b. Estando a peti確o inicial devidamente instruida, ojuiz deferira de plano

a expedi確o do mandado de pagamento ou de entrega da coisa no prazo de quinze dias.

AIf. 1 1 02c. No prazo previst｡ no artigo anterior, podera o r5u oferecer embargos, que

suspenderao a eficacia do mandado inicial･ Se os embargos nao forem opostos, constituir-se-

a, de pleno direito, o tftulo executivojudicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado

executivo e prosseguind○○se na fbma prevista no Livr○ ○1, T血lo工1, Cap血los工1 e工V

§ L° Cumprindo o r6u o mandado, ficara isento de custas e honorarios advocaticios.

§ 2.a Os embargos independem de pr6via seguranga do juizo e serao processados

mos pr6prios autos, pelo procedimento ordinario.

§ 3.0 Rejeitados os embargos, constituir-se-a, de pleno direito, o titulo executivo

judicia串ntimando-se o devedor e prosseguind○○se na士bma prevista no Livro工工, T王tulo工工,

Capitulos工1 e IV''

Art. 2. Esta Lei entra em vigor sessenta dias ap6s a data de sua publica確o.

Brasilia, 14 deju皿o de 1995; 174.0 da丁重idependencia e 107･° daRep同工ica･

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

NELSON AZ巳VEDO JOBM

( D.0. 17/07/95)
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DA IMPORTANCIA DOS CURSOS NO EXTERIOR

PARA 0 DESENVOLVIMENTO DOS血ZES

Regina Coe量i M. C. Peixoto

1. Hist6rieo sobresistema de troeas

Desde os mais remotos tempos o homem se desloca de suas areas de origem em

busca do novo, do inusitado.

Inicialmente,廿ocavam-se mercadorias廿anspo正ando-as por todas as vias dispon王-

veis, inclusive maritimas, visando suprir necessidades, ou mesmo por pura satisfag肴o,

como era o caso das especiarias da王ndia e das sedas do oriente, e血e 〇両as.

Os fenfcios, em 6pocas antigas foram considerados os grandes comerciantes das

vias maritimas, posteriomente, apes o absolutismo, a era do mercantilismo tomou conta da

Europa.

At5 mesmo a religiao cat61ica foi divlilgada atrav5s de viagens empreendidas.pelos

ap6stolos de Cristo, ap6s a sua morte, confome mos da conta o Novo Testamento, atrav6s

das ca正as dos disc壬pulos de Jesus.

Os ciganos, posteriomente, passaram a ser os grandes responsaveis pela divulga-

確o das novas inveng6es, eram considerados os grandes alquimistas e aguardados pelas

popula96es mais distantes com ansiedade, pois traziam as novidades, como bern relata

Gabriel Garcia Marquez, no seu livro "Cem anos de solidao".

Em razao dessas trocas, inicia血ente, por economia de escambo, ocorreram diversas

descobe正as, ao ponto de se ter descobe直o este Pais, quando se procurava urn cam血io

mais curto para chegar a india.

Com a inven確o da imprensa, pelos ingleses, muita coisa mudou, pois, atravさs dos

livros, a infoma確o era enviada de foma extensiva e intensiva, sem intermediarios e direta-

mente aos interessados･ Ganhou-se tempo na divulga確o das ideias.

0 colonialismo, de certa foma, retardou o intercambio cultural de id5ias e do pr6prio

comercio, en廿avand○ 0 desenvolvimento das col6nias For raz6es dbvias de de氏sa dos

pr6prios temit6rios conquistados･ Vale dizer que, quando Dom J〇着o VI veio para o Brasil,

s6 o fez premido pela ameaga dos franceses que estavam as portas da capital po血guesa.

Com isso vieram a c6rte os recursos da Europa, as bibliotecas, conhecimentos cient綿icos e

a instala確o das primeiras escolas superiores que n肴o haviam no Brasil, v.g., Medicina e

Engenharia militar para a defesa de nossa costa contra a pirataria.

Decomeram cerca de dezessete sさculos ate o inicio do primeiro acontecimento que

precedeu a Revolu確o Industrial, que foi a descoberta da maquina a vapor. Dai em diante,

a Revolu確o Industrial se ampliou alcangando em menos de urn s5culo avangos jamais

previstos pelo homem.
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Dai para a descoberta do tel6grafo, do telefone, da televisao, do computador, que,

na verdade, foi uma evolu辞o dos teares ingleses, foi urn salto e daf a explosao da co’muni-

ca9ao.

N5o ha ddvida que, mesmo intuitivamente, no inicio dos tempos, o homem sempre

procurou se comunica丁, no sentido de obter infbrma96es de ou廿os, para melhorar seu

desenvolvimento, visando urn melhor bern-estar seu e de sua comunidade.

Das necessidades basicas, que t肴o bern nos infoma Kelsen, com sua popular pira-

mide, o homem saltou para necessidades mais so串sticadas, que lhe pudesse otimizar o

tempo, melhorar a `` perfomance" das suas atividades, objetivando uma melhor qualidade

devida.

Sem d心vida alguma vein alcan亨ando o seu intento, a considerar que no princfpio de

tudo para alimentar-se precisava fabricar artesanalmente os seus utensilios de caga e

embre血ar-se nas組orestas para obte-log, diariamente, sendo ce直o que hqje basta d前gir-se

a uma esquina, e mm supemercado do seu bairro fazer o seu estoque de alimentos, pelo

prazo que des♀jaし

Se desejava guardar alguma infoma9肴o, precisava esculpi-la em pedra, confome

mos infbmam as descobe虹as arqueol6gicas.

Desde aquelas longinquas eras, tudo muito mudou e hqie, a nossa principal卑erca-

doria, amercadoria nobre do s6culo XX, e sem sombra de d心vidas a infoma車o,

2. Informa碑o: A mercadoria do s6culo XX

Com o advento das Universidades, o homem comegou a se abeberar do conhecimento

dos grandes pensadores, dos me誼es mos grandes o窟cios, como a Medicina e o D正eito.

Vale lembrar que as prmeiras grandes universidades, como as de Cambridge e Oxford,

na Inglaterra, e, posteriomente, a Universidade de Paris, no s5culo XI, estavam adstritas ao

poder eclesiastico que tomava-as extremamente tradicionais e por isso dificultavam a sua

expans肴o.

Do famoso C`L'Etat c'est moi�ﾂ�FR�ﾇV里��bﾂ����&WFV�3V��F���ﾆ�觚F��FW'&��6���Vﾖ�

aldeia global, via internet, muito se percorreu e em tempo recorde, gra9as a infoma確o.

Valendo lembrar que a informa確o, tamb6m, passou por etapas na sua dissemina確o, em

fun確o do desenvolvimento dos meios de comunica確o, sendo certo, que a partir da via

maritima passou pela via a6rea, pelos cabos submarinos e hoje atinge a velocidades incal-

culaveis pelas ondas hertzianas.

Sem d心vida, a infoma確o passou a ser a mercadoria nobre do sさculo XX. Uma

mercadoria cara, sem ddvida, mas que passou, a ser entre as necessidades basicas kelsenianas,

uma questao de sobrevivencia, neste novo mundo resultante da revolu確o do "chip".

Para se tomar qualquer decisao, mos dias de hoje, 6 necessario que se disponha de

todas as infomag5es necessarias a avaliar os I-esultados.

A era das decis5es com base em "common sense�R�也GV丿ﾖ�����ﾗV友��6R��W&FWR���

poeira do tempo.

A pomica do laissez-魚ire, laissez-passさ,蕗o e mais siquer mencionada nos cursos
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de administra確o, pois esta 5 ensinada com base na tomada-de-decisao, consubstanciada em

infomag5es precisas e seguras, pois como bern afimam os丘lhos do Tio Sam, `Ctine is money".

A infoma韓o passou a serum bern tao valioso, que foi necess缶ia a cria確o de toda

uma legisla確o especial para a sua preserva確o.

3. 0�ｶ踟rﾖ�pcomo forma de informa車o

A expressao americana "know-how'', de acordo com o dicion紅io `MCHAELIS-

concise dictionary�ﾂ�6没譁f�6��｢�W��W&坊�6��ﾂ�CV6譁6�ﾂ��&�F�6�ﾂ��W&�6���

N着o 5 uma expressao nova, os romanos a conheciam, como modus faciendi_, isto 5,

a foma de realizar alguna tare fa.

Passou, ent肴o, o `Cknow-how''a fazer parte do grupo de infoma確o de alto valor que

necessitava de preserva確o, para que aqueles que a detinham ou para que aqueles que

descobriram rna deteminada foma de fazer alguna coisa, pudessem administer a disse-

mina確o dessa preciosa mercadoria. Assim, nasceu a patente de inven鋳o, que hoje 5 urn

dos temas mais polemicos do mercado intemacional, reclamando legislagao rigorosa e

e正ciente.

Em princfpio, na dreajurfdica, nao houve a preserva鋳o de infomag6es quanto ao

生血ow-how''･ P糾ece que ne心血Pais deste pl孤eta se impo正ou em manter em sigilo a

legisla確o nele produzida, bern como o modus operandi_ na sua aplicagao.

Os Tribunais intemacionais, ao contr誼o, divulgam seus trabalhos, suas pesqui-

sas, sua maneira de tratar o universo juridico de foma graciosa.

Nao ha ddvida que mos encontranos num mercado em que prevalece o escambo,

isto 5, trocam-se experiencias entre os Estados para otimizar ajusti印e as leis de cada un.

亘certo que as culturas divergem em muito e, certamente, nunca uma legisla確o

podera ser inteiramente copiada, na integra, de un Pats para outro, sem que haja uma

adapta確o pelo sistemajuridico receptor.

Ja no passado, tomaran se cldssicos obras sobre o assunto como a de Talne, que

abordou a rela確o entre o tempo e as leis. Porque, na verdade, o direito evolui nas suas

objetividades, adaptand○○se ds circunstincias da evolu確o da civiliza車o, mas a essencia

da cj釦ciajurfdica pemanece a mesma como d正a a de窟n華o mais cometa e ampla do

d正eito言us est ars boni et aequi.

Mas isso, efetivanente, n肴o importa e un pouco de hunildade para recohhecer que

deteminados paises encont皿-se mais av紬9ados em materia legislativa e procedimental

do que o nosso, nao nos desmerece em nada.

Parafraseando un ex-Presidente da Rep心blica, copiar o que 5 born e sinal de inteli-

g台ncia.

Naturalmente, distinguir o que 5 born, tamb5m, exige urn alto grau de discemimento

por parte daqueles que pretendem inportar alguna legisla確o ou procedimento processual,

ou ate foma de organiza鋳o dojudici誼o de deteminado pais.

Mas para que se possa analisar se algo 5 born ou ruim 6 de mister que se tenha

par会metros de compara確o.
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Primeiramente, faz-se necess誼o conhecer profundamente o pr6prio sistema e ap6s,

comegar a estudar os sistemas alheios, para que se possa aproveitar id5ias e t5cnicas.

Nao ha ddvida que os paises de primeiro mundo, detem sistemas juridicos mais

aprimo輪dos, o que e bast餌te 16gico, pois sendo pa王ses mais ricos, pude皿inves宙mais

em pesquisas para otimizar os sistemas existentes.

E 16gico que paises como o Brasil, considerado como pats em desenvolvimento, nao

precisam, necessariamente, trilhar passo a passo todo o caminho percorrido pelos paises

desenvolvidos at5 encontrarem un sistemajuridico mais e正ciente.

Os pa王ses, ditos em desenvolvimento, podem dar皿salto no tempoブqueimando

etapas e estudar as solug6es adotadas pelos paises desenvolvidos para otinizar os seus

sistemas juridicos e tentar adapta-los a sua s血a確o.

Ha, sem d心vida, v㌫ias fomas de se adquirir o conhecimento dos diversos sistemas

juridicos em vigor no mundo inteiro: a doutrina, ajurisprud6ncia desses Tribunais, a pall:i-

cipa辞o em Congressos e Semin知ios e cursos especiais, sobre temas espec綿cos, ministra-

dos pelas universidades estrangeiras, incluindo palestras e visitas que pemitam a obser-

va申o do seu modus oDerandi.

4. Cone賞us盃o

0 mais impo虹ante, na verdade, e mantemos umaj紬ela abe正a pa脆com o m皿do

exte五〇r, p紺a que poss餌os respirar novos紬es e oxigenar o nosso sistemaju正dic〇･

A questao de olhar os sistemas existentes e aplica-los a outros meios com resulta-

dos ben6宜cos nao 6 coisarecente, pois como bern nos traz o modelo europeu de cria辞o de

Estado, a Franga, segundo Joseph Strayer, foi o prineiro Pais a resolver o problema da

cria確o de un Estado a partir de provincias vir血almente independentes e o modelo frances

acaba正a por se impor na E皿opa. (垂Mi則da Jorge, M紬ual de D正eito Con誼調ciona工

tomo I, Coinbra Editora, Limitada, 4.a edi9肴o, 1 990, fl. 71 , notas de rodap6).

0 nosso Poder Legislativo, com as devidas reservas, nao pode ser cousiderado

como un dos mais s5rios dentre os existentes na face da terra.

Os representantes do povo, e que v肴o elaborar os projetos legislativos, na sua

grande maioria, s各o pessoas de poucas luzes juridicas, al6m de nao preencherem devida-

mente com juristas de peso, as assessorias que lhe deveriam dar o devido suporte nesta

壷ea, preferindo valer-se desse privil6gio, para presentear parentes e amigos, com salarios

e gratificag6es de gabinetes, muitas vezes funcion誼os fantasmas, que emprestam seus

nomes para engordar o saldrio desses politicos.

0 resultado 5 o que vemos na realidade brasileira. Urn sistemajuridico que mais

parece rna colcha de retalhos, pois nao ha rna integra確o na culturajuridica utilizada para

a elabora確o das normas vigentes.

Acredito ate, que no mund〇五te正o, em血乱調o proximo, o sistema representa珪vo

que exprine o legislativo como poder venha a sofrer restrig6es em face das mudangas e das

exigencias da civiliza確o modema.

Karl L甜e蛇visl皿brou o sistemaju正dic〇五temo como皿sitema abe血o:



′No LJentido de gue s奇o possz'veiJ, /anto mz/taf6es na e乎〕e'cie dejogo concertado

dos pri77cを7z’os, do seu alcance e /J’mita誇o rec毎?roca, como /ambe'm a descoberta

Je novos prznczpios･･ seJ’a em vz.7.fude de altera誇e高e /egJ.L5la姉o, j.e/.a em vJ.nude

Je novos conhecz’�V蹤�2�F��4ｨ�Tv�6���FR�Gｨ�g&T｢蹤����ﾖ�ﾟ�6�cfW2���ｧX�ﾈ48�ijg'Y�簟

cia･ A razao #ltJ.mcz銑’s'so e', parafz/ar col7宅o CanarJ’s, `que o涌zema, como unida-

de de sentido de ulna ordemjurJ'dica concre/cz, comunga do modo虎fer desta,

qner dz.ze写a∬im como ndo e'estdtico, mczs dz’J誘mJ.co, cやresentcz, portanto, a esかu-

tLira da hi証oricidaJe '. "rfarenz, Kar/. Metodologia na ciGncz’a de俄‘reito.舟ad.

L/ose'Lamego･ 2. a ed. Lz.sboa.’凡/ndafdo Calouste G#妨enkian, pp. 581-58之).

Sabe-se que o sistema necessita de refomula確o, mas n着o se encontra condig5es

de material hunano suficientes para projetar essa refomula確o. H各uma tendencia da

intelec血alidadejurfdica desse Pals em玩car o mais a屯stado possivel da polftica e de血do

que lhe diz respeito. Talvez por medo de contamina9着o.

Assim, as leis emanadas do nosso Poder Legislativo, tendem a ser leis inobservかveis,

pois que totalmente fbra das necessidades do sistema, vez que elaboradas por pessoas

absolutamente desintegradas do contexto juridico.

Entendo que a enome gama dejurisprudencia existente, demonstra clarament’e, que

o PoderJudiciario, fica encamegado n着o s6 de aplicar a lei ao caso concreto, como 5 da sua

competencia, mas atrav6s de suas decis6es, complementar o vacuo do desconhecimento

juridico e da inexperiencia do legislativo na elabora確o das leis. Na verdade, osjufzes estao

legislando concretamente a mingua de suporte legal para decis6es a luz da realidade social.

Ressalte-se que estes coment各rios n肴o sao uma critica ao sistema tripartite de

Montesquieu, descrito no seu livro "L'esprit de loi����7V��6�6W�ｦﾖ��匁�6��ﾂﾂ��VR�6W'F�ﾐ

mente o imaginou･ de血o da宜loso宜a de se colocar as pessoas ce血s no lugar ce巾o,

confome mos infoma a modema ciencia da administra確o. Nao ha ddvida que am各xina da

Teoria de Estado Francesa "Le pouvoir arrete le pouvoir", (垂Jemnek, L'Etat Modeme),

adequa-se, perfeitamente, ao Estado Modemo, este 5 que nao se encontra adaptado, ao

memos no que tange ao Poder Legislativo, as id6ias do mestre.

Entendo, ainda, que, a participa確o dosjufzes em cursos no exterior 5 sobremaneira

importante, nao s6 para ampliar os seus horizontes, hermetizados pela carga diaria de

trabamo que n肴o lhe pemite abeberar-se de fontes outras que nao o pr6prio conhecimento,

mas como tamb6m, para que possa participar, ativamente, atrav6s de suas decis5es e da

foma de condu辞o das regras procedimentais , do processo de mudanga do pr6prio siste-

majuridico, otimizando-o, com novas ideias e tさcnicas, que teve opo血nidade de vivenciar

alhures, onde foram obtidas solu印es diversas das aqui adotadas.

Segundo Jorge Miranda :
"0 e血do univers轟rio assenta na liberdade, no espirito crftico, no con宜onto de

idさias, na capacidade de兄ndamentar as opini6es e as teses a que se adira. Nin-

gu6m deve satisfazer-se com urn unica maneira de ver qualquer questao, pois sem-

pre s百〇 multiplos os aspectos a dilucidar, a objetividade muitas vezes s6 se encon-

tra em face de diferentes subjectividades e o que conta 6 a elabora確o pessoal que

cadaumavenha a fazer." ( Miranda Jorge, op. cit., p.37).
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Vale ressaltar a hodiema tendencia a globaliza確o que fata血ente conduzira o plane-

ta a uma foma確o de u正dadejuridica, linguistica, cultural bdsica diferenciada, unicamente,

peros seus aspectos geograficos e regionais, confome previram os monistas kelsenianos

que se vo地ram para a perspectiva ideal de que皿dia se血sta皿aria a ordemj血dica血ica.

(垂Resek Frapcisco, Direito Intemacional Pdblico, Curso Elementar, 4.a edi確o, 1 994, Sarai-

va, Sao Paulo, p.5).

Paul Reuter, tamb6m, neste mesmo giro, costumava observar que as desigualdades

reinantes entre os Estados - no que conceme a sua extens着o territorial, a dimensao

demografica, aos recursos econ6micos - nao obscurecem sua fundamental igualdade qua-

1itativa: da Dinamarca a Mauritania, os objetivos do Estado sao sempre os mesmos, e

tern por sunario apaz, a seguranga, o desenvolvinento.( ± Reuter, Paul & Combacau, Jean,

Insti請ions et rel拍ons intemationales･ Paris, PU耳1 980, citado por Resek, Jose Francisco,

Op. cit. p.251).

En免n, para丘aseando Marcel Proust, novos o皿os podem ser adqu正dos, a pa血

da observagao dos sistemas diferenciados que mos sao apresentados pelos nossos im着os

de tenas distantes.

Por血n o pensamento de Jher血g:

"Avida do direito e uma luta: 1uta dos povos, do Estado, das classes d〇三individuos.

Todos os direitos da humanidade foram conquistados na luta; todas as regras im-

portantes do direito devem ter sido, na sua origem) arrancadas fqueles que a elas

se opunham, e todo direito) direito de urn povo ou direito de urn particular, faz

presumir que se es鳴a deeidido a mante○○o com帥meza.''(皿ering血dolfⅤon, A

luta pelo direito, 3.a edi碑o, 1909,恥7pografia Jos6 Bastos, Lisboa, tradu車o de Jo肴o

de vaseonce賞los, p.31).

*,"j’za Fecねγal da /8.当/cJra凡deraJ-Sef∂o J�B��f7ｨ�f3W&���F��"茲�



DAS REFORMAS CONSTITUαONA工S

Roy Reis町正ede*

Nao obstante as diversas criticas apresentadas por ocasi肴o dos tralJa皿os consti-

tuintes que deram origem a atual Consti血i確o - dentre as quais a sublime advertencia que

a mesma, da forma como estava redigida, acabaria por tomar ingovemavel o Pa壬s, em face,

sobre血do, dos preceitos nitidamente demag6gicos que passaram a incorporar o texto

consti血cional final -, a verdade 6 que a Constitui確o de 1 988 acabou sendo promulgada no

calor das paix5es politicas que nuclearan a sua concep確o origin証a, tomando, em poucos

anos de sua vigencia, realidade plena nao s6 toda a sorte de previs6es sombrias, mas,

sobretudo, ensejando, por efeito conseqtiente, rna ampla discussao sobre a sua necess各一

正a e餌pla refbma, apenas qua廿o紬os apes o誼cio de餌a vigencia.

Como resultado ultimo deste genu血o Drocesso refomador, inaugundo com a Emen-

da Constitucional n.° 1, de 31 de margo de 1992, diversas emendas foran propo.stas e

aprovadas, alterando, sobremaneira, o texto constifucional original, adaptando-o, em血ti-

ma inst鉦cia, a realidade s6cio-politica-econ6mica brasileira.

Embora o Drocesso de refoma da Constitui鋳o (que, de certa maneira, 5 pemanen-

te) esteja distante de sua conclusao (pelo memos no que conceme a seus aspectos funda-

mentais), 6 fato que, atさo presente momento, diversas emendas (al6m de seis de revis5o) ja

foram aprovadas, alterando diversos aspectos politicos-juridicos da Constitui確o.

N肴o obstante, continuam em tramita確o no Con敦esso Nacional as denominadas

Reforma Administrativa. Refoma Previdenciina. Refoma Tributina Reforma do Poder

Judiciato e a chamada Refoma Pol紅ica.

1. Reforma Administrativa

Das cinco grandes refomas projetadas para o vigente texto constitucional, gem a

menor sombra de divida, destaca-se, pela imperiosa necessidade da modemiza確o urgente

da chanada maquina govemanental, a refoma administrativa que, em ultima analise, obj e輸

tiva modemizar (adaptando a realidade brasileira atual) as relag5es entre o Estado e a

sociedade (no que diz respeito, particulamente, a presta車o dos servigos p心blicos) e entre

o Estado e seus agentes (no que alude, sobretudo, ao maior rigor na disciplinajuridica do

seⅣidor p心blic○), esねbelecendo novos reg皿entos concementes aos pr血cfpios cons正

tucionais relativos a funcao p心blica (e, em certos aspectos, aos pr6prios cargos p心blicos).

Os principais pontos da denominada refoma administrativa dizem respeito, sobretu-

do, a disciplinajuridica dos agentes pthlicos, - no que conceme patculamente ao est呑吐o

probat6rio (o 1apso temporal necess祉io para o funcion紅io p丘blico tomar-se estavel, origi-

nalmente de dois anos, sobe para tres anos), a flexibili2acao do regime de estabilidade (por

insu丘ciencia de desempenho e excesso de quadros), ao estal>elecimento de teto salarial, a
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disDonibilidade remunerada, ds acumulac5es e vinculac5es, a revis岬ao

estal]elecimento ｡廿blico de subsidio e a definicao de carreiras de Estado -, a qualidade dos

servicos血blicos e ao controle sobre os餌stos前blicos mos seguintes temos:

a) Quebra da Estabilidade por Insufici6ncia de Desempenho: Pelaprineiravezpode掻o ser

demitidos servidores estaveis que nao tiverem uma avalia確o satisfat6ria de seu desempe-

nho. Contudo, o regulamento nao ser各auto-aplicaveL devendo o Congresso aprovar rna lei

complementar estabelecendo as regras para esse tipo de dendss5o. 0 objetivo 5 evitar, em

ultina an乱ise, as demiss6es polfticas e a eventual persegui確o de funcion証ios. A lei tratara

do direito de defesa do servidor e dos crit6rios para aferir a insuficiencia de desempenho.

b) Quebra de Estabilidade por Excesso de Quadros: Uniao, Estados e Municipios tamb5m

poderao demitir funciondrios quando a despesa com a folha de paganento dos servidores

exceder o limite com gastos de pessoal estabelecido pela chamada `CLei Canata", que 6 de

60 % da receita. Para se adequar a esse par倉metro, por efeito, podera ser quebrada a

estabindade dos servidores. Mas, antes de demitir os estaveis para reduzir as despesas, os

Govemos terao primeiro que cortar em pelo memos 20% os gastos com os cargos d? con-

宜anga e demitir os funcion誼os nao-estaveis (sao aqueles que foram admitidos sem con-

curso pdblico ap6s 5 de outubro de 1988). A15m disso, o cargo do servidor demitido sera

extinto inediatanente, sendo proibida a cria確o de cargo semelhante durante quatro anos,

evitando, desta feita, as demiss6es de natureza politica.

c) Teto Salarial: i fixado un valor mino de remunera確o (os vencinentos dos ministros

do Supremo Tribunal Federal) para os sal証os de todo o funcionalismo federal, incluindo o

Presidente da Rep互blica e os integrantes dos Poderes Judici如o e Legislativo. Os Gover-

nos estaduais e municipais dever肴o fixar seus subtetos ou adotar o teto federal como limite

para os sal誼os dos seus servidores.

(Exce車o ao teto: Os funcion紅ios das entidades paraestatais lucrativas como a Petrobrds,

正cam de fora do teto salarial. Isso porque o teto s6 vale para os funcion証os das empresas

que usam dinheiro do Tesouro para o paganento de suas folhas, e nao para aquelas que

possuem recursos pr6prios).

d) Disponibilidade: Os servidores que ficarem em disponibilidade remunerada ter肴o sa略rio

proporcional ao tempo trabalhado e n着o mais receberao vencimentos integrais, retomando,

For conseqiiencia, ao reg皿ento vigente na CF/67.

e) Acumulag6es e Vinculag6es: Acabam a possibilidade de acumular dois empregos pdbli-

cos (exceto mos casos de m5dicos e professores) e as vinculag5es de categorias para efeito

de aumento de sal各五〇.

D Revisao Anual de Salario: Apartir danova lei, os sal各rios dos servidores e dos integran-

tes dos poderes Executivo, Legislativo e Judic治rio ter肴o de ser fixados Dor lei esDec綿ca.

Deputados e senadores nao poderao, como pemite o texto original da CF/88, aumentar

seus pr6prios sal祉ios por decreto legislativo. Tamb6m 6 assegu脆da a revisao geral. anual

e sempre na mesma data dos sal誼os dos servidores.

g) Subsfdios: Os poderes Executivo, Legislativo e Judici誼o宜can obrigados a publicar, todo

ano, o valor dos subsfdios (nova designa確o para os sa胎rios do Presidente, dos Ministros e

dos Parlanentares), assin como das remunerag6es pagas aos servidores em geral.



h)-Carreiras de Estado: Serao definidas por lei especifica as chamadas Larreiras tipicasL±

塾･ E acaba a inposi碑o ao Govemo de contratar servidores pelo Regine Juridico Unico,

pemitindo contratag6es pela CLT, por exemplo. A16m disso, o Govemo podera colocar funcio-

n各rios em disponibilidade, pagando sal誼os proporcionais ao tempo de seⅣi9o.

i) Qualidade de Servigo: A emenda preve a cria確o.do C6digo de Defesa do Usuario dQ

Servico P心blico. uma nova lei que pemitira ao Minist6rio P心blico e a Defensoria Pdblica

defenderem o cidad肴o mal atendido.

j) Contrato de Gestao: Novo instrumento que pemite autonomia a 6rgaos da administra確o

p心blica, com de宜n華o de gerenciamento e sistema salarial pr6prios e de血i亨肴o de metas.

Servir各a 6rg肴os de excelencia, como institutos de educa車o, controle de qualidade e

me廿ologia.

I) Orgamento: Os 6rgaos da Administra9ao pdblica que economizarem seus orgamentos

poderao receber essa dota鐙o no ano seguinte pa重･a melhorar salarios, recompor quadros

ou contratar funcionarios para suprir vagas, al5m de incremento a programas que necessi-

tem de novas verbas. Atualmente, o dinheiro que sobra retoma integralmente ao Tgsouro

para que o Govemo possa aplicar aonde quiser, desincentivando, em ce血a medida, a eco-

nomia de recursos.

in) Transfer全ncia de Recursos para Estados e Municipios: Aqueles que nao cumprirem a

denominada "Lei Camata" nao terao direito a transferencia voluntaria de recursos, anteci-

pa確o de receita ou opera?ao de creditos junto aos bancos oficiais para cobrir a folha de

pagamento.

0 texto血al daEmenda Const血cional n･° 19/98 - que ainda alude a o血os aspectos

- restou consignado atrav6s da seguinte reda確o:

Emenda Constitucional n.0 19/98.

(Modifica o regime e disp6e sobre princ子pios e nomas da Administra辞o P｡blica,

servidores e agentes politicos, controle de despesas e custeio de atividades a cargo

do Distrito Federal e da outras providencias).
質Art主go 1 - Os incisos X工V eXX工I do artigo 2工eXXV工工do artigo22 da Constitui輸

碑o Federal passam a vigorar com a seguinte reda車o:

Art. 21. CompeteaUniao:

Ⅹ工V葛organizar e manter a po量子cia civilうa polfeia militar e o corpo debombeiros

m皿ar do Distrito Federal, bern como prestar assistencia蔵nanceira ao Distrito

Federal para a execu車o deservigos p心blicos, por meio defundo pr6prio;

XXII - executar os servi9os de polfcia mar子tima, aeroportuaria e de fronteiras;

Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre:

ⅩXvⅢ - normas gerais de licita車o e contrata9ao, em todas as modalidades, para as

administra96es p｡blica diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, Estados, Dis-

trito Federal e Municfpios･ obedecido o disposto no a血37) ⅩⅩ工) e para as empresas

piib賞icas e soeiedades de eeonomia mista, mos temos do a血173, § 1.0, Ⅲ;

Art主go2-0 §2･° doar七･ 27 eo5 ineisosVeVI do art･29 da Constitui車o Federal

passam a vigorar com a seguinte reda碑o, inserindo-se § 2.0 no art. 28 e

renumerando-se para § 1.0 o atual paragrafo dnico:
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Art. 27 § 2.a O subsidio dos Deputados Estaduais sera fixado nor lei de iniciativa da

Assembl6ia Legislativa, na razao de, no maximo. setenta e cinco Dor cento daque賞e

estabelecido. em esDfoie. para os DeDutados Federais) observado o que disp5em os

arts. 39, § 4.°, 57, § 7.°, 150, 11, 153, Ill, e 153, §2.0, I.

Art. 28 § 1.0 Perdera o mandato o Govemador que assumir outro cargo ou fun碑o

na administra碑o direta ou indireta) ressalvada a posse em virtude de concurso

p丘blico e observado o disposto no art. 38) I? rveV.

§ 2.0 Os subsfdios do Govemador. do VAce-Govemador e dos Secret盃rios de Estados er岬-
p6em osarts.37↑Ⅹ喜,39. § 4･°､ 150,工工､ 153､工賃工, e153. §2･°.工･''

Art. 29 V- subsfdios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretfrios Municipais

fixados por lei de iniciativa da Cinara Municipal) observado o que disp6em os arts.

37,Ⅹ工,39, § 4.0, 150,Ⅱ, 153,工Ⅱ, e 153, §2･°,工･

Vr - subsfdio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da Camara Municipal, na

raz肴o de, no maximo. setenta e cinco por cento daquele estabelecido･ em esp6cie｢

Dara os Deputados Estaduais, observado o que disp6em os arts. 39, § 4.0, 57, § 7.0,

150,Ⅱ,153,Ⅲ,e工与3,§2･°,I;

Artigo 3 -0 cap庇, os巌cisos I, 11,V, VⅢ)X) XI, XⅢ) Xrv)XV, Xvr? XVTI eXIXe o

§ 3.° do art. 37 da Constitu申o Federal passam avigorar com a seguinte reda車o,

acrescendo-se ao a巾igo os § 7･° a 9･°･

Art. 37 -A administra碑o pdblica direta e indireta de quaisquer dos Poderes da

Uni盃o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos princfpios

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e? tamb6m, ao

se筈uinte:

I - os cargos, empregos e fung6es p心blicas s盃o acessiveis aos brasileiros que

preencham os requisitos estabelecidos em lei? assim como aos estrangeiros, na

forma da lei;

11 - a investidura em cargo ou emprego p心blico depende da natureza e a complexi-

dade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomea!6es

para cargo em comiss盃o declarado em lei de livre nomea車o e exonera車o;

V - as fung6es de confianga, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de

cargo efetivo, e os cargos em comiss肴o? a serem preenchidos por servidores de

carreira mos casos, condig6es e percentuais minimos previstos em lei? destinam-

se apenas as atribuig6es de dire車o, chefia e assessoramento;

ⅤⅡ - o direito de:岬
espec王正ea;

Ⅹ- a remmera岬
somente Doderao ser fixados ou alterados T)or lei esDecffica, observada a iniciativa

privada em cada caso) assegurada revisao geral anuaL sempre na mesma data e

sem distin碑o de indices;

Ⅹ1- a remunerac肴o e o subsidio dos ocupantes de cargos, fun95es e empregos

pdblicos da administra碑o direta, autarquica e fundacional, dos membros de quais-



quer dos poderes da Uni哀o, dos Estados, do Distrito Federa賞e dos Mumic垂os, dos

detentores de mandato eletivo e dos demais agentes politicos e os proventos) pen-

s6es ou outra especie remumerat6ria, percebidos cumu賞ativa皿ente ou n肴o, i皿c賞u嘉

das as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, a--ao poder肴o excede堅j2

subsfdio meusal` em esT)6cie｢ dos Ministros do SuT)remo Tribunal Fede坦;

ⅩⅢ一ノ6 vedada a vinculacao ou equiT)aracao de quaisquer esT)6cies remunerat6r垂

para o efeito de remunera車o de pessoal do servigo p丘blico;

ⅩⅣ- os acr6scimos pecuniarios percebidos por servidor p｡blico n盃o ser盃o compu-

tados nem acumulados para fins de concessao de acr6scimos ulteriores;

ⅩⅤ一〇 subsfdio e osvencimentos dos ocupantes de cargos e empregosp伽1icos s哀o

irredut王veis･ ressalvado o disposto mos incisos XI e XⅣ deste artigo e mos a轟s･ 39,

§4･°, 150,H, 153,ⅡIe153,§2.0,I;

ⅩVI- 6vedada a acumula車o remunerada de cargos p｡blicos, exceto) quando houver

compatibilidade de horarios, observado em qualquer caso o disposto no inciso.XI:

a) a de dois cargos de pro耗ssor;

b) a de urn cargo de professor com outro, t6cnico ou cientmco;

c) a de dois Cargos privativos de medico.

XVⅡ - a proibi碑o de acumular estende-se a empregos a fung6es e abrange autarquias,

fundag6es, empresas p｡blicas, sociedades de economia mista? suas subsidiarias, e

soeiedades contro賞adas, direta ou indiretamente) pe賞o poder p伽1ieo;

XIX - somente por lei especifica podera ser criada autarquia e autorizada a insti-

tui車o de empresa p｡blica, de sociedade de economia mista e de funda車o, cabendo

a lei complementar, neste ｡ltimo caso, defmiras areas desua atua車o;

§ 3.0 A lei disciplinara as fQrmas de Darticipac肴o do usuario na administrac萱旦

ロ的Iiea direta e indireta, regulando especia量mente:

I- as reclamag6es relativas a presta碑o dos servigo p｡blicos em geral? assegura-

das a manuten碑o deservi9os de atendimento ao usuario e a avaliag肴o peri6dica,

extema e interna) da qualidade dos servigos;

11- o acesso dos usuarios a registros infomativos e a infomag6essobre os atos de

govemo〕 obseⅣado o disposto no a血5, Ⅹ e XXXIII;

Ill- a disciplina da representa車o contra o exercfcio negligente ou abusivo de

cargo, emprego ou fun9盃o na administra碑o p心blica.

§ 7.0 A lei dispora sobre os requisitos e as restrig6es ao ocupante de cargo ou

emprego da administra申o direta e indireta que possibilite o acesso a informag6es

privi賞egiadas.

§ 8.° A autonomia gerencial, orgamentaria e financeira dos 6rg盃os e entidades da

administra碑o direta e indireta podera ser ampliada mediante contrato, a ser fir-

mado entre seus administradores e o poder pdblico, que tenha por objeto a fixa碑o

de metas dedesempenho para o 6rgao ou entidade, cabendo a lei disporsobre:

工○ 0 prazo de dura碑o do eomtrato;

工1 - os controles e crit6rios de avalia車o de desempenho, direitos) obrigac6es e

responsabHidade dos dirigentes;
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Ⅲ - a remunera車o do pessoal;

§ 9.0 0 disposto no inciso XI aplica-se as empresas p心blicas e ds sociedades de

economia mista, e suas subsidiarias? que receberem recursos da Uniao, dos Esta-

dos, do Distrito Federal ou dos Municipios para pagamento de despesas de pessoal

ou custeio em gera賞･

Artigo 4 - 0 capzftdo art. 38 da Constitui晦o Federal passa a vigorar com a seguin-

te reda碑o :

Art. 38. Ao servidor p心blico da administra碕o direta, autarquica e fundacionaらno

exercfcio de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposig6es:

Artigo 5 - 0 art. 39 da Constituigao passa a vigorar com a seguinte reda車o:

Art. 39 AUni盃o, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios instituirao conse-

1ho de politica de administra碑o e remunera碑o de pessoal, integrado por servido-

res designados pelos respec償vos Poderes:

§ 1.° A fixac肴o dos padr6es devencimento e dos demais componentes do si;tema

remunerat6rio observar盃:

I - a natureza) o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componen-

tes de eada earreira;

11 - os requisitos para a investidura;

IH - as peculiaridades dos cargos;

§ 2.0 AUniao, os Estados e o Distrito Federalmanter肴o escolas de govemo para a

forma車o e o aprimoramento dos servidores p心blicos, constituindo-se a participa-

碑o mos cursos urn dos requisitos para a promo碑o na carreira, facultada? para

isso, a celebra9ao de convenios ou contratos entre os entes federados.

§ 3○○ ApHca-se aos servidores ocupantes de ∽rgo函皿eo o disposto no a正7, IV

VⅡ, ⅤⅢ, IX, ⅩⅡ, XⅢ, XV, XVT, XVH, XVHI, ⅩⅨ, XX, ⅩⅩⅡ eXJⅨ, podendo a lei

estabelecer requisitos diferenciados de admiss肴o quando a natureza do cargo o

ex1筈〇㌦

§ 4〇° 0 membro dopoder¥ o detentordemandato ele償vo, os M血istros deEstado eos

Secretarios Estaduais e Municipais ser盃o remunerados exclusivamente nor sub-

sidio fixado em Darcela心nica` vedado o acr6scimo de qualquer gratifica碑o?.adici-

onal, abono, premio, verba de representa車o ou outra esp6cie remunerat6ria, obe-

decido, em qua賞quer caso, o disposto no a九37, Ⅹ eXI･

§ 5.0 Lei da Uni盃o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios poder盃estabe-

Iecer a rela車o entre a maior e a menor remunera碑o dos servidores pdblicos,

obedeeido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.

§6.0〇時
valores do subsidio e da remunerac衰o dos cargos e emロregos TJ正blicos.

§ 7.0 Leida Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios discipli-

nara a aplica車o de recursos or雪amentarios provenientes da economia com

despesas correntes em cada 6rgao, autarquia e funda車o, para aplica車o no

desenvo賞vimento de programas de qua賞idade e produtividade, treinamento e

desenvolvimento, modemiza車o? reaparelhamento e racionaliza碑o do servi-



9o p正b賞ico, inclusive sob a forma de adicional ou pr台mio de produtividade.

§ 8.0 A remunera車o dos servidores p心blicos organizados em carreira podera ser

飯Ⅹada mos termos do § 4.o.

Artigo 6- 0 art. 41 da Constitui碑o Federal passa a vigorar com a seguinte redaeao‥

Art. 41. Sao estaveis aロ6s tres anos de efetivo exercicio os servidores nomeados

para cargo de provimento efさtivo em vi巾ude de eoncurso p丘blieo･

§ 1.0 0 servidor pdblico estavels6 perder盃o cargo:

I - em virtude de sentenga judicial transitada em julgado;

H - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

Ⅲ- mediante ｡rocedimento de avaliacao I)eri6dica de desem|)enho. na foma de垣

comDlementar, assegurada amDla defesa.

§ 2.° Invalidada por sentenga judicial a demissao do servidor estavel, ser肴ele

reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estavel, reconduzido ao cargo de

origem, sem direito a indeniza碑o, aproveitado em outro cargo ou posto em壁蓮坦二

nibilidade com remuneracao |]roロorcional ao tempo de servico.

§ 3.° Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor est盃vel flcar盃

em disponibilidade, com remunera確o proporcional ao tempo de servigo, ate o seu

adequado aproveitamento em outro cargo･

§ 4.° Como condi9盃o para a aquisi車o da estabilidade, 6 obrigat6ria a avalia9ao

especial de desempenho por comiss盃o institu王da para essa嫡na賞idade.

Artigo 7- 0 art･ 48 da Constitu申o Federalpassa avigorar da seguintemaneira

acrescido do seguinte inciso XV:

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a san車o do Presidente da Rep心blica,

nao exigida esta para o especificado mos arts. 49? 51 e52) disporsobretodas as

mat6rias de competencia da Uniao? especialmente sobre:

XV- fixacao do subsidio dos Ministros do S叩remo Tribunal Federal. 1)or lei d±

iniciativa coniunta do Presidente da Rep心blica. da C会mara dos Deputados. do Sen±

do Federal e do SuT)remo Thbunal Federal, observado o que disp6em os arts. 39, §

4･°, 150,工工, 153,工重工e 153, § 2.0,I.''

Artigo 8 - Os incisos vⅡ e vⅢ do a正49 da const主tu申o Federal passam a vigorar

com a seguinte redag盃o:

Art･ 49･丘da competencia exclusiva do Congresso Nacio皿a賞:

Ⅷ一正Ⅹar id全ntico subsfdio para os Deputados Federais e os Senadores, obseⅣado

que disp6em osarts･37,Ⅹ工,39, § 4･°,150,工工,153,Ill, e 153, §2.°畠

VIⅡ輸允Ⅹar os subsidios do Presidente e do Vice-Presidente da Re函b賞ica e dos

Ministros.タブ

2. Reforma Previdenciaria

Das diversas refbmas constitucionais e耗tivadas e prqうetadas, a refbma

previdenci誼a e a que tern gerado maior polemica, em dec○Ⅱencia, pa血culame血e, das

alterag5es radicais propostas que objetivam, em dltima analise, adequar, arealidade econ6-
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mica do Pats, o sistema previdenc露rio atual, tomando-o viavel para o pr6ximo s5culo.

Os pr血cipais pontos da refbma adm血s廿ativa aludem aos segu血tes t6picos:

a) Fin da Aposentadoria Especial no Setor P心blico: Os magistrados, integrantes dos Tri-

bunais de Conta da Uniao e dos Estados e do Minist5rio Pdblico nao terao regras eapeciais.

Como os demais funcion証ios p心blicos, terao de comprovar 35 e 30 anos de contribuigao, e

sujeitar-se-ao ao teto previsto na refoma administrativa no valor das aposentadorias.

b) Tempo de Contribui碑o: Para requerer a aposentadoria 6 preciso comprovar 35 anos de

contribuig着o (homem) e 30 (mulher). A regra vale para os setores pdblico e privado. 4rfe

a aDosentadoria Dor tempo de servico.

(Tempo de Servigo: E o periodo minimo de trabalho efetivo para que uma pessoa possa

requerer aposentadoria atualmente. Pela Constitui確o de 88 esse tempo 6 de 35 anos (ho-

me鵬) ou de 30 anos (mumeres), salvo alg皿as categ〇五as consideradas especiais, que se

aposentam cinco anos mais cedo. Hoje, para se obter a aposentadoria, no entanto,’nao 5

preciso que a pessoa comprove ter contribuido todos os 30 anos ou 35 anos para a Previ-

dencia･ Ela pode ter con正buido apenas皿a pane, mag precisa prov餌que廿aba皿ou tod○

0 tempo. Muitas vezes, basta un docunento assinado por un antigo patrao, como compro-

va車o de trabalho, mesmo sem carteira assinada ou contribui確o para a Previd台ncia･ 0

calculo da aposentadoria 6 feito com base nos心ltimos tres anos de contribui確o.

Tempo de Contribui確o: 6 o periodo minimo de contribui確o para o ENSS que passaa dar

direito a aposentadoria. A mudanga prevista na refoma acaba com o tempo de servigo,

餌bs心血血d〇〇〇 pelo tempo m血imo em que as pessoas pagam ao n寸SS, que ser各de 3う狐os

para o homem e de 30 anos para a mulher. Pela interpreta確o corrente, quem, em princ壬pio,

n肴o contribuir nao vai se aposentar.)

c) Linite de Idade nas Regras de Transi碑o: Em princ王pio, havera rna idade minima (60

anos pa脆homens e 55 pain mu皿eres) pa輪a aposentad〇五a pain aqueles que e誼verem

ingressando no mercado de trabalho ap6s a promulga確o da emenda previdenci紅ia. Quem

j各estiver integrado ao sistema at6 a promulga確o da emenda pods optar por rna regra de

transi確o que pemite ao homem se aposentar aos 53 anos e a mulher aos 48 anos, desde

que j各tenhan contribu工do 35 ou 30 anos. Quem nao tiver completado essa exigencia, e

quiser se aposentar antes, tera de trabalhar mais 40% do tempo de contribui確o que’ainda

falta (se unamulhertem 48 anos e 28 anos de contribui碑o, por exemplo, ter各de trabalhar

mais 40% dos dois anos que faltam para completar os 30 anos de contribui確o exigidos.)

d) Provento dos SeⅣidores da工niciativa Privada: 0 teto do setor p正vado (regime ge脆l da

previdencia) e R$ 1.200,00. Quem ganha acima disso e quer aposentad〇五a maior tern de

recomerえs aposentad〇五as complement甜es privadas.

e) Ac心mulo de Aposentadoria e Sal盃rio: Medicos, professores, detentores de mandatos

eletivos e cargos em comissao podem acumular aposentadoria e sal㌫io de emprego p心bli-

co, desde que nao ultrapassem o teto estabelecido na refoma administrativa. Os demais

ser高dores宜cam proibidos.

f) Fundos de Pens肴o: Deverao se ajustar, em dois anos, anoma que pro王be as empresas de

repassar contribui確o maior do que a recolhida pelos segu輪dos, ou seja, a propor韓o n5o

podera ultrapassar un por un.
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g) Paridade: Os aposentados do servigo p｡blico terao direito as mesmas alterag5es de

saldrio dos servidores da ativa. Isso vale para beneficios ou vantagens concedidas ap6s a

aposentadoria, inclusive quando decorrentes de transfoma確o ou reclassificagao dos car-

gos antes ocupados.

h) Aposentadorias Especiais do Setor Privado: Acabam, mos casos de professores univer-

s轟rios ejomalistas, por exempl〇･ S6 tern direito a se aposentar aos 30 anos (homem) e 25

anos (mulher) os professores do ensino b各sico e os profissionais que exercem atividades

insalubres previstas pela Organiza確o lntemacional do Trabalho.

i) Traba賞hador Rura量e Outros:廿aba宣hadores mrais, garimpeiros, pescadores e os que

trabalham em regime exclusivo de economia dom6stica poderao se aposentar aos 60 anos

(homens) e 55 anos (mulheres)･ mesmo, a guisa de excepcionalidade, sem comprovagao

efetiva, de contribui肇o.

j) Anistiados Politicos: Prevalecem as regras atuais de reajuste dos beneficios. Pela Lei da

Anistia, a aposentadoria tern carater indenizat6rio, por efeito, nao ha a limita確o ao teto

geral do mss de R$ 1.200,00.

3. Reforma Tributaria

Uma das mais importantes refomas constitucionais diz respeito a altera確o do

regramento fundamental do regime fiscal-, estabelecendo uma nomatiza確o estrutural no

que conceme nao s6 a arrecada鐙o e a competencia dos govemos federal, distrital, esta-

duais e municipais, em temos de王mpos壷o de正b旦瞳, mag t孤bさm da responsabilidade

pela provisao dos bens e servigos p｡blicos, nas varias esferas do govemo.

A base da proposta e que o _conjunto dos novos impos唾pemita somar a mesma

arrecada確o de cerca de R$ 100 bilh6es que os tributos que irao desaparecer. outrapremis-

sa fundamental 5 que a carga tributaria do Pars - estimada em 3 1 % do Produto lntemo Bruto

(PIB) - fique estavel e que os Estados e Municipios n肴o percam recursos, nao obstante.

acr5scimo de arrecada申o outorgado pela Constitui確o de 1 988, particulamente aos Muni-

cipios, gem o devido e coHespondente acrescimo de responsabilidade no que al早de a

presta確o de seⅣi9os p的1icos.

(A djscussao sobre a dimensao 6tima do Estado (setor p｡blico) no que conceme

aos limites do Estado na esfera da Uniao, dos govemos Estaduais e Distritais e dos pode-

res municipais fbi sistematizada pela primeira vez (ainda que de fbma md血entar) na litera-

tura econ6micaporAdam sm皿(1723-1790) em sua obra"A Riqueza das Na96es''(1776) e

experimentada, ao limite, na efetiva9肴o plena do capitalismo social da Escandinavia que,

atrav5s do chamado "socialismo fiscal�ﾂ��Vﾖ友由��VR��2�v�7F�2���&ﾆ�6�2�6�v�76Vﾒ���

montante de 76% do P工B d皿ante a dさcada de 80.

Mais recentemente, no entanto, - ap6s incontaveis anos de experiencia, incluindo,

dentre estas, o perfodo da derrocada da economia centralmente planificada de fei肇o soci-

alista -, ensaios contemporaneos (Vito Tanzi e Ludger Schuknecht,) parecem concluir no

sentido do "tama血o dtimo''para os gastos p崩1icos (血anciados exclusivam｡nt｡ ｡travさs

da carga tributaria) na magnitude de 30% do PIB, entendendo que gastos inferiores produ-



良MAR干

たsco｣A DE MAG工S丁RA丁URA R巨G工ONA｣千とDERAし

ziriam carencias em壷eas vitais (atividades essenciais, como: seguranga p｡blica, garantia

da soberania extema, fun確o legislativa e judici壷ia) e tamb5m em setores sociais (tais

como: educa車o, satde, transportes, etc.). Para gastos superiores ao patamar de 40°/o do

PIE, preconizan os estudiosos do tema que o Estado passaria auma autentica "administra-

鋳o do desperd王cio", pemitindo que a receita perdesse a necessaria correspondencia com

a despesa･ Nesse contexto, segundo as mais recentes estatisticas do Fundo Monetario

lntemacional (FMI), mos Estados Unidos os gastos p｡blicos ja teriamrecuado de 41% para

34% do P町na工ng血eⅢa de 56% para 39% e, in Suさcia, a queda contabilizadateria sido de

72% para 46%):

No Brasil, apesar das estimativas que admitem uma despesa p｡blica anual de apro-

ximadamente 37% do PIB, o govemo insiste em n心meros menores, que, nao obstante o

reconhecido越生da contas p｡blicas (financiado com recursos extemos (d王vida extema)

e intema (趨fiscal)), est壷an mais pr6xinos do valor global da arrecadacao tribut証a

(31% do p把).)

As mudan9as jまde血idas, tecnicamente, para os _impostos federais` s芭o:

a) IMF(Impo5to sobre Movimenta車o Financeira): que, na proposta da refbma正b南ria

substitui, de foma pemanente, a Contribui確o Provis6ria sobre Movimenta辞o Financeira

(CPMF), na qualidade de antecipa9肴o do工mposto de Renda, pemitindo, de fbma n着o

vinculativa (ao帥anciame班o do setor de sa心de), cobrir diversos gastos (inclusive no

setor de sa融e) da manuten確o da maquina p心blica.

b) IVA amposto sobre o Valor Agregado): que substituir各o Imposto sobre Circula確o de

Mercadorias e SeⅣi9os (ICMS) e o Imposto sobre Produtos工ndus宙alizados (IPI)･ A pa誼r

do momento em que for criado, nascera livre de incentivos ou beneficios正scais. Para os

incentivos existentes, haver各uma regra de transi確〇･ A tendencia e de que seja urn imposto

de uma血ica alfquota e base de calculo facilmente identific各vel, embora os t5cnicos admi-

tam que possa haver, como em varios paises, uma aliquota reduzidapara a comercializa確o

de bens espec誰icos (cesta basica e medicamentos).

c) IOF amposto sobre Opera96es Financeiras): narefoma a inten確o do projeto 6 de que

esse imposto sobre opera95es fmanceiras volte a ser regulat6rio e nao tenha a fun碑o de

hoje que 6 de arrecadar receitas. Passaria, assim, a oscilar, ppra cima ou para baixo, confor-

me as necessidades da politica macroecon6mica, de incentivar ou reprimir a oferta de

crさdit○ ○u o ingresso de capitais extemos no pais･ Para que, no餌uro, a receita desse

imposto financie gastos correntes, a id6ia 6 destina-1a a reserva de conting台ncia･

d) rR (Imposto de Renda): que, segundo o projeto da refoma, pemanece como esta, assin

como n5o dever各haver mudangas mos impostos regulat6rios sobre com6rcio exterior nem

no Imposto Territorial Rural (ITR).

e) Contribui96es Para龍cais: A Con血bu萌o social sobre o Lucro L工quido se血ex血中

assim como PIS-PASEP e a.Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social

(COFENS). Mas a Uniao nao perdera receita,ja que as allquotas dos demais impostos ser着o

calibradas de foma a compensar perdas com os que ser肴o eliminados.

Para os Estados a proposta de refoma apresenta as seguintes fomas de arrecada車o:

D IVV (Imposto sobre Vendas a Varejo): que sera a principal fonte de receita dos Estados,



em substitui確o ao ICMS. 0 Minist5rio da Fazenda prop6e aliquota ｡nica para todos os

Estados da federag肴o, colocando, assim, urn fin na guerra fiscal dos govemadores em

busca de mais investinentos e vantagens para seus Estados. A compet6ncia para fixar a

aliquota do IVV devera ser do govemo federal.

g) Imposto Seletivo: este 6 outro caso de imposto cuja competencia regulat6ria ser各da

Uniao, que delegarえaos Estados a tare fa de cobrar o tributo que devera incidir sobre

alguns bens (como cigarros e bebidas) e servigos◆ A arrecada確o fica como os Estados,

que contain, ainda, com pa庇da receita do工mposto sobre Propriedade de Vefculos

Automotivos (工PVA).

Para os Municfpios_ , as fontes de arrecada確o serao:

h) IPTU (Imposto predial e Territorial廿rbano)‥jまexistente.

i) ITBI amposto Sobre Transmissao de Bens Intervivos): tambさmja existente･ 0 inposto

sobre servigos sera extinto.

A concep鋳o basica do projeto de refoma 5 que ela seja "neutra" na partilha das

receitas entre a Uni肴o, os Estados e os Municipios. 0 que assegurar各essa neutralidade 6

a criag肴o de urn fundo especial de cerca de R$ 10 bilh6es (cerca de 8% dareceitatributaria

total), que fara a compensa確o entre as unidades da federa確o. Em princi'pio, esse fundo

podera conviver com osja existentes - fundos de participa確o dos Estados e dos Munici_

pios -, ainda que isto nao esteja decidido. A id5ia central, em todos os casos, 5 desonerar

a atividade produtiva, imprimir forte impacto sobre as exportag6es, eliminar tributa確o em

cascata e, por fim, evitar guerra fiscal, tudo isso sem repercuss各o sobre os pregos.

4. Reforma do PoderJudici盃rio

A denominada refoma do Poder Judiciario segundo seus mais importantes defen-

sores, ot)jetiva, acima de tudo, tomar mais agil a presta亨ao da futelajurisdiciona宣, desafo-

gand○ ○sjuizos monoc融cos e os diversos tribunais de urn volume de processos que vein

crescendo em propor亨6es geomさtricas･ comprometendo (e ate重皿esmo, em alguns casos,

inviabilizando) a distribui韓o dajustiga.

0 principal ponto da proposta de refoma alude a cria確o da chamada "垂塑吐

vincu｣ante''que, em ｡ltima analise, impediria a insensata repeti確o dejulgamentos de cau-

sas id台nticas, em deservi9o a necessaria efici台ncia e presteza da maquinajudiciaria (86).

Por6m, aproposta 5, em essencia, mais ampla, e inclui ainda a "垂sconstj±'･ de

diversas mat5rias que passariam a ser reguladas por lei ordinaria e a "垣⊆迦聖堂唾

Iegislat垣', pelo memos, parcial para os Estados-Membros, reduzindo, sobremaneira, o

excessivo vol皿e de matさrias disciplinadas exclusiv劃ente por lei則eral e pela Constitui-

確o, reduzindo a necessidade de constante pronunciamento das denominadas instancias

especial (STJ) e extraordinaria (STF).

"0 Estado Democrftico de Direito nao se realiza plenamentesem urn Judicifrio

independente e e庫eaz, que promova o e批ivo cumprimento da Constitu申o e das

leis do Pa fs, garantindo a credibilidade do sistemajurfdico. Para isso, a reforma

constitucional deve incluir o Judiciario. 0 funcionamento eficaz da Justi9a nao
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depehde apenas do Judiciario, mas tamb6m da poh'cia, do Minist6rio Pdblico e dos

advogados. No entanto! 6 preciso modemizar o Judiciario, aparelhando-o com os

meios materiais e os recursos humanos necessarios e eliminando-se anacronis-

mos legislativos e administrativos que geram a lentid盃o na presta碑o j urisdicional

e o ac血皿山o deprocessos･

As pro|]ostas de refoma constitucional do Judiciario sugeridas pelo ministro da

Justi鱒? Nelson Jobim, em artigo publicado pela Folha de S肴o Paulo de 25 de feverei-

ro pr6ximo passado) sao) a nosso ver, de grande seriedade e demonstram pleno conhe-

cinento dos problemas e das dificuldades existentes no setor.

Hf anos vein se agravando a s血a碑o do.acdmulo inaceithvel de processos mos tribu=

pais superiores, especialmente no S叩erior Tribunal de Justica (que suceqeu ao

extinto Thbunal Federal de Recursos) e no su｡remo�V��ﾂ�fVFW&�ﾂ���VVﾒ�6��ﾐ
ee ben estes血bunais - minis血os, procuradores e advogados - sabe que a mai〇五a

das quest6es submetidas ajulgamento ja foram decididas anteriomente em casos

anflogos, mas valendo apenas para "as partes". A 7`esj祝雄cat〃 beneficia apenas a

partevencedora da causa. Assim, cerca de metade dos processos em andamento mos

tribunais diz respeito a quest6es ja decididas, que nao p{odem ser "estendidas''aos

interessados em situa碑o absolutamente id合ntica. E) o que 6 mais grave, a maioria

envolve o pr6prio Estado como sucumbente, do qual o Judiciario faz parte, sendo que

aqul os interessados devem aguardar anos, nas filas dos precat6rios judiciais, para

cumprimento das decis6es. Se isso aos olhos do jurista parece inaceitavel, para o

leigo 6 uma estupidez? ou un absurdo.

Tal situa車o, al6m de produzir grande acdmulo de ｡rocessos (n盃o apenas mos tribu-

nais superiores, mas no Judiciario em todo o pats) gera, obviamente, a instabilida-

_de iuridica com alguns sendo beneficiados por decis6es judiciais e outros n肴o,

mesmo apes decidida em血tima iⅢ総ncia a ques僚o･

0 problema toma-se mais grave diante das peculiaridades hist6ricas da federa碑o

brasil｡ira. T.das as mat6rias relevantes s肴o reguladas por lei federal. E a cousti-

tui車o Federal? excessivamente analftica, inclui muitas normas apenas fomal-

mente constitueionais. As quest6esju五dieas, pois, na sua maioria, passam a ser

艇derais, quando n肴o eons皿eionais･ etendem a chegar ao Superior皿bunal de

Justiやe ao Supremo Tribunal Federal.

Assim, ao lado da necessidade de "_d_esconstitucionalizac盃o�ﾂ�ﾖ�Cg&��2��VR�FWfVﾐ

ser rea血ente reguladas por lei ord崩ria, e da岬, pe賞o

memos parcial, para os Estados) deve-se conferir o�VfV友��f匁7Vﾆ�蹤Pas decis6es

dos tribunais superiores, especialmente do STJ e do STF. Nao 6 possivel que as

decis6es dos tribunais mais importantes do Pats tenhan eficacia tao limitada, ap6s

amplamente discutidas as quest6es na Justi9a Federal ou Estadual de 1.a instancia

e mos tribunais regionais federais ou mos tribunais dejustiea dos estados.

Por outro lado, o acesso ao Judicifrio e o Jz/eprocess a/la}夕garantidos pela

Constituigao asse糾ram o�GW�ﾆ��g&�R�FR�邑&�6Hⅶ� mas nao o direito a叩atro

王nstancias iudiciais. As instancias extraordinfrias ou especiais existem para as
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quest6es nacionais no campo da interpreta車o das leis federais e da Constitui車o.

Na pratica, todavia, os recursos extraordinarios ou especiais existem para as ques-

t6es nacionais no campo da interpreta車o das leis federais e da Constitui碑o. Na

pratica, todavia? os recursos extraordinarios no STF ten se tomado os mais co輸

mus e de�W⑧&��&F匁�&薮0s6 ten mesmo o none. 0 mesmo ocorre com relagao

aos recursos especiais no STJ.

Ao coTferir "-efeito vinculante" ds decis5es dos tribunais superiores, proferidas

por tres quintos dos seus membros, que aprovem�6FﾗVﾆ�2"�FR�7V���&坊蹤�炻�

jurisprudencial - vinculando a tal orienta車o todo o Judiciario e a administracao

p心blica, nas areas federal, estadual e municipal - a proposta de refoma constituci-

onal permitira, sem novos processos, a realiza碑o da justice para os interessad.s

em situa車o id全ntica e reduzira significativamente a quantidade de processos em

tramita車o no Judiciario, o que contribuira para a melhor qualidade da presta車o

jurisdicional. A16m disso, com as s｡mulas podem ser revistas ou canceladas, per-

rnitindo-se a flexibilidade necessfria para adaptar ajurispmdencia as novas situ_

ag6es surgidas no contexto social, nao havera riscos de dano pela cristaliza碑o. A

refoma, pois, ser盃e血emamente salutar para a eficacia da Justiqu e a credibilidade

do sistema jurfdic○○

As medidas propostas, na verdade, encontram fundamento na experiencia bern-

sucedida no Direito Comparado･ N盃0 6 preciso citar a pratica mais recente do

Direito Continental Europeu, por intem6dio das Cortes Constitucionais. Nos Es-

taclos Unidos da America, de acordo com a doutrina do政re dec垂, que estabelece

o pr血ado do prooedentejudicial, o prob賞ema Hem memo chega a exis虹Deeis6｡s

da Suprema Corte (UST. S即J.eme Co弟のvinculam o Judiciario e valem para todo o

pais e para todos. 0 mesmo ocorre relativamente a Corte Federal de Apelagao

(薙加7.#l Coz/r/ o/j句peady. No Bras串nexistente tal doutrina - a despeito da

inspira車o da primeira rep｡blica no direito constitucional americano - criou-se, a

partir da Constitui車o de 1934, o papel do Senado desuspendera execugao deleis

declaradas inconstitucionais, dando carater鑑# omJ2_笠as decis6esjudiciais, pos-

teriormente em rela碑o apenas as decis5es do Supremo Tribunal Federal.. Este

carater, no entanto, n盃o se confunde com o�VfV友��f匁7Vﾆ�蹤R"ﾂ�觀ﾒ���ﾖ�76�����P

ter pleno 6xito pela conota碑o subaltema que assumiu.

A experi谷ncia americana, cujo Judiciirio sempre esteve mais perto da popula車o,

de acordo com a tradi車o do coJmo /脚, demonstra o espirito democrdtico no qual

se inspiram tais propostas de reforma constitucional do Judiciario brasileiro.

Todos esperam, na defesa dos seus direitos, que solucionem rapidamente e com

justiga os conflitos intersubjetivos de acordo com o ordenamento jurl'dico, o que

gera estabilidade. Os principios de legalidade e da igualdade - essenciais ao Estado
Democratico de Direito - n盃o fariam qualquer sentido sem un poder capaz de fazer

cunprir e por em pratica, para todos, com a necessaria preste2ra? a Constitui車o e

as leis do Pats.” (Geraldo Brindeiro垂As Refomas Polfticas e do Judici盃rio,

JCB, 3/4/96).

qJeve ser observado, por oportuno, que a concep車o bdsica do efeito vI.ncu]ante

nasceu originalmente com a edi確o de Emenda Constitucional n.a 3/93 que, dentre outras,

mod漁cou o disposto no a正102 daCons血華o Federal de 1988 - especia血ente o seu §

2･° -, emprestando-1he nova reda辞o, verbお:
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%Art102-

1-

a) a a碑o direta de inconstitucionalidade da lei ou ato nomativo federal ou estadual

e a a碑o declarat6ria de inconstitucionalidade de lei ou ato nomativo federal;

§ 1.0 - A arg前車o de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta

Constitui碑o) sera apreciada pelo Supremo Thbunal Federal, na foma da lei.

§ 2.0 - As decis6es definitivas de m6rito, proferidas pelo Supremo Thbunal Federal

nas a96es declarat6rias de constitucionalidade de lei ou ato nomativo federal,

produzir盃o eficacia contra todos e efeito vinculante･ relativamente aos demais 6r-

gaos do Poder Judiciario e ao Poder Executivo.�

Nao obstante esta mesma nomajuridica - cristalizadora do denominado Poder Cous-

血inte Derivado Refomador (ou simplesmente Poder Constituinte de 2.0 Grau) - t6r sido

objeto de impugna確o junto ao Supremo Tribunal Federal, sob o argunento b各sico de que

a mesma contrariava preceitos constitucionais (rectz’us, clausulas p6treas e disposig6es

fixas) 1imitadores do chamado Poder Legislativo de Refoma (poder de emenda ou poder

revisional), esta mesma Corte Constitucional, atravさs de julgamento da a確o direta de

inconstitucionalidade, entendeu, por voto de maioria do plenむio, pela inconstitucionalidade

do dispositivo que concebia urn novo tributo,所z.c寂sen鋤(皿MF) para viger no mesmo

ano fiscal de sua cria確o, preservando, - por entender plenamente e慮caz a lur do atual

ordenanento constitucional em vigor - os demais dispositivos, especialmente o que alude

a denominada "A確o Direta de Constitucionalidade''(ou a確o negativa de incous-

titucionalidade) (art. 1 02, I, alinea a, da CF/88 com a nova reda確o dada pela EC-3/93) e ao

chamado efeito vinculante das decis6es de m5rito do STF prolatadas nas ag6es declarat6rias

de constitucionalidade.

Desta foma, o atual ordenanento juridico brasileiro em vigor passou - pelo menos

nas situag6es especificas dos julgamentos definitivos pelo STF, das ag6es de

co鵬t血cionalidade positivas e negativas de lei emtese, prev由as no a正102,I, aHnea a, da

CF/88 - a acatar a tese da ampla vincula確o jurisprudencial (ate ent肴o, em nosso Pats, a

jurisprudencia era considerada fonte nao fomal do direit〇位f. a respeito o nosso Curso de

Direito Ad扉in応かa鉦o, Forense Universitdria, 1993, p. 6), rna vez que as decis5es da

Suprema Corte, at5 entao, nao empenhavan qualquer tipo de vincula車o direta e compuls6-

ria aos demaisjuizes de inst釦cia inferiores, tipica do direito anglo-sax6nico, modi宜cando,

pelo memos em parte, a tradigao luso-brasileira em que somente a lei lato sensu possui

sinergico e耗ito vincul孤te a todos os julgadores･

Por efeito conclusivo, o Direito Brasileiro passou, a partir de 17 de margo de 1993, a

admit‘ir - ainda que inicialmente de foma restrita aos casos de a辞o direta, positiva ou nega寄va,

de constitucionalidade da lei em abstrato - o inafast肴vel efeito vinculante a todos os integran-

tes do Poder Judici誼o quanto as decis6es merit6rias definitivas, proferidas pelo STF, nessas

ag5es, impondo, por consequencia, rna autentica (ainda que velada) restri確o a nomajuridica

lato sen踊(revestida sob o arcabougo pr6prio de lei em sentido anplo) e, ate mesmo, de

incidenter /an飯m deixar de aplic甜a lei高ricto sen調por reconhec合-la inconstitucional･ (e

conveniente ressaltar que apenas a Suprema Corte pode "declaraf�ﾂ���"�f���FR��ｦﾖ��F�&WF�ﾂ��

eventual inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em tese, com efeito erga omnz.s.

Incidentalmente (ou seja, no curso de uma deteminada a確o de objetivo di-

verso), o magis廿ado pode apenas e t肴o somente ``reconhece子'a正cons航ucionalidade



de urn ato dispositivo, por via de exce9登o, com efeito interpa正es).

No prineirojulgamento de rna "Acao Direta de Constitucionalidad皇", inclusive, o

Supremo Tribunal Federal fez questao de mencionar o efeito vinculante ds instancias infe-

垂聖堂do Poder Judici壷o da decis各o que, por fim, entendeu pela declara確o de absoluta

constitucionalidade da chamada COFENS (contribui確o parafiscal, de interesse social, que

subs血iu, por inposi確o da Lei complementar n.° 70, de 3 0/12/9 1 , o antigo FENSOCRAL),

encerrando - de foma inpositiva, em nosso entender - a tramita確o dos processos, versan-

do sobre a mat5ria, no 1.° e 2.0 graus dejurisdi9肴o.

"Julgamento. A車o Declarat6ria de Inconstitucionalidade n.0 1_1

0rigem: Dis正ito Federal

Relator: rm Moreira Alves

Requerentes: Presidente da Rep心bHea, mesa do Senado Fedem量e mesa da C会皿ara

dos Deputados･

Decisao: Porvota碑o unanime, o Tribunal conheceu em parte da a9ao e, nessa

置oj豊蒜鵠慧護憲慧:.?

‡箋護憲蓋警護葦護憲蓑薫
vigor na data de sua publica車o, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mss

seguinte aos noventa dias posteriores aquela publica車o', constante do art. 13,

todos da Lei Comp重ementar n･° 70, de 30/12/91･ Ⅶtou o preside皿te･ Falou pe賞o

Minist6rio P｡blico Federal, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, procurador-

geral da Rep丘blica. Plenario, 01/12/93.�

Tambem, a este especial prop6sito e, - por absoluto respeito a verdade hist6rica dos

fatos -, nunca 6 demais lembrar que a concep確o originaria do gfeito vinculan±,- que, em

心ltima instancia, se deseja ampliar, na oportunidade da refoma do Judici証o, atrav5s da

ado商o da tese da "sdmula vinculante�ﾒﾂ�7W&v由��Vﾆ��儲�W&薮6��觀6W76芳�FR�FR�V�6�G&� 

urn mec狐ismo const血cional altemativo e subs血tivo do ante正or in誼調o da avo∽t誼a

(inaugurado por ocasi肴o do advento da EC 7/77 a CF/67) que, a 5poca de sua vigencia,

pemi壇nas hip6teses de quest6es de relev合nciajuridica repe宣tiva, o julg弧ento血ico,

por reuni肴o de processos, no STF que, desta feita, passaria a decidir em inca e心ltina

instincia, em nome da necess誼a imposi9蚤o da segurangajurfdica (neste contexto, merece

ainda ser consignado, em necess誼a adigao ao acima exposto, que, com a ex血申o da

avocat6ria, em face da edi申o da Constitui9肴o de 1988, e, em algumamedida, com aposte-

rior revoga串o da Lei n.a 6.825/80, em 1 99 I , restringindo drasticamente a efetiva utiliza確o

dos岬na Justi亨a Federal, o volume de recursos aos正b皿ais, de modo

geral, foi dranaticanente ampliado, sobrecarregando,- com o acrdscino de novos proces-

sos decorrentes da pr6pria imperfei確o da nomatiza車o coustitucional inaugumda com a

Coustitui車o de 1 988-, toda a estrutura do Judiciario que, nao obstante sua continua ampli-

a9肴o desde aquela data (a un astron6mico custo econ6mic○○financeiro para a Na確o),

passou a situa確o de quase inviabilidade da presta車o jurisdicional, precipifando, em gran-

de medida, os debates sobre a refbma do sistema).

Ainda que, neste aspecto, tenhanos, em outras oportunidades, defendido a tese do

melhor aproveitamento dos iustrumentos constitucionais ja existentes (efeito vinculante e
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a確o direta de constitucionalidade, prevista na EC - 3/93, em lugar da imediata ado確o de

uma ampla refoma do Judici証o-, n肴o podemos deixar de concordar que a situa確o da

presta確o da tutelajurisdicional no Brasil, a partir da segunda metade da d5cada de 90,

chegou a un ponto de efetivo risco de absoluto e insuperavel comprometimento, particu職

1amente pelo inviavel custo econ6mico relativo da maquinajudici誼a nacional. )

6. Refoma Pol請ica

Das cinco principais refomas constitucionais projetadas, a denominada些垂堕退

出進塑- por envolver mais proximamente os pr6prios interessados no que conceme a seus

efeitos e resultados - parece ser, de todas, a mais complexa no sentido de sua objetiva

consecu確o.

N肴o obstante a aparente unanimidade em algus pontos - como, por exemplo, a impe-

riosa necessidade de aprimoramento da democracia brasileira atravds do fortalecinento dos

partidos e das instituig5es politicas, de modo geral -, 6 fato que uma anpla variedade de

interesses oligop61icos divergentes ten adiado os debates relativos ao tema, comprometendo,

em certa medida, a pr6pria urgencia da efetiva確o ultima da chamada refoma politica･

"0 Brasil dever盃ingressar no Sdeulo XXI com a reforma constitucional plenanente

rea血ada, a正m de pemitir o desenvoivimento eeon6mico e social e que o Estado I)ossa

efetivamente exercer o seu papel de promover a seguranや, ajustiやe o bern estar, nun

regime democ産tico) participativo e est蚤veL Na refoma constitucional, para assegurar

a prosperidrde da democracia brasflein, pareeeTnos indispeusfvel o aT)erfeicoamento

.dos sistema eleitoral e partidario? Ttm razao, a nosso ver, o presidente do皿bunal

Superior Eleitoral, Ministro Carlos Veuoso, quando insiste que as refomas poh'ticas

tem deser realizadas o mais r盃pido possi'vel.

Para o aDrinoramento da democracia brasileira, 6 preciso evitar a frarmentacao Darti-

dfria excessiva e introduzimm sistema de elei96es para o Legislativo que estimule o

interesse do eleitor na atua車o de representantes. 0 sistema proporcional tern gerado

distor亨6es na apreensao da vontade popular, elevados indices de absten碑o nas eleig6es

parlamentares e anomalias politicas como as chamadas "legendas de aluguel��

A conveniencia e a viabilidade da ado9ao de un sistema distrital no Brasil tern sido

defendida porjuristas eminentes, como JosaDhat Marinho, OscarDias correa e ±

Goncaives Ferreira Filho, e por politicos da import鉦cia do Presidente da Repdblica,

Femando Henrique Cardoso, do Vice+Presidente Marco Maciel, do presidente do Con-

gresso Nacional, Senador丁os6 Sarnev, e do pr6prio皿nistro da Justiや, Nelson Jobin.

Nas grandes democracias, presidencialistas ou parlanentaristas, como os Estados U正-

dos da America, a hglaterm e a F剛ga, adotaヾe o sistema distrital pun. AItfぬadoto叶

o recentemente. A Alemanha ha muito mant6m un sistema misto. Os partidos pol窺cos,

por oufro lado? devem ainda servalorindos) estabeleeendo郎a癒delidade partiddria, vin-

e山ando-se a e賞es os mandatos ele償vos) para fb巾a看ecer a demoeraeia representa宙va''

(Geraldo Bandeira塑As Refomas poHticas e do Judicifrio, JCB, 3/4伯6).

*�ｵR���R�F�F�"�Vﾒ�F�&V免���､4末6�a/��[�鬻R��&�7&ﾗ"�x､4��"���6�y､末�F�"�8.ﾘ+D8-ﾈ楔�"�2����bﾐ

Grad妬fGo化a/o Sens機wa O勅姐･ま, McJgiv/朋do凡巌rc7l ｡ ex-mmbro do M祝融r/o P融/ico, 6 c��"�2�p
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DOS A冒UAIS EFEITOS DA L恥ⅡNAR EM

MANDADO DE SEGURANCA PARA SUSPENDER A

EXIGIBILⅡ)ADE DE TRIBUTO E PARA

AUTORIZAR A COMPENSACÅo DE TRⅢUTOS

Tanyra Vargas de Almeida Magalhaes*

Com satisfa確o participo desta publica確o e penso que deve ser o foro para o

debate das nossas d血idas, e n肴o das nossas convic96es, que consistem em nossos

votos, e por lei integram os respectivos acdrdをos.

A legisla確o tributaria vein mitigando os efeitos da suspens着o da exigibilidade do

tributo, por lininar em mandado de seguranga, o que justifica uma reflexao sobre. assunt..

A Lein･° 1･533･ de 3 1･12･195上que disciplina o mandado de se即ran9a, detem血a,

em seu art. 7, que a medida liminar deve ser deferida quando for relevante o fundamento e

o ato impugnado puder resultar na sua ine脱cia, e ajurispmdenciaj各esclareceu que a

liminar 5 direito da parte, se presentes seus pressupostos, sendo vedada a exigencia de

qualquer con廿a-cautela.

0 C6digo Tributario Nacional (CTN), em seu art. 1 5 1 , IV, estabelece que a concessao

de liminar em mandado de seguran亨a suspende a exigibilidade do正buto, e, no seu a轟.

206, estatui que o tributo cuja exigibilidade esteja suspensa por liminar em mandado de

seguranga ensejara certidao positiva de d6bito fiscal, mas com efeito de negativa.

0 Decreto n･° 70･235, de 06･03･ 1972, que tern e脱cia de lei e discip血a o proced血en-

to administrativo de constitui確o do cr5dito tributario, em seu art. 62 vedava a instaura確o

de proced血ent〇五scal relativamente a tributo c函exigibilidade estivesse suspensa por

liminar em mandado de seguranga.

A16m disso, at5 1 992 o tributo cuja exigibilidade estivesse suspensa por liminar em

mandado de seguranga nao perdia sua dedutibilidade para efeitos de apura車o dabase de

c甜culo do imposto de renda (IR).

Em sintese, ate 1992, a concess蚤o de liminar em mandado de seguranga para sus-

pender a exigibilidade do正buto produzia os seguintes e窺tos:

a) impedia a autoridade fazendaria de autuar o contribuinte;

b) transfomava em negativa a certid5o positiva de d6bito fiscal e

c)路o inte脆ria na dedutibilidade do正buto para血s de in.

Por conseguinte, o deferimento de liminar em mandado de seguran9a para

suspender a exigibilidade de tributo era extremamente心til para o contribuinte e

podia causar evidente prejuizo a Fazenda, porque o d5bito fiscal era acrescido de

juros de mora de 1% (inferior aos do mercado financeiro) e ainda se questionava se,

decorridos mais de cinco anos, a autoridadeteriaperdid○ 0 seu direito de e蹄tuar o
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langamento tributario, visto que o prazo de decadencia n5o se interrompe.

Isso nao era raz肴o para se ter _como regra- a negativa de liminar. Mas, com todos

esses efeitos, 6 faciljustificar que o deferimento de liminar em mandado de seguranga para

suspender a exigibilidade de tributo pressupunha do magistrado exame estrito do加m据

bo;7z. I.u座(subjetivo, que seria a primeira impi-essao da tese do contribuinte, e objetivo,

existencia, ou nao, de precedentes judiciais sobre a questao) e do pe]■iczfli//i=.n /7?o7`a, que

ajurisprudencia paci宜cou ser a probabilidade de o contribuinte ser autuado, visto que o

lan9amento 5 ato adminis廿ativo vinculad〇･

Algumas liminares foran concedidas com liberalidade e os meios de comunica確o

chegaram at5 a falar de "ind｡stria da liminares", em tom evidentemente pejorativo, tentan-

do inibir o Judiciario no exercicio da fun確ojudicante.

Com evidente坤etivo de esvaziar os e貼tos da liminar em mandado de seguran亨a

para suspender a exigibilidade de tributo,知am publicadas leis para:

a) tomar indedutivel, para efeitos de apura確o da base de calculo do IR, o tributo

nao pago, por qualquer motivo, inclusive o da suspensao da exigibilidade por forga

de liminar emmandado de seguranga (art. 8 daLei n.a 8.541, de23.12.1992), e

b) pemitir a autoridade fazendaria autuar o contribuinte mesmo na vigencia de

liminaちsem multa de lan9amento (em regra 75% do valor do正buto), mas comjuros

de mora, calculados a taxa Selic (que 6 a taxa media do mercado fmanceiro), passan-

d｡ a incidir ainda a multa de mora (20% do valor do正buto) se o正buto com

exigibilidade suspensa nao for pago ate trinta dias ap6s a cassa碑o da liminar (art.

63 daLein.° 9.430, de27.12.1996).

A pa巾r de 1 997, a liminar em mandado de seguran9a para suspender a exigibilidade

de tributo passou a ter apenas uma ｡nica utilidade para o contribuinte, qual seja, a de tomar

negativa a certidao positiva de d5bito fiscal (art. 206 do CTN) e deixou de causar prejuizo

para a Fazenda, porque esta recebe antecipadamente o IR pela nao dedutibilidade do’tribu-

to n肴o pago (se a despesa nao 6 dedutivel, nao reduz o lucro e o IR passa a incidir sobre

essaparcela de lucro nao reduzida pela indedutibilidade da despesa) e porque pode, desde

logo, a血ar o contribuinte, com juros calculados狂axa Selic, desaparecendo o risco de

perda do direito de cobrar o tributo pela decadencia do direito de constituir o credito

tribut各rio e com a certeza de que o d6bito sera acrescido da multa de mora (se o tributo nao

forpago ate 3 0 dias contados da cassa確o da liminar), independentemente da possibilidade

de ser tamb6m acrescido da multa de langamento (se nao houver o pagamento integral do

dさbito坤6s os trinta dias)･

Lembro que as certid6es negativas de d6bito fiscal, ou positivas com efeito negati-

vo, s5o de suma importancia porque sem ela o contribuinte estaria impedido de celebrar

com a Administra辞o Pdblica Federal, direta e indireta, convenios, acordos, ajustes ou

contratos que envolvessem desembolso, a qualquer titulo, de recursos p｡blicos (Medida

provis6rian.｡ 1699 -41, de 29.10.1998 -a巾7), pa正cipar de licita96es (a虹･ 29 da Lei n･0

8.666, de21.06.1993) e de obtera inscr華o no cadas廿o nacional depessoajur子dica(CNPJ -

Instru車oNomativada SecretariadaReceitaFederaln.a 27, 05.03.1998 -arts. 15, § 1.a e 18).

Nessepasso, sei que aaplica碑o do art. 7 claMP n.° 1.699/88 e do art. 15, § 1.a daIN-
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SRF n.a 27/98 esta suspensa por forga das liminares deferidas nas Ag5es Diretas de

Inconstitucionalidade n.°S 1454 e I 859, respectivamente, mas o fato p｡blico e not6rio para

aqueles que militam na各rea 5 o de que, na pr各tica, as ce誼d6es negativas ou positivas

dさbito最scal, com e鮒o negativo, contimam a ser exigidas pelas autoridades para todos

aqueles e outros efeitos.

Exclufda a veda確o para a instaura確o de procedimento fiscal tendente a constitui-

確o do cr6dito tributario dos efeitos da liminar em mandado de seguranga para suspender

a exigibilidade de tributo, e reduzido este efeito a transfomag肴o em negativa da certidao

positiva de debito fiscal･ 6 razoavel sustentar que o fz/m郷bonz. z.urz.f, urn dos requisitos

para a concess登o de limina函eixou de ser a質probabilidade de sucesso no mさrito da ques-

tao" e passou a ser o exame do direito do contribuinte a ter certidao positiva com efeito

negativo.

Assim sendo, deve-se recordar o en皿ciado de algumas S血ulas do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) no sentido de que 5 vedado a administra確o p｡blica promover qual-

quer ato que impega ou cerceie o exercfcio da atividade social do contribuinte em prol da

satisfa確o de d5bito fiscal:

SUMULA 70
"亘inadmiss王vel a inter坤o de estabelecimento como meio coercitivo para a c○○

bran9a de正buto.''

S寄MULA 323

"丘inadmissivel a apreensao de mercadoria como meio coercitivo para pagamento

de廿ibuto.,,

SUMELA 547
`CN肴o 6 1icito a autoridade proibir que o contribuinte em d5bito adquira estampilhas,

despache mercadorias nag al細degas e exer9a suas atividades pro高ssionais二'･

Pelo enunciado destas S血nulas do STF, n吾o se pode impedir o exercfcio da ativida輸

de social do contribuinte, sob a alega確o de que nao obteve certidao negativa de d5bito

五scal porque tal ati舶e caracterizaria indiretamente ato coercitivo para a cobran9a de

廿ibuto.

Em suna, mitigado o efeito da liminar em mandado de seguranga para suspender a

ex王g融idade de血buto, reduzido deve ser o exame do requisito para sua concess肴o: sendo

a transfomagao em negativa de certidao positiva de d5bito fiscal o血ico efeito da lininar

e a nao obten鋳o de certid肴o negativa tern como ｡nico objetivo cercear a atividad｡ social

do contribuinte, o允m掘bonz‘ r‘zjrz’F passa a ser o exame da seguinte questao: tern, ou nao,

a Fazenda direito de cercear a atividade do contribuinte que quer discutir a exigibilidade de

deteminado tributo, questao esta que, como visto,ja foi apreciada e sunulada pelo STF no

sentido que鬼vorece o con正buinte.

Quanto ao periculu77宅z’n m｡ra, a mitiga確o dos efeitos da liminar em mandado de

seguranga para suspender a exigibilidade de tributo produz os seguintes efeitos: mant5m a

questao anterior, qual seja, a probabilidade do contribuinte ser autuado com todos os acres_

c血os legais,血clusive amulta de lan9劃ento, e acrescenta皿a nova, qual s祖a re融va aos

danos causados pela n看o obten確o de certid5o positiva com efeito de negativa.
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Ora, se o加m郷bonz. z.urz.s passou a ser o exane de quest肴oja apreciada e sumulada

pelo STF e se o periculum z.n /77ora continua sendo a quest肴o de ha muito pacificada na

jurisprudencia, a血ica conclusao 16gica que se pode tirar 5 a de que, com a mitiga9ao dos

efeitos da liminar em mandado de seguranga para suspender a exigibilidade de tributo, a

liminar devera ser sempre concedida, porque a jurisprudencia tamb6m ja se fimou no

sentido de que, presentes seus pressupostos, 6 direito da parte o deferimento da liminar.

Å primeira vista essa conclus肴o pode surpreender, mas nao se pode desconsiderar

que sua conseqtiencia 6 deferir uma liminar cujos efeitos est肴o reduzidos a transfoma確o

em negativa de certid肴o positiva de d6bito fiscal･

Fago, por flm, algumas considerag5es sobre as liminares em mandado de setou, ranga

deferidas para autorizar a compensa確o de tributos.

0 Direito Tribut誼o, ramo洲t6nomo queさ, tern suas nomas gerais previstas em Lei

Complementar (art. 146, Ill, da CF/88), que sao as do CTN. Este, por sua vez, estabelece, em

seu art. 156, 11 e X, que a compensa確o e a decisaojudicialpassada ejulgadas着o fomas de

extin確o do credito tributario.

Assim, a decis着o liminar que autoriza a compensa誇o de tributo, na verdade, n肴o

extingue o cr6dito tributario porque, pelo CTN, apenas a decis着o transitada emjulgado tern

esse cond着o. 0 que essa decisao liminar produz 5 a suspensao da exigibilidade do tributo

que sera quitado, por compensa9着o, quando transitar emjulgado a decisao final do manda-

do de seguran9a･

Logo, a decisao liminar que autoriza a compensa確o tern o mesmo efeito da decis肴o

liminar que suspende a exigibilidade de tributo. A diferenga esta na decisao final do manda-

do de seguranga: numa declarar-se-a o ind6bito e na outra a extin砕o do tributo por. com-

pensa確o.

Dessa foma, a liminar que autoriza a compensa確o de tributo nao 5 satisfativa (nem

poderia ser), porque ela tern apenas o con塙o de suspender a exigibilidade do宙buto que

sera considerado compensado somente com o transito emjulgado da decisao concessiva

da seguran9a e, comoja visto, esse cond肴o nao impede a autoridade de autuar, desde logo･

o contribuinte; ademais, cassada a liminar, o contribuinte tern ate trinta dias para pagar o

tributo que estava com a exigibilidade suspensa acrescidos de juros de mora calculados a

taxa selic, sob pena passar a incid辻a multa de mora e de ser devida a multa de lan9ament〇･

se露○ ○coⅡer o re氏rido pagame血〇･

Por estes motivos entendo que os mesmos pressupostos exigidos para se deferir a

liminar suspensiva da exigibilidade do tributo devem ser satisfeitos para se conceder a

liminar autorizativa de compensagao de tributos (nem mais, nem memos), face a identidade

de e掩itos.

Em conclusao, eis a minha ddvida: For que nao caberia liminar para compensar

tributos, se os seus efeitos sao exatamente os mesmos de liminar para suspender a

exigibilidade e quanto a esta n5o hまa menor ddvida sobre o seu cabimento, notadamente

ap6s a mitiga確o dos seus efeitos?

*Dese朋ba′gadoγa Federal e /#legra#/e do rrf.b〃nal Reg/’o′?al Federal da 2.a Regi’ao･
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"Deやerdi印e cJeLr/rz/z.′･ os #ossos recz/rfos #atz/rajJ, ｡eJz)ojar e eLxcrm.r a Zerrc}, ao

z.nve'f ｡e z/Sc5-la ｡e /7zodo a az//iientar堀部iti施cJe, am/z.#c海部毒ca proやerz.み

｡e gzie fe′72os o clever e o direz.to de /egar a′即Iiaあe desenvolvida a #ossos

房雄os''.

T血eodore Roosevelt: Mensagem ao congresso em 3 de dezembro de 1907.
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1. Introdu碑o

os acide鵬s de Bophal, na王ndia, de Chemobil, na ex-URSS, e o de Thee Miles

Island, mos EUA, mostraram ao mmdo a necessidade de cuidar do meio ambiente. Alch

deles, os noticiarios est肴o repletos de outras ocorr台ncias igualmente danosas que agredin-

do cada vez mais a natureza, muitas vezes associadas as atividades produtivas, vein ame-

agando a pr6Pria possibilidade de vida neste Planeta.

A cada dia que passa 6 mais forte a consciencia mundial de que o inperativo de

preservagao da natureza nao 5 demagogia de integrantes de partido verde. Nao 5 simples-

me血e modismo.互血perativo da prdpria sobrevivencia da ra9a hum弧a･

Ja foi dito, com muita propriedade', que:
･A natureza e'sdbia. Sdbia, c加ndante epaciente･ Sdbiaporque Z7<c}z em si o

J7�濟e'rioみvid仏｡o r呼J'od均Go, ｡仇.所era?do peJ/ez.���X�2�(�fﾇｨ�f'&�F��V�*乏�6V締2�VﾆT｣svV蹤�:P

Ab己indante em sua diversz.dade, em掘a rz.qi/eza gene'tic均e7n掘a marczvilha e em seus

encantos. Epacz.ente･ jvao conta L5'eiis cr.clos e7n horczs, mz.mtos e segrndos･ ne7n no calen一

物z.o gregoriano com o卵al #os acos脇amos a/c}zer planos, cdlciilos e contczgens･ So-

bre庇わe'generosのestd no mundo acolhen｡o o hon?eH7 co777 Jua z’nte/z’gGnci�ﾂ�6X唔*��h�3�6�ﾐ

do d寂.77o, ｡esbrcrvaJor, conq�荅F�F�"�R�｢跚6�t��ﾆR���2�妨ｦVbﾂ�觚76R�6�F�F����よ�Vﾐ

e擁c7j?ola feus poderes e ela cala･ Nou極′ volta-se′ nit7タでa auto｡e/escz, e reJ7つonta sez/

I.77｡e'rio sobre a ｡bra履/77ancz, fornando a ｡c印ar seu e岬afo e FLla z’#7por勧cia''･

S血, o Homem譲o pode agredir, imp皿emente, aNatureza･

0 conceito de I/in.vei･so evoluiu. Nesta 5poca de fisica quantica, de rob6tica, de

cibem5tica, com os paradigmas newton-cartezianos sendo revistos, nao se pode mais

aceitar que uma parcela da sociedade aja como se nao fizesse parte de umtodo, como se o

m皿ndo fbsse dividido em setores estanques, do叩al cada urn pode tirar seu proveit〇

五dividual como bern lhe aprouver･

Estamos caminhando para a globaliza確o total. No setor econ6mico, com os trata-

dos血emacionais reunindo parceiros d孤tes inimigos seculares･ Nesse sentido, a Comu-

nidade Europ5ia, o Mercosul, o Nafta, o acordo que reuniu os denominados Tigres Asiati-

cos, todos buscando皿desenvolvimento compa出田ad〇･

A conscientiza車o de que os problemas dos paises do Terceiro Mundo n肴o sao

problemas s6 deles, e sim de todos, - na medida em que a s誼s坤o das necessidades

basicas dos povos subdesenvolvidos, se n着o satisfeitas em seus territ6rios, terao de s台-lo

mos daqueles que tern condig5es de supri-1as - esta fazendo com que as nag5es ricas

preocupem-se com o desenvolvimento das pobres, se n肴o apenas infbmadas por･ques-

t6es hunanisticas, pelo memos pela filosofia epicurista da caw’dade z’nteressez‘ra - prote確o

do que 6 seu, sob pena de terem que conviver e administrar levas e mais levas de imigrantes

a procura de un lugar ao sol.

Quest6es de ecologia e de prote確o do ecossistema nao podem ser encarados como

problemas setoriais.逃Lnhum pals conse型旦蛙呈r a polu蓮旦血ar mos lindes do territ唾

y重出e. A p,olui確o da pequena quantidade de agua potavel, estimada em 1°/o (urn por

cento) do potencial hidrico do mundo, a todos afeta, atingindo quer aqueles que a poluem



como os m壷s long血quos cen廿os habitados e que dela necessit孤･ CaHe狐d○ ○s五〇s pain

o mar os detritos, sao eles, ap6s, devolvidos a terra em foma de chuva acida, ou interferin-

do na atmosfera, provocando aquecimento da temperatun (efeito estufa) respousav`el por

t狐tos males,血clusive o degelo das caloねs polares, provoc弧do a餌bida do血vel dos

oceanos, que descamba em avango de suas縫uas sobre a parte seca do globo, engolindo

cidades inte辻as.

A polui辞o de nossa atmosfera esta influindo diretanente sobre a sa廿de da popula-

確o, tanto no campo das vias respirat6rias, quanto no do sistema imunol6gico; agravando

e desencadeando processos asmaticos 5 responsavel, tamb5m, pelo aumento da inciden-

cia de cancer de pele, por dininui確o da canada de oz6nio, filtro natural dos raios ultravioleta.

A despeito disto? 0 HOMEM continua sua senda destrutiva.

Em nome de un progresso que nao lhe traz paz interior, e que beneficia apenas a

infima parcela que tern acesso ds suas conquistas, vein destruindo, em segundos, o que a

n加ureza levou mile正os para com血ir

Na tenta正va de deter esse processo, vem廿abalh狐do pessoas e i鵬竜山i96es･ Mas

nada se conseguira sem a conscientiza亨ao de todos da necessidade de un es forgo con-

j皿to em de罵sa do meio ambiente･

A ci6ncia vein avangando e, assimilando a milenar cultun oriental, dantes encarada

como misticismo de civilizag6es superadas, descobre que o universo nao 5 uma maqu.ina da

qual nosso m皿doさuma pe9a, const血do de mat誼a mos seus estados percep血eis aos

nossos sentidos - a concep9着o mecanicista de Newton - e, sim, de energia, (un grande

pensamento do Criador, no entender da teosofia)･ Ve, hoje, a ciencia, que a mat5ria nao 6

sen5o uma foma de energia condensada que, por sua vez, produz energia,寂Jo vibrando.

A relatividade do Universo, descoberta por Einstein, a partir da elabora確o da fisica

quantica, levou a cria確o de teorias revolucion征as, qual a `Hip6tese de Gaia�ﾂ�FW6V軫�ﾐ

vida pelo bi6logo e qu血ico ingles James Lovelock, sustentando que " re〃α訪m organis-

mo vivo que se伽ffo-reg#履, e constitui rna unidade com todas as fomas de vidaterrena,

血clu血do o Homem.

Merece destaque aquela outra fomulada pelo fisico nuclear austriaco Fritjoj Capra2,

autor dos best sellers "0 Ponto de Muta印o" e "0 Tao da Fisica" que, em traduzindo

conceitos da fisica quantica e da teoria de relatividade, fomulou a teoria do pensar total,

que se traduz em rna ecologia profunda, onde o mundo 6 encarado como uma `tede de

in止meros relacionanentos '', o que importa cousideurem-se todos os fen6menos interliga-

dos, dependentes皿dos 〇両os･ E, nessa linha de鴫cioc工ni〇･ vcr-se o homem como p虹e

_da natureza, dentro, e nao fora dela, como un integrante na rede de vida･

E no evolu正const紬te da ciencia- em ap6s a descobe巾a daholog調節apelo葺sico

Damis Garbor, premio Nobel de Fisica em 1971, quando se constatou que TUDO e`stano

TODO, que o Universo inteiro funciona como urn holograma, ou, no dizer de David Bohn,

onde cada rna das partes interpenetra as outras; em que qualquer altera確o se transmite ao

todo; portanto, a constata辞o de que cada c6lula do nosso corpo reflete o Cosmo jnteiro -

o mundo esta se conscientizando de que 5 extremamente pouco inteligente o que o Homem

vein fazendo a Natureza.



EMARF
EscoLA DE MAGISTRATURA REGIONAL FEDERAL

0 princi’pio do Uhiverso hologr純co, ao afmar que todos calTegamos o padr着o da

totalidade, e que foi a co血magao do principio hem6tico da correspondencia, fomulado por

Hemes Trismegisto ha 4.700 anos, com uso difundido na acupuntura (no diagrama do "ho-

menz血o na orema''), ou empregado pelos irislogistas, que veem n痛s tod〇 〇 〇rganismo do

individuo; na pratica do ｡｡+IV, acessando, atrav6s das plantas dos p6s, todas as partes do

corpo humano, ou, ainda, na quiromancia, onde o referencial 5 a pa血a das m着os, es fa a

demonstrar que 6 preciso proteger o Homem dele mesmo, com vistas a sua preservagao.

Portanto, nesse momento em que tudo tende生垣幽

buscando o equiliforio, mudando-se do "racional para a intuig貧o, da analise para a sintese,

do que divide para o que une'･, desprezand○○se, pois, o pensamento racional-anal王tico que

exclui, separa e serve ao individualismo, nao se concebe possa, uma parcela da huma-

nidade, comprometer o todo, a biosfera言mpunemente.

N肴o se pode admitir que em nome de uma 6tica individualista seja quebrado o

equilibrio do globo, ultrapassando-se as estreitas margens de tolerancia que, na sua auto-

regulagao, (no que tange atemperatura, niveis de oxigenio, acidez do solo, composigao da

atmosfera e dos oceanos) a Terra propicia a manuteng肴o de vida, manifestada segundo a

ciencia h各3,5 bilh6es de anos.

Todas as fomas de vida terrena, nelas inclufdos o Homem e o pr6prio Planeta,

formam umaunidade vital･ Poluir o ar e a aguasignificapoluir o ar que respiramos e a agua

que bebemos. Desertificar as areas produtivas significa menos alimento, mais fome, mais

pobreza, mais mis5ria, mais viol��6����6�F��W7�V6乏�FR��譁ﾖ�ﾂ��VR�W⑦匁wV蒙�2���76����77 

uma parte para sempre perdida de n6s mesmos. "cada arranhao produzido na superficie da

Terra significa, metaforicamente, coiles que produzimos em nossa epideme".

Urge, pois, que se de urn basta. A degradagao dos sistemas que suportam a vida na

Terra a ningu6m aproveita, sequer aqueles que a agridem.

Recentemente, a "Sociedade para o Apoio da Administragao planetaria" (SocJ.e少z.#

S,z;j7porJ o/P/cr77et Mcw7c7gei77e′ifJ com sede em Montreal, Canada, produziu un opdsculo

denominado�｢ﾆ�8�ﾒ�6�｢�66R�)uｪ�Y�'"踉�PAf7zef.棚初t4r/ncJo.P" onde s5o relaciona-

dos os sete maiores fatores, na opini肴o dos ecologistas, que sao responsaveis pela crise

ecoldgica coin a qua量se de舟onta a humanidade.

S着oelas:

- a destrui確o das florestas tropicais;

- a destrui確o da camada de oz6nio;

- a eros着o do solo e a expansao dos desertos;

- a polui確o industrial;

- o efeito estufa;

- a允〉me e apobreza;

- os desperdfcios (principa量重調ente e】皿amamentos).

Deixando o terreno filos6fico, cujo palmilhar pemite uma visao global do problema,

demonstrando a necessidade de substituir-se a 5tica eg6latra, /traduzida no Brasil pela

"Lei de Jerson�陳��Vﾆ��WF�6��F��6���'F免��ﾖV蹤��6�芳�&薬�F�2��&�&ﾆVﾖ�2ﾂ�踉��&ｦWF庸��F�

repartimento das solug6es e vit6rias, mais compativel com a 5tica da legalidade, por n肴o se



poder aceitar mais no Estado modemo a 6tica absolutista, retoma-se ao mundo dos fatos, a

nossa realidade fenom合nica que 6 deveras preocupante. A Terra nao mais est各calada!

Esta dando respostas! Est各reagindo! Tern-se que escuta-la e ir-se em seu socorro!

0 problema tern que ser encarado com muita seriedade e pouca demagogia･ 0

Mundo esta dividido entre na96es desenvolvidas e subdesenvolvidas, entre ricos e p○○

bres, entre incluidos e excluidos dos processos de desenvolvimento. A despeito da inega-

vel me皿oria das condig6es de vida da maior pa正e da humanidade, trazida pelo progresso

econ6mico e tecnol6gico, ainda hoje uma quinta parte da popula確o mundial continua a

margem do processo de consumo. Sao 1,2 bilhao de pessoas. E gritante o contraste entre

ricos e pobres, disparidade essa denunciada no Relat6rio do Desenvolvimento Humano-

1 998, da ONU, confbme noticiado na Revista "Pl孤eta''3,

Os 20% Mais Ricos da Popula確o Mundial:

l) Consomem 58% da energia total utilizada no mundo,

2) Possuem 74% do total de li血as tele齢nicas,

3) Consomem 84% do total de papel,

4) Possuem 87% dos veiculos existentes em tod○ 0 mundo,

5) Sao responsaveis por mais de 50% da emiss肴o de di6xido de carbono e outros

poluentes a atmosfera.

Os 20% Mais Pobres da Popula車o Mundial:

1) Usam memos de 4% da energiatotal,

2) Tern I,5% do total das li血as telef6nicas,

3) Gastam 1, 1 % do total de papel usado no planeta,

4) Usammenos de 1 % dos ve王culos automotores do mundo,

5) Sao respons各veis por apenas 3% das emiss6es de di6xido de carbono e outras

substancias poluentes･

Neste relat6rio tamb5m 5 dito que na Suiga, Suecia ou Estados Unidos, ha mais de

600 1inhas telef6nicas para cada mil habitantes. No Afeganistao, Camboja ou Chade, s6

existe urn tele士bne para cada mil habitantes(Fonte: PNUD- 1 " 8-CCA)

Esses preocupantes dados levan a conclusao de que, inquestionavelmente, o mundo

encon廿a-se em urn impasse: os paises ricos do N〇㌔e esgotar狐suas reseⅣas n如urais que

lhes propiciaram o desenvolvimento. Querem eles, agora, que aqueles que as preservaram,

seus v上zj血os do Sul, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, conseⅣem-nag em nome

do bern estar do Planeta, mas as vezes com incriveis sacrificios para a popula辞o nativa.

Sim, o Planeta pedesocorro, mas台preeiso quese escuteta皿bem o Clamor dos

exe賞u王dos.

S5rias reflex6es tern que ser feitas antes que se pega a urn povo que tern fome

que se sacrifique para o bern de todos, se os que ser着o beneficiados nao se importam

com a sorte de seus benfeitores. E necessario, sim, que se coarctem a96es de grupos

aproveitadores que agridem o meio ambiente embusca de lucros indevidos. Mas nao

se pode exigir que a popula確o pobre sucumba mirando o tesouro que devera prote-

ger para os ricos. E certo que tamb6m o fazem para si pr6prios, porem, 5 born nao se
esquecer que, do que tern fbme,南o se pode exigirさtica nem, sequer, solidariedade･

As na亨6es ricas precisam entender iss〇･ 0 problema do meio ambiente e, sim, urn
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problema de todos･ Mas o custo do sacr揃cio tambさm tern que ser compart皿争d〇･

Como bern salientou Richard Leakey- Diretor da Kenya Wildle危SeⅣi9e

雄Para cuidar do meio ambiente 6 preciso pelo memos uma refei車o decente por dia�B�

2･ Preservagao Ambiental X Desenvolvimento

2.1. A inddstria: Seu papel no desenvolvimento e na degrada車o ambiental.

E possivel atrelar-se o desenvolvimento a preserva確o do meio ambiente?

L王deres empresariais de tod○ 0 mundo, conscientes de que expressiva parcela das

necessidades essenciais do Homem s6 poderao ser satisfeitas atrav5s de bens e servigos

decorrentes de atividades industriais, e que a "ind心stria ten o poder de realgar ou degradar

o meio狐biente'', e que, invariave血ente, vem魚zendo as duas coisas, re皿iram-se p祉a o

estudo de medidas que, sem entravar o desenvolvimento e sem degradar o meio ambiente,

proplciassem a erradica確o da pobreza. Desse concerto, saiu a lume o livro "Mudando o

Rumo�Rﾂ�W67&友����"�ﾆ芳W&W2�Vﾗ�&W6�&���2�F��'W4ｨ�V觚72�6�4匁7｢糢��"�277F�｢跏�&ﾆR�FWfVﾆ��匁V遒ﾀ

estabelecendo os rumos que tanto o setor empresarial como os govemos deverao seguir

para assegurar que n着o seja comprometida a capacidade das gera96es futuras de criarem as

suas pr6prias opo血nidades de neg6cio, se satisfeitas forem as necessidades das atuais,

conscientes de que as gerag5es futuras sao titulares de direitos, e n着o de obrigag5es.

Por sua pe正血encia com o tema, expressivoさo seguinte exce虹o que se pemite

廿anscrever do livro負Mudand○ 0 Rumo'':

"0 D錆envol肋7ento &45'fentんel Co7no Atz.v/.dade E77?presariaL M?lita再end勧c7.as

g/obaz.i c/) erecem eLTper鋤fa a 777e俄‘c7cz gz/e enかa′77os #o Zercez./'o in./GnJ’o. A eやe｡tatJ’va de

i;idcr, o atencガ‘mento /77e'dJ’co e a e勃ca誇o me偽ora肋7? cons;.derave/mente na feguncJcz 77宅eta-

de deFte se'culo･ A pr｡d準Go m乙fnd7‘al de ah’mentos〆cou be′mle'/7? do am?ento papulacz’ona/.

0 mc/ndo n釣Jerd clfLroJ77ado por qualquer esca∬ez de J77ate'rJ‘a-prz’ma emf励･o pi･evz.Jかe/.

1)免ゞ J2osso m翻do es施'pa∬amわpor I/rna gmve mceafa･ Consz.み･amos gue..

�Vﾒ��ﾆ�觚F�ｦB�Ry�fW&ﾆ��.��&��fR�V蹤R�fW&B�FYYH.&�'F�"���F�'&��FR��W76��0

no pr6xim o Fe'c乙ilo.

�襷��｢vR�W7FB�F�襷���都�����&���VR��2�&V7｢��2�ｧ觀踵-麻ｶW｢粡"�6R�&V踟fVﾒ��Y���ﾖ�0

vivendo maJ‘s do cc研.tal do planeta do gue de Jeus rendii77entos.

��2�'7V木�fF��&�2�rrﾂ��7B�｢tｨ�g2r��ｻﾔｦR�FW2�ﾗ&fF��f匁�ﾂ�fVpra de resJ'dz/os, estdo

sendo sobre｡arregados.

���｢�2v��W�6W77｢軫������ﾖ��hｻﾖ��F�ﾆV7Rﾔf�2�6�GW&��b�ﾆWf����W&没�6����4迄ﾍf��J�

c坊d餌dg#as e dos folos･克fopode��f���6�4｢踐��"�ﾗVF�詛4､ﾄ｢�踉�6ﾄ｢�&���r�踟2�､｢�2vfVﾖ4､ﾇ"�FP

cJ‘rcula誇o atl7? of/e'n’c.a.

�ﾒ6友�2���'FW2�F��踟76��ﾖTｨ�f���ﾖ&坊蹤R�W7Dv�6R�FVw&�F�襷��&7ｧ�｢襷7ｦﾖV蹤ZR��0

feczind伽ferras czrんez’s estdo-se franJ/omando e7タ高efer旬as'〆orestas e/7? pastcrgens

se/77 valor e as ze′γas al昭'ad邸de dgua doce e77持olos 77?ort｡s e sa脅ados. Ecos部.Jte777czf

degradados perde�r�8刎薬ﾘ�(�gfW'2��fF9>ﾆRﾂ�問�&���ﾖ��ｨ�b��d｢vWfW'7｢wfVﾂ�FR�FW9+ｦ没F����FV6ﾇ｢vﾒ跼

ambz’ental e econo‘micoj滋parte Jcr 777esma e岬z’7~al descendente gue s'e obserγa em vdrz.os

h好｡7都. Mc癌de #m b脇ao depessoas ndo consegr′iem肋pn.持uas necessz.dades bdsicas.



Uma af∂o Fe/cL7 claramente 77ecessdria. A incerteza cientz7?cc7, por6m, /orna dグr-

cil saber como e guando agJ.r. Uma solz㌘do sen上流′el - gerahnente endossadapela��漬

or7.a dos governos e por zim庇mero crescente de elnpresas - g adotar o "pn‘#cを7i｡ da

precaucdo", rue iI印lica gue a/crlta de certeza cient卵ca ndo deve ser usada como

prete証opara adiar mediJczs gue evitem "rna degrada誇o mai｡rの’rreversん′el･･･ A e明’dGn-

cia do declカ?io crmbJ.ental ndo de庇a訪れJ.das de que /emos de muddr os nossos modos de

serpara garan房’r gz/e o ｡rogresso se/.a s'ustentゐ′el. e gue ele atenda "dr necessidad非do

presente sem co′印rometer a c即acidade de asfitz肌zs gera印錆atenderem dr�7'���&3Rﾐ

p手ias necessidades･ ” 6

2.2. A eseoma das op96es

0 reconhecimento desses problemas pelas na96es五cas do No直e, muito pe誼nen-

tes, nao pode, todavia, vir desvinculada da consciencia de que as nag6es endividadas e

depauperadas do Sul nao podem aceitar que seu desenvolvimento seja sinplesmente inter-

rompido, pela aceita9着o das condig6es impostas em nome de uma globaliza確o da qual esta

alijada social e economicamente. Modemizar-se a qualquer custo, pressionando o estoque

de recursos na同胞is, e t肴o deleterio qu孤to pretender prosseguir com padr6es d; vida

ambientalmente inviaveis. Tern-se que lutar para que a op確o nao seja decorrente da

esco皿a en廿e o desenvolvimento e o meio肌biente, mas en廿e as diversas fbmas de

desenvolvimento que implique numa maiorjustiga econ6mica para com os paises em de-

senvolvimento, guardi謎das riquezas que os desenvolvidos ja dilapidaram.

亘bom que os paises正cos se lembrem das li96es de Albe虹Ei鵬tein, de que

���ﾙw����ｦfR�7$��ﾖ�2����fRﾂ�6���r觚7ｦ免��F�ﾓwｦ�76���V�6�ﾖV譁���ﾐgo7.a

p7.oblem/fs ql/e J諸o pollem se7’resolvi(log sepensamzos d�ﾖW6ﾖ�ｦ'&ﾖ���程Xﾟ�3y/ｦ���0

criamosブタ7.

De igual pertin6ncia as l心cidas palavras de Ratan N. Tata - Presidente da TATA

Indus廿ies Ltd.

〃 0 /7財部lo cm //錆'eJztJoh;imG/zto /em血側opf6es. ApriIneira G〆c#r se/擁//o c

re略i, son2e加e qJ/�ｧ｠o os pJ.oble〃雄S�塙&V6W&Vﾒﾂ�W4ｨ�fﾒ�6����g｢���ﾖﾈ�ﾂ�┬���6fR�Cｶ�ｦｨ�X滋

庇7. A s.egmda G�r���6���6况丿ﾖ�2�vﾆ�&�ｪ&6�66坊蹤W2�R�fR�6��6ﾒ瀋im鮎7os z‘庇e7.es-

∫csp#/庇‘c〃I#res cm d eJze�6鑓ﾈﾇ8�綿ﾈﾄｨ�f�2�vW&�cfW2ﾂ��ra ql/e��%｣g&�2�ｨ���x�fVy%ｧ&R�vﾆfP

n6s伸�X亦ﾖ�ﾖ�2��Xﾚ4｢踟Cｶ����0e s鵜ieJz/o '��

3. 0 desenvolvimento sustentavel

3.1.Abusca desolug6es

"Temos que aereditar nag utopias･剛as n盃o resolvem os problemas, mas mos

ajudam a caminhar���f�G&R��蹐f譁��f坊�&�亭

Os paises da America La正na, que se incluem den廿e os ch餌ados paises em desen-

volvimento, preocupados com o fen6meno da globaliza確o e as condicionalidades inipos-
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tas pelas na96es desenvolvidas, com o escopo de e血entar quest6es協o relev孤tes qu孤-

to o desenvolvimento possivel, sem a degradagao do meio anbiente, iniciaram urn proces-

so de busca conjunta de solug5es. Para tanto, reuniram-se os Chefes de Estado da America

Central, signa埴rios da Alianza Cenかoame/`z.canapara el Desarrollo Sostenible, coorde-

nados pelo ENCAE e a Universidade de Ha′γa′'d, com outros representantes de govemos

e do setor privado, com o prop6sito de fomular uma estrat6gia regional consistente em

recomendag5es de politica em importantes areas de desenvolvimento econ6mico e social,

em cinco oportunidades: em Costa Rica (Jam/95), em Boston (Out/95), no Canad印rai/96),

em Managua (Jun/96) e em Costa Rica (Jul/96).

Foram efetuados estudos e recomendag6es nas seguintes areas: o desenvolvimen-

to de infra-estruturas, a promo辞o de invers6es e o sistema regional aduaneira, com incur-

s6es em temas especi宜cos em macroeconomia, manejo do meio ambiente, infra-estrufura

portuaria, seguridade, cidadania, gera挿o e distribui鋳o de energia.

3.2. 0 ⅡヾCAE

0 ENCAE 5 uma institui確o multinacional privada, dedicada ao ensino de adminis輸

tra確o de neg6cios em geral, a economia aplicada, a administra確o do ambiente e ao desen-

volvimento sustentavel e a administra商o da industria e da tecnologia, fundada em 1964,

com a assistencia t6cnica da Universidade de Harvard, com o apoio dos govemos e da

iniciativa privada dos paises da America Central, fmanciadas pela USAID.

A missao do ENCAE esta, assim, defmida:
"JJ7御t/Jar actz’vaJ77 ente el desalγollo z.nt約･al de /os pa応'es donde JJ.rye, /or/7宅ando

IJ'deres de /os sectores cla閥, por /77edio del /7?ejo′･a/7?lento de prdcticczJ, actJ.tudes };

γalores, mediante..

�ﾆ��ｨ�f軫W2��fv�6ｨ�f3V篦�V�6R��遖����Hｾw7ｨ�f2v��FR�6�9�ﾘ7GF�2�憧��v6繆�f6�2�vW&V�6��ﾆW:@

�Vﾂ�'F�ﾆV7ｨ�css�V蹤��FR����67&｣��6芳�B�3v��ﾇ｢wｧ｢�6�������6�s��zVV�4ｨ�V���FR��6ｨ.ﾖ�v砺V踟0

econ6m ico5', focJ.ales y polz'n‘cos.

�Vﾂ�ssvV蹤��FVﾂ�V蹤V襾ｨ�R�v坊蹤��Vﾂ�G｢襷ﾆ��������6��&�&�6薬v��V蹠&R��W'6�7､ﾇ2簑

i.ectores y paz'fes ′'ク.

Grandes sao as expectativas de sucesso desse programa que se convencionou

chamar de -desenvolvimento sustenthve|. principalmente a nlvel de Brasil, pats de dimen-

s6es continentais, eminentemente agr王cola e possuidor da maior且oresta加pical do globo.

`A czgrz.cultura e a explora誇o〆orestal諸o /emczf cent′■c��W2���ﾊV����FVfV軫�/�r贍V蹤��gW2ﾐ

tentdγe/, devz‘do a grande邸IantJ’dade de pess｡as e77?p]-egadc即7essas d��8-ﾖV�2ﾂ�F�

dz’nhei7'o gerado, e aos impact｡s餅tensos G dz.retos印ie cJmbas諺m fobre ｡s recu/isos

7■enovんez’s e o mez.o czmbiente･ Cerca de 40% do emprego global dos atz.vos mz,/ndia高estGo

餌socz’ados cz essas c九crs atz’v7‘dcz｡er ” I°･ Agricultura e explora確o flores亡al podem se transfor-

mar em grandes agentes degradadores do meio ambiente.

3･3･ Pobreza X Agrieultura X Desmatamento

A]jados a ind｡stria, esses sao os demais fatores que mais degradam o meio ambiente.



Em que pese sejam atribuidos aos pafses mais ricos os maiores danos ao meio

ambiente, no que conceme a agricultura parece ocoHer exatamente o oposto. Compreen-

der as raz5es disso 6 essencial para alcangar a meta da agricultura sustentavel - meta de

tr含s componentes: alimentar uma crescente popula確o, sustentar as rendas agricolas para

manter os agricultores em produ確o constante e proteger a capacidade de a terra fomecer

alimentos. Esse e o grande desa五〇!

A destrui確o ambiental na maioria dos paises pobres decorrente da agricultura est各

se agravando aceleradamente. A degrada車o dos solos surgiu como o problema ambiental

mais s5rio de muitos paises em desenvolvimento. Quase a metade das terras araveis

irrigadas do mundo em desenvolvimento esta exigindo recupera確o imediata, devido a

salinidade e a deficiencia de drenagem''. A erosao e a esterilidade do solo estao degradan-

do simultaneamente 30% das terras araveis com regime pluvial na Am6rica Central, 17% na

Å丘ica, 20% no Sudoeste daÅsia, e 36% no Sudeste Asi猫col2.

A maior pane do grave prob量ema de desmatamento mos paises em desenvolvimen-

to, ademais da gan会ncia por lucros indevidos porpa正e das madereiras, ocoⅢe pelo魚to de

que os agricultores abandonam campos degradados, ou廿ora produtivos, para abrir novos

espagos para seus cultivos. A derrubada de arvores, por5m, geralmente acelera o processo

de degrada車o, uma vez que os solos das florestas tropicais raramente se prestam para o

cultivo cont血uad○ ○u para a pastagem血tensiva. Ou廿o impo巾ante motivo do desm如amento

tern sido o crescimento da cria確o de gado. Desde 1950, a produ確o mundial de came

triplicou. Na America Latina, 20 milh5es de hectares de florestas tropicais foram transfor-

madas em pasto desde 197013･

As substancias quimicas de uso agricola s着o urn problema ecol6gico crescente em

certas regi6es do mundo em desenvolvimento (sobretudo com as各guas enuentes, provin-

das das riziculturas irrigadas da Asia), e s着o igualmente urn s5rio problema para a sa心de

humana.

4. As Medidas Internacionais

4.1. A ECO/92

As inten96es das Na96es Estrangeiras, pa正cipantes da Reuniをo da ONU, realizada

no RIo de Janeiro emjunho de 1992 - aECO/92 - sobre o meio ambiente, sem d心vidafoi urn

impulso decisivo para o movinento de nomatiza辞o ambiental intemacional, sendo que no

Brasil muitasja foram fomalizadas, merecendo destaque o Anteprojeto de Sistematiza確o

das Leis Ambientais, em tramita確o no CongressoNacional, bern como a edi確o darecente

Lei dos Crimes Ambientais, Lei n.0 9.605/98.

Durante a EGO-92 foi proposta a cria申o junto a /�FW&��F柳��ﾂ��没�譌ｦ�F柳鬻� 

SzandardJ‘zation召S0-Organiza確o Intemacional para Normatiza辞o) de urn grupo especi-

al para estudar a confec申o de nomas ambientais. Ap6s alguns meses de trabamo, este

grupo prop6s a cria申o de urn comite especifico e independente na ISO para tratar as

quest6es ambientais. Em margo de 1993, ocorria a instala申o do Comite T5cnico - Gest肴o
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Ambiental (ISO/TC 207), com a fun車o de elaborar a s5rie de nomas ambientais emnivel

mundial. Na cerim6nia de implantag各o, em Toronto, no Canada, em junho de 1993, os

responsaveis pela cria確o do Comit6 T5cnico concluiram que:

0 ISOITC-207 ser盃respons盃vel pelo desenvolvimento da mais importante s6rie de

normas jamais produridas, pela sua abrang6ncia e pelos in心meros bene鯖cios que propiciard

a sociedade e as empresas.

A publica確o das primeiras nomas ambientais intemacionais produzidas pelo ISO/

TC-207, tratando da implanta確o de sistemas de gest着o ambiental nas organizag6es, foram

batizadas pelo nome de ISO S丘R工E 14000.

4･2･AISO-0 queさ?

k?ternational Organization/o7･ Stai7dal■dJ’zatio/7 - JSO 6 uma federa碑o mundial de

entidades nacionais de nomaliza申o, que congrega mais de 100 paises, representando

praticamente 95% da produ確o industrial do mundo. E uma organiza確o intemacional, nao

govemamental, constituida desde fevereiro de 1947, com sede em Genebra, Su毎a, com o

objetivo principal de criar nomas intemacionais.

Como uma institui辞o normatizadora intemacional, ela elabora e avalia normas atra-

v5s de varios comites t6cnicos, compostos por especialistas dos diversos paises membros.

Em rela車o as propostas de nomas ambientais, o Comite t5cnico especialmente designado

para o assunto foi o de ndmero 207 (TC-207), intitulado Gestao Ambiental, que conta com

a participa確o de cerca de 56 paises. Este Comite esta inter-relacionado com o comite

responsavel pelas nomas de qualidade(TC-176).

0 Brasil participa da ISO atrav6s da ABTN. A Associa碑o Brasileira de Nomas

T5cnicas (ABTN) 5 uma sociedade privada, sem fins lucrativos, fundada em 1 940, reconhe-

cida pelo govemo brasileiro como o F6rum Nacional de Nomatiza辞o. Seu objetivo princi-

pal 5 promover a elabora辞o de nomas em diversos dominios de atividades. A15m disso, a

ABTN pode efetuar a certiflca確o de produtos e sistemas. A associa確o tamb6m foi funda-

dora da ISO em 1947, e, portanto, considerada como membro C`P", ouseja, com direito avoto

no forum intemacional de nomatiza9ao.

Sao objetivos da ISO o estabelecimento de normas que representem e traduzam o

consenso dos diferentes paises do mundo para homogeneiza誇o de procedimentos, medi-

das, materiais, uso etc. Os representantes dos diversos paises discutem, analisam e clie-

gam ao c○nsenso quanto a ulna determinada noma, demonstrando a preocupa9肴o mサndial

com o Meio Ambiente.

Paises como a Su6cia e Dinamarca, na Europa, respoiidem as press6es dos consu-

midores integralmente. Por sua vez, o movimento de adapta確o se dissemina por todo o

continente europeu, atingindo ate paises do antigo bloco socialista.

4.3. Normatiza碑o X Desenvolvimento Sustent盃vel

Å medida em que os povos foram se conscientizando da n6cessidade de proteg肴o

ao meio ambiente, foram surgindo no mundo movimentos e conceitos que hoje sao utiliza-



dos freqtientemente. A expressao desenvolvimento sustentavel, por exemplo, foi popula-

rizada pela Comissao Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, nomeada pela pri-

meira-ministra norueguesa, Gro-harlem Brmdtland, no inicio da d5cada passada.

0 conceito contido na publica95o da Comissao diz que:
"... o desenvolvimento sustentavel 6 un processo de trausforma車o no qual a explo-

ra晦o dos recursos, a dire碑o dos investimentos, a orientagao do desenvolvinento

tecnol6gico e as mudanqu institucionais se harmonizam e reforgam o potencial presente

e futuro, a fin de atender ds necessidades e aspirag6es humanas''.

Pode-se de宜nir, ainda, desenvolvimento sustentavel como:

"0 processo de desenvolvimento onde os recursos naturais s盃o usados de forma

racional para manter as condi?5es de vida adequadas para s gerag6es atuais e futuras.�

As press6es sobre as a正vidades produtivas adquirem g則de relevancia na medida

em que se reco血ece o imp〇五ante papel da indus正a como fbnte predado脆e poluidora.

Com base nessa constata鐙o, nao 5 o bastante o fato de un produto ter qualidade assegu-

rada, mas cresce a exigencia de que ele seja anbientalmente sadio. A qualidade ambiental

passa a englobar con丘abilidade do produto e urn meio mbiente sau揖vel･

Assim 6 definidauna noma ambiental pela Comissao:

Uma norma anbiental 6 a tentativa de homogeneizar conceitos, ordenar atividades

e criar I)adr6es e procedimentos que sejam reconhecidos por aqueles que estejam envolvi-

dos com a量guma a缶vidade produ缶va que gere impactos ambientais･

0 desenvolvimento deste tipo de noma responde ds exigencias da comunidade

intemacional de un desenvolvimento compativel com as condig5es fisicas e biol6gicas do

planeta e com a sobrevivencia condigna das gerag6es futuras.
"...to meet I/ze 7zeeds a/f/ze preseni肌‘f/zol/i coJ型J.om高庇g Jhe abil砂o//班#7.e

geneJ.ations /o mee召/2eir o}仰7zeec7s''14

As nomas anbientais contribuem, portanto, decisivanente, para o es forgo mun-

dial de diminui確o e controle da polui確o ou degrada確o anbiental. 0 setor produtivo

passa a nao ser mais rna simples alavanca do crescimento de urn pais, mas tanbem urn

gerador de condig6es e recursos para solucionar os problemas anbientaisja existentes.

Esse tipo de noma intemacional, de implementa申o volunt紅ia, demonstra a preo-

cupagao dos paises com as condig6es ambientais da Terra. A diminui確o da canada de

oz6nio, as chuvas acidas, o efeito estufa e as alterag5es climaticas recentes s肴o alguns

sinais dos efeitos causados pela atividade humana. Como os sistemas produtivos respon-

dem por boa parte das altera96es ambientais, nada melhor do que urn conjunto de nomas

para gerenciar essas atividades, impedindo a polui確〇･

Os runos do desenvolvimento mundial foran defmidos nas alentadoras palavras

do "The President's Council on Sustainable Development. Foi dito:
��ﾇ"�Hﾘ&柳�*��/J/e-s〃staim’Jzg Earl/z. We�&R�6�ﾖ宥FVB�ｦ�/ze�2�妨DｦVﾖYMﾐ

o/a離卵所ed, pe�62�Rﾈ帶B�w���gF�&ﾆX�*⑦V�6ZR���7F�蒙&ﾆR�V譁坊G7@te5'所ll

/z肌Je�sr踟v匁r�66�ｦ���｢�&���&�芳W2�7�ﾘ�gF�&ﾆR������h�&譌F妨2��"�2ﾆ�ﾖH*鎚�`g

liveli/zoods仰�｢��)u程Rﾂ��R�ﾇB�陳��睦��wｩu免傅ﾖ���fR��"�4ﾄ箸荐�V踪ｼ(�ffh�'&P

gene7.�F躍ｧｧ:R��ﾊJR�ﾗF柳飩x�Vﾆﾂ��&�V7B�宥2�Tｧｧf�&��Tｧ｢��宥2�ｩu亦4ｨ�f�ﾂ�ｨ�VW6��ﾇ&6R�&�6Rﾀ
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�顏禎ﾖVfﾖ6末�0nd tJiabili砂o/nat研al systems on w/zich�ﾃ�ofR�I�ﾓvV譏､2rr���P

0 que se espera, o que se anseia, 6 que nesta caminhada aja espago para os muitos
負excluidos''.

5. BrasilX Colombia: Irm肴os Em Problemas E Aliados Na Busca DeSolug6es

5.1. A busca comum

Primeiro e segundo maiores paises em mat6ria de diversidade biol6gica, Brasil e

Col6mbia tem血eresses com皿s nas quest6es de meio mbiente, como por exemplo, a

polui碑o das aguas o controle do desmatamento, a prote確o a fauna e a flora, a certifica辞o

de madeiras, e especialmente, temas ligados a hunaniza鋳o, educa確o e preserva確o de

identidade cultunl e social das populag6es aut6ctones, ribeirinhas, cousiderando, quarto

a este dltino tema, que o Brasil possui quase metade do seu territ6rio encoberto por matas,

sendo que a Floresta Amaz6nica se estude por cerca de 13% do territ6rio colombiano, em

sua宜onteim SUL

Essa identidade de interesses ligados a area ambiental tern sido responsavel pela

troca de experiencias entre esses dois maiores paises da America Latina, como o recente

Tratado de Coopera確o Amaz6nica, versando , inclusive, sobre medidas comuns relacio-

nadas a preserva確o e comercializa確o do mogno (ou "caoba'', para os colombianos),

madei輪de ㌻ande valor e procu輪no exte五〇r.

Brasil e Colombia, no es forgo de superar problemas que afligem os pafses em desen-

volvinento, vein estabelecendo acordos de coopera畔o t6cnica na busca de troca de expe-

riencias em areas como agricultura, meio ambiente, sa心de e capta確o de Recusos Huma-

nos na telefonia, eletricidade e administra9肴o p心blica, com cria確o de cursos de extens肴o e

especializagao e estagios, iniciativas, no B脆sil, de iustituig5es como Eletrobrds, Telebrds,

Embrapa e Fiocruz, ademais de cursos de iniciativa govemamental, com apoio de organis-

mos intemacionais como o OEA e o "Japan International Cooperation Agency" - Sica.

Oitavo maior exportador para a Colombia, ap6s EUA, Vene柵ela, Japao, Alemanha,

Equador, Mexico e Panama, o Brasil estabeleceu com seu amigo e vizinho do norte un inpor-

tante projeto de coopera確o na area energ6tica, envolvendo o fomecinento de carvao colom-

biano da Costa Atlantica e min6rio de ferro de gr5o fino brasileiro, com un duplo ottjetivo:

atender a crescente demanda de energia do nordeste brasileiro (segundo estimativas de 670

MW/ano) e produ確o de ago para exporta確o para mercados intemacionais torincipa血ente

Japao), mediante tecnologia denominada `Credu商o direta", que usara o gas colombiano da

reg治o La Gunjira.

Esse inportante projeto, onde estudos t6m sido efefuados no sentido de implementa-

lo sem que se agrida o meio ambiente, mediante estudos pr5vios e s6rios de inpacto ambiental,

considerando o carater eminentemente poluidor da extra碑o do carv5o, que tern o apoio dos

govemos do Brasil e da Colombia, sendo de iniciativa, do lado brasileiro, da Companhia Vale

do REo Doce , do Grupo Gerdau e da Vure Martins. Do lado Colombiano, o setor sider血gico

local ten prestado apoio a esse grande empreendinento, denominado "projeto ancora".



As rela96es politicas en廿e o Brasil e a Col6mbia tern sido marcadas pe量a cordialida-

de. Quest6es connitantes, como por exempl○ 0 epis6dio do Traira, durante o Govemo

Gaviria, ou da invasao de terras brasileiras por familias colombianas em Tabatinga, territ6rio

brasileiro, ou na devolu確o a Colombia de terras erroneamente demarcadas como brasilei-

ras, em 1997, tern sido廿atadas com diplomacia e compreens肴o.

Ha esperan9as de que as relag6es de amizade e coopera確o entre Brasil e Colombia

sejam estreitadas, atraves da revitaliza確o da C`Comissao de Vizinhanga", criada no Gover-

no Gaviria, que contou com arecente IⅤ Reuni肴o, em Brasilia, emmaio deste ano, onde fbi

destacada a import含ncia do projeto binacional de integra確o energetico - side血rgico

acima descrito, ademais de terem sido objeto de discussao temas relacionados a coopera-

申o fronteiri9a e de transportes a6reos.

A implanta確o efetiva do mecanismo bilateral de consultas politicas tamb5m foi

tema insistentemente de氏ndido en廿e as respectivas chancelarias.

Na areajuridica, a troca de experi台ncias entre Jufzes colombianos e brasileiros traz a

esperanga de que essas duas grandes nag5es que sofrem com problemas t肴o parecidos,

possuidores de povos t肴o especlals, consigam atender ao belo lema exposto no a面go 22,

da Constitui確o Nacional Colombiana, que diz: "L(叩az es I/Jz deJ.ec/zo y I/Ji debei･ (Je

obligato7.io c研7宅plin2ieJ2to ".

5.2. 0 Direito Ambiental Da Col6mbia

Em mat5ria de nomas de prote確o ambiental Colombia est各bem adiantada. 0 seu

C6digo Nacional de Recursos Naturais Renovaveis e de Prote確o ao Meio Ambiente,

Decreto n° 2.811 de 18/12/1974, pode ser considerado urn modelo no mundo. Por6m, a

efetividade de sua politica ambiental tern como marco a recente Constitui確o Nacional de

1991, que em varios artigos consagra o direito aum meio ambiente sadio e equilibrado.

Aos direitos coletivos e do ambiente fbi consagrado, pela Constitui鋳o Politica da

Col6mbia, urn espec純co capitulo (o Capitulo 3), onde os a正gos 78 a 82 estabelecem o

clever do Estado de proteger a diversidade e integridade do ambiente (art. 79) e garantem o

desenvolvimento sustentavel do pais, pelo manejo e aproveitamento plani慮cado dos re-

cursos naturais, proibi商o e controle da deteriora確o ambiental e c○○pera確o com outras

nag5es pela prote確o dos ecossistemas em zonas de fronteira (art. 80).

Expressamente proibida na Carta Politica da Colombia a fabrica車o, importa確o e

uso de amas qu子micas, biol6gicas e militares, dentre ou廿os (all.81)･

Para efetiva9肴o desses direitos elevados a nivel constitucional fundamental, s着o

previstas aAgao de Tutela (alf. 86), as ag6es populares (art. 88) e outras ag5es anivel in丘a-

constitucional, (art. 89). Estabelecida a responsabilidade civil objetiva do Estado e particu-

1ares por danos ao meio ambiente, e o clever de o Estado proteger o pa正m6nio cu皿ral e

arqueoldgico daNa確o (a丘72), assim como a prevalencia dos廿atados e conv合nios inter-

nacionais rati宜cados pelo Congresso sobre a lei intema, bern como a expressa detemina-

gao de que os direitos e deveres consagrados na Carta Magma interpretam-se de confomi-

dade com os tr加ados intemacionais sobre direitos humanos (a直. 93).
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Como deveres dapessoa e do cidadao, estao expressos (art. 95, § 1.a e 2.0):

L- 0 de respeitar os direitos alheios e nao abusar dos pr6prios.

2･- Agir de acordo com o principio dasolidariedade social, respondendo com a96es

human崩rias ante s血a96es que po血am em perigo a vida ou a sa心de das pessoas･

0 grande povo colombiano na sua luta pelo resgate dos valores 6ticos e morais, tao

bern expressos na sua Carta Constitucional, esta munido de urn excelente arcabou9o

nomativo de prote確o ao meio ambiente, e de acordo com a realidade do seu pats. Tern uma

grande luta pela frente no que tange a efetiva辞o dessa prote確o, momente pelos atos

agressivos praticados pela guerrilha, que incendeia bosques e dinamita oleodutos, fatos

que foram denunciados pela imprensa colombiana, em artigo assinado por Enrique Santos

Calder6nl6.

Por5m, 5 preciso muito mais que boas leis. E preciso vontade politicana efetiva確o

das medidas legislativas, ademais da conscientiza確o do povo de que as gerag6es futuras

tamb6m tern direito as riquezas naturais que hoje disfrutamos, presente de Deus ao Homem,

que nao tern dado a elas o valor que possuem･

与･3･ 0 Direito Brasi量eiro Quanto A preserva亨をo Ambiental

5･3･1･ Aspectos Gerais

A legisla確o brasileira, de urn modo geral, vein sendo elaborada de foma fragmen-

taria, muitas vezes em prejuizo da necessaria coer6ncia que deve caracterizar todo sistema

juridico. Bste fato decorre, entre outras raz6es, dos diferentes momentos polfticos e

inst血cionais que tern marcado a hist6ria recente do Pais･ 0 mesmo耗n6meno pode ser

observado em quase todas as紅eas do Direito, onde a edi尊o de uma grande quantidade de

decretos-leis, leis e decretos, e, ap6s a edigao da Constitui確o da Rep心blica, as medidas

provis6rias, que ganhan foros de defmitividade por suas repetitivas reedig5es, vein difi-

cultando o tratamento sistematico em mat5rias altamente relevantes.

Na area do direito penal, a doutrina, a despeito de compreender a necessidade de

protegerem-se deteminados bens, como por exempl○ 0 meio ambiente, a privacidade

social ou o patrim6nio gen6tico, cuja agressao decorre de uma desordenada industrializa-

亨をo, da inven確o e aper罵i9oamentos de aparelhos eletr6nicos cada vez mais so粛stica-

dos, e da a6tica incursao da ciencia na area da engenharia gen6tica, costuma denunciar a
``nomomania ou nomorr5ia", ou "hipertrofia penal�ﾂ���&匁fﾆ�)&��ﾆVv�6ﾆ�F庸�(7, que nao 6

privilegio do Brasil, mas que neste pa王s assume propor亨6es alarmantes.

C6nscio desse problema, o legisladorp祖io instituiu urn Grupo de Trabalho para a

Consolida韓o da Legisla確o Brasileira･ 0 primeiro fruto do trabalho deste Grupo refere-se

a Consolida車o da Legisla碑o Ambiental, tendo sido publicado, atrav5s da Mesa Diretora

da Camara dos Deputados, urn anteprojeto de lei e distribuidas c6pias para a discussao

pela sociedade brasileira.

Em boa hora tal iniciativa. 0 arcabougo legislativo de prote確o ao meio ambiente se

apresenta mesmo cadtico.



A partir de meados da d5cada de 60, a legisla頭o ambiental brasileira comegou a ser

elaborada, por5m de foma desordenada, diapersiva, abordando un mesmo assunto em dife-

rentes diplomas legais, ds vezes de forma contradit6ria, o que vein dificultando sua aplica確o

e compreeusao. Mister se fazia, com urgencia, a uni宜ca確o dessa legisla確o esparsa, reunin-

do em seqも��6��2��fv�6�2��2�F�7��6穆fW2�ﾆVv��2�6�'&R�FVﾖ�2�砲f蹤�6�2����76VﾖVﾆ��F�2ﾂ�Vﾐ

busca de coerencia, com vistas a sua aplicabilidade, altanente prejudicada por rna regula-

menta確o atravds de decretos, resolug6es e portarias que, nao poucas vezes, desbordan dos

lindes das leis, acrescentando obrigag5es e deveres nelas nao previstos.

巳m quepese皿帥o arcabou9oju正dico, quetemporbase a Lei da po賞揃∽ Nacio-

nal do Meio Ambiente rLei n.0 6938. de31 de agosto de 1981), oproblemaapresenta-se

maior quando se procura dar eficacia ds leis de prote申o, aplicand○○as aos casos concre職

tos, ocasi邑o em que e de fundamental import鉦cia a atua確o dos 6rgaos p心blicos criados

com a finalidade de executa-1as, os quais nao vein exercendo, a contento, seu papel.

Demais disso, a pr6p正a Lei n.0 6.938/81 remete ao Conse皿o Nacional do Meio

Ambiente - CONAMA, a competencia para estabelecer normas e padr5es relativos ao

controle da qualidade ambiental, sendo que existem materias importantissinas disciplina-

das apenas por resolug6es deste 6rg肴o, com por exemplo a questao do Estudo Pr5vio de

工mpacto Ambiental但IA), hqie com assento co鵬高山cional e que, apesar de previsto como

importante instmmento pela Lei da Polftica Ambiental, 6 ainda regulado por resolu確o

(Resolu確o 0 1/86 do Conama).

Ademais da hierarquiza?ao das nomas legais no trato das quest6es ambientais,

muitas lacunas existem, quer por deficiencia legislativa, que deixou ao desabrigo mat6rias

importantes, ou abordou-as de modo pontual mediante tratamento de t6picos muito espe-

c描cos, sem a de正ni確o de regras gerais que permitam estabelecer un eficiente sistema de

gestao anbiental, os problemas decorrentes do pr6prio desenvolvinento da sociedade, a

merecer a prote確o legal, estao a exigir sejan reguladas por lei federal materias como:

- gestao do solo e da agua na agricultu脆;

- compatibiliza確o das politicas mineral e de recursos hidricos com a politica de meio

ambiente;

- saneamento bdsico e domiciliar;

- controle da polui確o sonora;

- controle da polui確o do ar;

- controle da polui9肴o do solo;

葛con廿ole de res工duos pe正gosos.

Aguarda-se, com ansiedade, por essa cousolida確〇･ Enquanto tal nao se obt5m,

exanina-se o arcabougo legislativo patrio vigente, criado com o escopo de preservar a

Natureza contra a a確o predadora do Homem.

5.3.2. A Nivel Constitucional

A Carta Politica de 1988, numa demonstra確o expressa da preocupa確o do Poder

Coustituinte com a ecologia, procurou introduzir mecanismos amplos na defesa do meio
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ambiente, estabelecendo uma tricotomia no trato legislativo da mat5ria, dividida entre a

Uniao, Estados-Membros e Municipio (art. 24, VI, VⅡ e VⅢ).

A politica do Meio Ambiente vein exaustivamente deflnida em todo o coxpo da

Ca正a Magna, especi魚camente no artigo 225 que, em seu caput, estabelece a responsabili-

dade do Poder P心blico e da coletividade em defends-lo e preserva-lo para as gerag5es

presentes e乱調ras.

As condutas exigidas do Poder P心blico para dar efetividade ao direito a urn Meio

Ambiente ecologicamente equilibrado, v6m elencadas no § 1.°, do art. 225, e podem ser,

assim, resumidas :

- preserva確o do ecossistema (I) e do patrim6nio gen6tico (11);

-串scaliza9肴o (工工) e con廿ole (V);

- de慮n華o dos espa9os te正toriais que devam ser protegidos (Ill);

- exigencia de estudo pr5vio de impacto ambiental;

- prote確o da flora e da fauna.

Ademais, outras importantes diretrizes foram fixadas :

- o imperativo de incluir-se a Educa鐙o Ambiental em todos os n王veis de ensino,

inclusive o basico (art. 225, IV);

○ 0 clever dos envolvidos em atividades de garimpagem protegerem o Meio Ambien-

te mediante recupera確o do solo de acordo com a solu鋳o t5cnica adequada (art. 225, § 2.a);

- estabelecimento de incentivos para a recupera確o de terras aridas;

- estabelecinento de urn plano diretor, aprovado pela Camara Municipal, obrigat6rio

para cidades com mais de vinte mil habitantes, como instrumento basico da pol王tica de

desenvolvimento e expans5o urbana;

- a inclusao, entre os bens ambientais, das cavidades subterraneas (art. 20, X);

- rem5dio constitucional expedito para a prote確o do Meio Ambiente, inclusive

quando a ofensa partir de 6rg肴os p心blicos e/ou entes politicos (art. 5, LXXIII);

- amplia確o da responsabilidade das pessoasjuridicas, que podera ser ate penal, sem

excluir a de seus dirigentes, quanto as atividades lesivas ao Meio Ambiente (§ 3.a, art. 225);

- a preserva確o ambiental como requisito do conceito de fun確o social, para efeito

de血ped正o processo expropriatdrio (a乱186,工賃).

5.3.3. A Nive賞工n舟a Constitueional

Vasta 6 a noma確o ordinaria editada pelo Poder Central com o escopo da prote確o

ao Meio Ambiente.

A par dos Co'確~os Ho7･錆寂l (Lei n.a 4.771 , de 15/09/65), ｡ePc:5'c画Jec.lei n.0 22 1 , de

28/02/67) e ｡e C笹# (Lei n.0 5. 1 97, de 03/0 1/67), regulando suas areas especfficas, foi editada

copiosa legisla確o buscando dar efetiva prote鐘o a esses bens juridicamente relevantes.

Nesse sentido, seguindo uma ordem cronol6gica, foi editada a Lei J2.0

6･902,庇J27/04/81, que definiu as Estag5es Ecol6gicas e as Areas de Protegao

Ambiental - APAS, seguida, no mesmo ano, pelapublica申o da Lei n.0 6.938, de

3工/08/81, que instituiu a PolIticaNacional do Meio Ambiente, o principal ins-



trumento posto a servigo da Administra撞o Pdblica Federal na area ambiental.

Para coarctar agress6es ao Meio Ambiente pela utiliza辞o indiscrininada de

agrot6xicos criou-se a Lez’7ま･ a 7. 802,加JJ/脇/89 e, para regular a extra確o e explora確o de

areias, a Lei 7z.a 8.982, de 24/01/95.

A15m disso, varios diplomas legais, regulando mat5rias diversas, cont6m em seu

bojo disposig6es referentes a prote確o ambiental naquilo que lhes dizem respeito.

Nesse sentido, a Lei72･ a 6. 766, de J9/J2/79, que regula o parcelamento do solo urbano,

bern como a LeJ. 72. a 8.078, 4ねJJ/Z79/90, que criou o C6digo de Defesa do Consunidor.

Ate a edi申o da Le高7.0 7.347, de易/脇/9J, que regula aACÅo cIⅥL PUBLICA, o

instrumento juridico posto a disposi確o do cidadao para defesa do seu direito subjetivo

pdblico a urn Meio chbiente ecologicamente equilibrado, era aACAo popuLAR, rem5dio
constitucionalregulado pela Lei7z.°4･ 7J7,庇29/掘/J6. Com a edi確o da Lei de A確o Civil

Pdblica, que teve como principals novidades a amplia確o da legitinidade ativa para o feito;

a institui確o das ag6es coletivas e do inqu5rito civil; a possibilidade de pedido acautelat6rio;,

a par da possibilidade de ampla dila確o probat6ria, nao passou este diploma legal a ter a

exclusividade do廿ato da o危nsa ao Meio Ambiente que, em sede constitucional (a巾5,

LXXIⅡ), ainda encontra prote車o, erigido em direito individual, atrav6s da A確o Popular.

Para o born entendimento da materia, mister e que se dete血a no exame da Lei n.0

6.938/81, com as alterag5es posteriores introduzidas pela Lei n.0 7.804, de 1 8/07/89 e pela

Lei n･° 8･028, de 12/04/90 que, ao dispor sobre a Polftica Ambiental, de慮niu seus宜ns e

mecanismos de fbmula9肴o, criando 6rgをos, estabelecendo competencias e subordina96es

den廿o do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

C銅舶- Conselho Superior do Meio Ambiente, 6rg肴o superior, com a fun申o de

assessorar o Presidente da Repdblica na formula確o da politica nacional e nas diretrizes

govemamentais, para o meio ambiente e os recursos ambientais.

CO梱MA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, 6rgao consultivo e deliberativo,

para assessorar, estudar e propor ao Conselho do Meio Ambiente - C勤44, diretrizes e

politicas govema工nentais para 0 ○neio ainbiente e recursos natu脆is, e deliberar, no ambito

de sua compet��6��ﾂ�6�'&R�踐ﾖ�2�R���G#fW2�6���&�F庸�2�6����ﾖV薬��ﾖ&坊蹤R�V6��漬

camente equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida.

SEMA - Secretaria do Meio Ambiente da Presidencia da Repdblica, 6rgao central,

com a fmalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a politica nacional e as

dire正zes govemamentais宜xadas para o Meio A工nbiente.

脇AMA - Instituto Brasileiro do Meio ambiente e Recursos Naturais Renovaveis,

6rgao executor com a finalidade de coordenar e fazer executar, como 6rgao federal, a politica

nacional e as diretrizes govemamentais fixadas para o meio ambiente e a preserva車o,

conserva確o e uso racional, fiscaliza9奮o, controle e fomento de recursos ambientais.

- 6ig｡os Sefo7.z’az’f - os 6rg5os ou entidades integrantes da administra車o federal direta

e indireta, bern como as Fundag6es institufdas pelo Poder Pdblico, cujas atividades

estejam associadas ds de prote確o de qualidade ambiental ou aquelas de disciplinamento

do uso de recursos ambientais (IBD耳DNPM,巳MBRA丁UR e 〇両os).

- 07gdos feccio′硯’f - os 6rgaos ou entidades estaduais, responsaveis pela execu確o de

programas, projetos e pelo controle e flscaliza確o de atividades capazes de provocar a
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degrada確o ambiental (SERLA, FEEMA, DRM e outros)･

- d,卵os Loc伽’s - 6rg5os ou entidades municipais respons各veis pelo co痢ole e角'calr’-

zc準do dessas atividades, nas suas respectivas jurisdig5es.

No c〇両exto das rela96es血temacionais, tern o Brasil o clever de proteger o seu

ecossistema, namedida em que, atrav6s do Decreto n.° 58.054, de 23.03.66, que promulgou a

CONVENGÅo PARA PROTECÅo DA FLORA, FAUNA E DAS BELEZAS C含NICAS DOS

PAfsES DA AMeRTCA, foi esse tratado incorporado ao nosso direito positivo intemo.

5.3.4. ALeiPenalAmbiental-Lei N.0 9.605/98

A Lez’7z. a 9. 605 de 30 de mα7`fo de J998, denominada de LeiPei2alAmbienial, que

disp6e sobre as san96es penais e administrativas derivadas de condutas e atividades

lesivas ao meio ambiente,Sum impo正ante passo dado pelo legislador brasileiro no escopo

da prote確o da Natureza. A legisla確o anterior, confome dito, fragmentaria e de di慮cil

aplica確o, foi, em que pese ainda merecer acurado exame, razoavelmente consolidada.

Varias foram as inovag6es introduzidas por este diploma legal, sendo o mais significativo,

a introdu商o da responsabilidade penal da pessoajuridica, queja vinha encontrando aga-

salho em varias legislag6es europ6ias, por6m rejeitadas no Brasil ao argumento de incom-

patibilidade com a dogmaticajuridico penal aqui vigente.

Nao se comporta, neste despretensioso ensaio sobre Direito Ambiental, o exame

detalhado da referida Lei Penal Ambiental, que esta a suscitar profundas reflex5es dos

estudiosos da area e operadores do Direito. De relevante o carater eminentemente preven-

tivo desta lei, que prestigia, antes de tudo, a repara確o do dano ambiental, elevado a

categoria de condi誇o para a extin確o da punibilidade, concessao do鋤柵‘F e da suspensao

do processo, prevista na Lei n.° 9.099/95. Ampla 6 a possibilidade da transa確o penal,

cabivel em todos os tipos penais, a exce確o de tr6s.

6. Condus肴o

6.1. A efetividade das medidas ambientais

A evolu車o dos cuidados com o meio ambiente porparte do setor produtivo 5 pois, hoje,

uma realidade. Os Govemos estao preocupados com a polui確o ambiental e es悔o envidando

esforgos no sentido da sua conten辞o. Nomas intemacionais est5o sendo editadas. Isso pode

parecer o bastante, mas, infeli2mente nao tern atingido o seu escopo. Aunenta terrivelmente a

deserti2a確o das terras do globo, o que foi objeto da Convenci6n de Naciones Unidas de Lucha

contra la Desertizaci6n Y Sequia no Chile, da qual Col6mbia participou, enviando representante

do Govemo e do Movimiento de los Paises No-Alineados. Ainda ecoam as candentes palavras

do representante do povo colombiano, enfatizando a mis6ria de si｡m漁cativa parcela da hunani-

dade, a ser encamda com realismo e se正edade pelos povos desenvolvidos:

"����(<�Wｦ�茣ﾂ������fW｢ﾂ�6�W6���R�7F��FVﾇ�&�&ﾆVﾖ��FR����FW6W'F率�6薬v粐�6�W67"ﾀ

pz/esto gue /a pobreza ocasiona /a sobre I/ti/izacio'n del s’uelo. Si77 adecuados

sis'temczs de riego, sin crbonosy部‘77 /aの′uda de /os J･ecu柑os Je'cnicos z’77d碑7ensables
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para incrementar /a prodz/ccio'n, /a poblacic'n, para sobrevivi/; eJ’erce LJobre /os

i《ec肌s'os naturales unapresi6n /an intensa gue pone en grcrve n.esgo鋤renovacio'n

y ocasiona /a erosJ.6n de /a fie/~ra diLsmin均′endo su c呼acidadprodz/cれ7cr.

E/ecto, p〃esto que las fierras degradadc榔no /ogran sa房’LJ/czcer /as #ecessidades

庇tmc雅樹de los habitantes de /as zonas�&蓬��ﾂ�ﾇ6Vﾖ�-ﾖ芳7'2��-莓&疫VﾖVH帷2vV6�2�

Se gene/.a asi urn pl■oceso c均ノa consecuencia esかdgica.. /apobrezaprod�6R�ﾖ7､ﾄ｠

desertizacio'n, /a desertJ’zacion mas p｡brezcz, /a pobreza mczf desiertos y czsz.

sitcesJ’vcrmente, en un cz'rculo malig77o邸/e es preciso 7`omper.

La erradicaci6n de la pobreza constJ.t砂e /a prioriddd Jms czpremiante para /｡s

paJ'fes en desari■ollo. En ellos, mas de 1200 mJ.llones de personas viven en

condiciones inh乙mでanas,部’n acceso a /os se/ryic.ios綴sicos de salt/d, vivienda,

alimentaci6n y eみcacio'n･ La exclusion y la dJ’s'criminacic'n fociaL el aか･aso y el

s?ibdesal･ro//o Son ccz}lsa pel■′n anente de co′卵J.ctos, explosiones sociales, gr.cJndes

mzgrac′ones e inestabilidad polz'zi｡a.

En realidac7, /os calタでbios econc5micos gz/e s'e han prodi/cido en el mi′ndo dz/rante

la房lti17?a de'cada y gue zanto se celebran en los paJ'ses iJiあ/sfrialJ’zados, Jつo han

in殖/z'do gr.an cosa en /a parte mas pobre y mczs poblada delplaneta. Por el

con存･aiメio, /a pobreza hd czul7宅entad｡, el progreso econ(5]m’co se hc5 estancado

notorian7ente, la n‘qileza - c毒n en /os paz'ses desarro〃aめs - se estd c'oncenか･an-

do cada vez mczLr en i′nas pocas mal7os, el deterioro czmbiental fe hd czgudあado en

m均J buenαparte coi7?o consecuencia de /os iJ'racionales paかones de consumo de

las naciones ricas y /a b/･echa enかe paz'Jes虎sarrollados y paz'ses en desarrollo,

/e/.os de reみcirse, se hd hecho cada vez /ms honda.

La "globalizacio'/7”, consJ’derada hasta hace poco como gran /ogro de la

h初77ai7idady remedJ’o para /odos部/s mczles, estd siendo severamente c'乙testi｡nada

poi■卵e, fal como hoy Je /a concJ.be, se hd convertido en 77ueva expresic'n de /a

γr.eia擁’vJ.sz.6n del mimめenか●e pob/~es y n’cos.

Pol` ello, es cada vez mas evidente /a #ecesidad de bL/sea/. otrc7s/omas de

globa/izacic5n, mas h初7anas, J.nteg′メando /as polz'ticas s.ociales, econ61m’cas y

ambientales como?rna condicJ.6n i/7?p/'escindJ’ble para el desal･rollo de /os ideales

de la Conγel?ci`5n.

LospaJ'ses en desarrollo hal7 cn’cho es/al■ d/’岬uestos a asim?J’J弓｡s costos印/e enか･c脇a

la a卒pcic5n de /os modelos de desa/./.ol/o sostem.ble･ Han /`econoc/’do印/e el z/so

de /os /~eczll:sos��Fﾂ�8��ﾆW2�6���ﾌ�VFR�6Vﾈ���免蒙友�F����w｢��ﾃR覲�FV&V���9�ﾘ7GF7｢�y�R�W6�

/'e岬olつsabilidad sea fina /'e岬onsabilidad indiW’d乙/al de cada paz's y q己/e deba ser

atendida com si/a propios /.eci′/~sos. Los p/.oblemas al7宅bientales y del desal■/`ollo

tJ.elie/出/n cai･acte/. global y re邸/ieren, por /al raz6n,?/na /.eやiiesta globa/, com

medidas mas concretas y menos reto'ricas. AllJ'fambie'n debe operar la
"globalizacic5n ” gue /anto ire recoii宅ienda para ｡tros prop6sitos, a frave's' de

col77pro]m’s'os pollticos印/e pitedan Jraみcirse de manera J`毎フJ.da y e�7｢觀蹤R�V�

bene#cios fangibles para /os paJ'fes en desarrollo ".

Sim, a Terra esta aquecendo, liberando grandes icebergr mos p61os. 0 ar estま

polufdo, inviabilizando a vida em varias cidades. As terras ferteis desertificando-se. No-
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tarn-se sensiveis altera96es clim細cas, com preocupante in且uencia sobre o regime das

chuvas, comprometendo as sa宜as, com re珊exos peⅣersos na miseria que grassa no mun-

do. Algo precisa ser罵ito, isso e inconteste.

A despeito de todos os esforgos ate entao empreendidos, cuja pouca efic各cia 6

denunciada pelas candentes palavras acima transcritas, rna pergunta esta a merecer res-

posta: por que o Homem depreda悔o 1evianamente a Natureza? A que responsabilizar tanta

inconseq亡iencia? A seu atavismo que o impele - ao argumento de ancestral d正eito na血ral

de sobrevivencia - a tomar d forga aquilo de que sejulga merecedor?

Talvez. Ou, quem sabe, ao orgulho de achar-se superior aos demais, dono de mais

direitos, atribuindo-se m5ritos que nao tern mas que, no seu entender, 1egitima-o a andar na

contram肴o da Hist6ria?

Serao essas as raz6es de entender o Homem que n5o precisa aguardar a sua vez;

que pode atropelar seu semelhante; que o acostamento das estradas foi feito para possibi-

1itar-1he andar mais ligeiro que os demais, agravando-1hes a situa確o de desconforto; que

as filas nao s肴o para serem, por ele, respeitadas; que sua "superioridade�ﾂ��V倆G3b���"�VﾆP

imaginada (ou respaldada em crit6rios que n着o a de qualifica確o t5cnica)justifica as "car○○

nas''dadas em seus pares; que pode invadir propriedades alheias aguardando que o tempo

convalide sua violencia?

E urn assunto que merece profunda reflexao de psic61ogos, soci6logos, politicos,

educadores e daqueles que simplesmente buscam皿a vida melhor.

Se n着o se tern a resposta, que se a procure. Enquanto nao se a encontre 6 preciso

que se solucionem os impasses criados por essa parcela da sociedade que se atribui tantos

m5ritos que a colocanaposi確o acima do Direito. E enquanto o Homemnao se sensibilizar

de que a垂usti9a蝕ta aum s6 serhumano e ir珂sti9a contratoda aHumanidade; enquanto

uma s6 crian9a passar fbme, ou urn idoso morrer de飢o neste lindo, grande e generoso

mundo, a Humanidade sera inevitave血ente infeliz. Se as coisas pemanecerem como est5o,

talvez reste a esperanga de que a dolorosa caminhada da Humanidade seja curta, pois que

elamesmase encarregara de p6r fim a essa esplendida Obra da Cria確o que mos foi dada de

graga, e talvez por isso nao saibamos dar-1he valor.

6.2･ Restam, Ainda, Esperangas?

Sim, ainda ha esperan9a. Nao sao, ainda, irreversiveis os danos causados aos

ecossistemas pela rna administra確o ou pela gan会ncia e iiTeflexao do Homem･ Em que pese

n肴o seja ilimitada, 5 enorme a capacidade de recupera確o dos ecossistemas aos aconteci-

mentos traumaticos, devidos a mecanismos pr6prios de regenera確o do seu equilibrio.

Pode-se citar como exemplo o que ocorreu na Inglaterra, que logrou limpar, quando nao se

acreditava, o mais famoso rio de Londres, o Tamisa, cuja situa確o era assim descrita:

`A condl誇o de Rz.o deterz’oro己/ constante′77ente���FV6�<�W"�F�2��踟2ﾂ�6�&V襷���

que falvez/osse o go/pe〆m7/ dwrante cz Seg乙/nda Gz/erra Mi/ndia/,印iando gran-

cles estagaes de f7'atamento de esgotos/orain damJ?cad伽ozt desか･己/z'dczLr. Durante

os c7nos 40 e 50, a s'c諸de do r#mis'a estava no nJ'vel maJ.s ba癌o. a n’o el･apratica-

mente z/in efgoto c7berto,. cz dgr/a e/-a p′`etcz, nGo contendo #enhum orz.gGnJ.o, e



di/rante os meses de verdo, o chez’ro/e'zz‘de do r｡mまずa eraperceptz'i/el numa czmpla

regido･･･ OLr pez.xes anzigamente abztndantes por〆m haγiain sido呼7z//fof, co刀で

餅ce印o Je m7apoz/cas eng坊ias, gue consegz/lam sobre明’ver por podere′研呼7z.-

7’ar ao ar diretamente da Fzpe坊c��fZR��2�6羝W2�F7ｧ2�&Vw｢��ﾖW2�6V蹠&�肪ﾂ�FW6V軫�+ｨ�fF4､ﾇ"ﾀ

enかe Lonc7J'es e moo/w’ch,�6�&�ﾒ�&VIu末F7､ﾇ2�7｢�W&����6匁��F��FR�ﾖ�ﾊW&V6�2ﾖ6�觚6W0

e cu’fnes-rea7.s, e essas deviam sua e邪‘証Gncia ao gue caia d餌docas de cereaお, em

γez de czo型フr;.mento de alimento "atz/ra/... ”18. Noticia-se ho/.e que em 10 anos

esse mesmo rio Jeかanf/or]7?ou em urn vinz/al c柵.drio, J'∈姉gio de muitas eやe'cies de

crves aqi/dticas, J.ncl2isive Com i/mapopulafdo hibemanteあczte'/0.000 aves de

cafa e 12.000 crvespernaltas~9.

Um Mmdo Mais Humano, e a meta a ser atingida.

Recursos nao faltam･ 0 avango da tecnologia, momente no campo da engenharia

gen6tica voltada a n如cultura, faz com que nao haja falta de alimento no globo. 0 Relat6rio do

Desenvolvinento Hunano infoma que neste ano o consumo mundial de bens e servigos ira

superar os 24bim6es de ddlares, seis vezes mais do que o n王vel de 1975. Nunca se consumiu

tanto en alinenta確o, energia, educa確o, transportes, comunicag6es e lazer. Os sinais de

progresso s肴o notaveis. As pessoas vivem muito mais tempo que antes. H各mais sa互de,

educa鋳o e tecnologia･ A despeito desse progresso, a cada dia que passa aumenta o fosso

que separa o rico do pobre, o血cluido do excluido do processo de desenvolvimento.

A globaliza確o ai est各. Nao se ha como dela fugir. 0 mundo se encontraem umnovo

processo revolucionario: o da infoma確o, que subverte o conceito detempo e espago, tao

caro para a Humanidade, pois que lhe dava suporte as suas convicg5es baseadas na sua

tridimensionalidade. Hoje, com o telefax, a Internet e os sat51ites, ha a instantaneidade das

comunica96es, encu巾ando-se o tempo e suprimind○○se espa9os - sabe-se, ao mesmo

tempo, dos luxos e das misさrias, das carencias e dos desperdi9os, dos avan9os da ciencia

e das superstig6es. 0 processo globalizante 5 irreversivel e continuo. Pode-se utiliza-lo

para o ben da Humanidade. Pode-se utiliza-lo, tamb6m, para a perdi辞o da Humanidade.

Depender各de como for manipulado.

Bem compreendida, aglobaliza辞o nao deve ser encarada como urn mal. Confome

salientado por Michel Camdessus2°, diretor do Fundo Monet誼o工ntemacional (FMI) "さ

Deus mesmo quem a億ai os homens e os atinge pelo processo un拍cador do universo〕'.

Mas nao parece ser essa a pol拒ca atual que se ve adotada pelo FMI, que, ao prestigiar as

pol王ticas monetaristas, est肴o levando ao esmagamento as economias nacionais, com a

transfer6ncia dos custos da crise fmanceira mundial, provocada pelos setores especulativos,

para os setores止teis e produtivos da economia.

Essa polftica nao se coaduna comjustiga social. A mis5ria que ainda grassa na tema 5

revoltante. "E escandaloso que os pobres nao possan satisfazer suas necessidades mais elemen-

tares C`, diz James Gustave Speth, diretor do Programa da ONU para o Desenvolvinento21.

Mas nem tudo esta perdido. Sim, ainda restam esperangas. Homens de bern est着o

a preocupar-se com seus semelhantes. A fratemidade ainda encontra abrigo no cora確o do

Homem･ Nesse sentido, bern vinda a iniciativa da Organiza9ao dasNag5es Unidas (Orm),

ao estabelecer cinco metas cen亡rais para sua proposta de desenvolvimento humano2暮:

1) Melhorar a qualidade de vida de mais de 1 bilh着o de pessoas quetem ficado a
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margem da expans肴o de consumo no mundo.

2) Alcangar padr5es de consumo que diminuam os danos ambientais e sejam mais

sustentaveis, preservando os recursos aquaticos, o solo agricola e as florestas.

3) Proteger os consumidores, promover seu direito a infoma確o e seu acesso aos

bens que necessitam.

4) Abandonar os padr5es de consumo que refbr9am a desigualdade e a pobreza (e

垂e causam a violencia urb狐a, por exemplo).

5) Atingir皿a maiorjusti9a social no mundo todo, prevenindo ao mesmo tempo ○s

danos do ineio ambiente･ (Fonte: PNUD- 1 998) (CCA)

6.3. Educar 0 Homem -EisASolu9ao.

Portanto, com rela確o a recupera確o賞sica do palneta, o que poderia ser visto como

urn "milagre''realmente aconteceu - o ecossistema do Tamisa resta皿ou-se･ Foi preciso urn

gr狐de empe血o do Homem para reve庇r os es血gos causados por sua inc寄ria.工sso

mostrou, embora se refira a apenas urn pequeno recanto do nosso Planeta, que ainda 6

possivel reve正er o quadro inquietante que se apresenta･ Masさpreciso que se ataque o

outro lado do problema que tamb6m, e com uma forga estupenda, 5 responsavel pela

degrada辞o do Meio Ambiente: a pobreza. A globaliza鋳o nao pode ser encarada como o

empenho em construir-se urn mundo evoluido, todavia onde nao ha lugar para aqueles que

nao s肴o uteis ao processo econ6mico, destinatarios somente dos seus male賞cios. Sim, ha

urn longo caminho a percorrer. Tern-se a meta - a valoriza鋳o do Homem. Necessita-se da

vontade impulsionada a sua dire碑o.

Mas isso s6 se far各com educa確o e 6tica, em urn es forgo conjunto, de paises

pobres e ricos･ em prol do bern comum･ Esse esfbr9o, porque tern que pa血da vontade de

homens, depende que se passe por uma refomulag肴o 5tica do Homem modemo, por urn

melhorame虹o da pessoa humana.

Sin, o Homem precisa mudar. 0 homem p｡blico precisa aprender que nao se pode

utilizar, como pr6pria, a coisa p｡blica. Os dirigentes das Nag5es precisam aprender.que o

exemplo tern que v缶de ciima, das classes privilegiadas, porque工mito fb皿es dado, porque

saciados estao de foine,justiga e saber. Nao se pode olvidar que 6 muito dificil exig手r hones-

tidade e civismo de quem tern fome. 0 homem faminto, e com sede dejustiga, esquece o senso

6tico e o sentimento de solidariedade. Do amoral nao se pode esperar consciencia.

Em finalizando, conta-se uma pequena est6ria, que esta bern de acordo com o que

aqui se discute:
"N#/77a bela 77canh紡e do/邪.ngo･めr.s /7oi77e′祇co/砂e7'Lfcrvai72 em肋a′7?plo e con-

fo/-tdvel esc/-7’to'rJ’o･ Era′77, cmbos･ /7o/77eJ7s ｡e ben?, ocz/pa′71es Je cargos de呼i･es-

sz‘va posz.姉o #a j4c77nin紡.a率わP舶Iz’ca･ Dr’sc?tt7.a/7? os czng棚tz.antes problel棚s

qz/e c蹄gz.am, /?aq宅/ele momel7fo, o Mz/ndo.

o /77 ai’s ve//7o･ o o擁z7./‘do, /7.c扇a e/7持3/a bagc7ge]7出’/7telectc/al /m′7.tc7s apei･a揮`相

加/sfrad鋤/rz/tos de expe′･j‘encz’as c7tabal/7oaあー, de in/da/?fas /ev;.anas邸/e J諸o

atJ.ngz’raii7 cz持つetas c即/‘rad蝕E7.cz, por f.fso, maJ.Lrpr乙lde/7te.

0 mc7/‘Lf mofo, ho′7?em m雄‘to p7-eparado, J.dealz.証c7, fe'cnJ.co de renoine, mL/J.to cons-
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cz.ente dopoder dcJ vontade, guerJ‘a gue as mz/dmfasprocessa∬em-se #o me∫mo

r脇o em que os pensalnentosかansJ‘tavam na鋤a mentejovem. EFtava ma7.g

preoczpado com o atJ’ngz’mento dojデm do gz/e com a crdeqzJa堆o dos mez.os.

Ndo chegavam cz urn acordo, czj?esar do 7`eL坤eito mr存z{o gue fe devotavam e do

peso dos a′gumentos gz/e cadc7 z,/′n c即･esentaγcr, giie ｡uf7`os nGo Gram sendo as

772edidczs que deveriain fer tol7?adas emela?∂o as naf6es gue ndo gueriai7つc坊m-

prz‘r crr exz’gGnci邸z’J7ternacJ‘ona高J'e岬eJ’tante a pr｡te誇o do meio ambiente, ao

arg己/mento de z‘�9�f�'FH<�Vﾂ�ｦ�7'｢66薬�F��������F庸�

N短o′ adenfrou un?a crJ‘anfcJ, neta do c擁ZJ'z’do･ n’e7･apassar o dz‘a com o czv∂ e,

muz’to natura//nente, estava a鋤.gz’r一雄e a coJ卿anhia･ a cnJG, gue ndo gueria

みczpontd-lc7, 777as que nGo podia J.所erro7即er aquele J.J77portante d7.dlogo,. aten-

de肌a car;’nhosamente, pedz’ndo-1he z/in pouco de pacJ.encJ.cz, dz.zendo-偽e gz/e,

logo logo, s’az’r7.am parajをer o諸o即erado passez.o don7J‘m‘cal. A crianfa faz.u,

e os grandes problemas vo/veram短ona.

Aゆ偽s in.in/tos即c5J, J7ovan7ente a crz.an?cz J’nterroi卿eu-os, para mosかa′メao ｡vo^

u]7宅が‘c/?7’7iho gz/e encontrara･ H仇;endo recebJ.do cz czten誇o gz/e querj.cz, e que era

a sua metcr, re擁ou-se, para depoJ’持etornar para contar #ma esto'rz.a q#e havz.a

ouvido na escola.

Co777pi･een｡en｡o qz/e sua net7’巌a queria a sua co772panhicz, e nao guerenc7oあicypon-

tar aquele fer mu’/o an?adのpore'777 neceLslLrJ.tando pross培uz.r no d;.dlogo col72 o s'ez/

convz.cわ｡｡, o crv∂ feve m7c7 z.de'z’a.. dea77co乙/ a crianfcz e mosfr｡�自U�6�'&R���3vW63rﾂ�X�cp

97`c}m7e mczpcz-in/n俄.. E鵜z’#ou一雄e ser czq#ele o ma7.aγ脇oso Planeta em q#e vれ7z.aJ7つ.

Mosかoz/一脇e or conzi#entes e脚oltos pelo crzul dog oceanof, o brandb dcJf calotas

geladcJr, ｡s grcz77みe castanhos des'ertas', o verdor c7czs'〆orestczf, czf cadez.cxs de m｡n_

tanh餌, o conzJ’/7ente e o pc流onde扉vJ‘an7, solz’cJ.rczn｡o一雄e bastante czten率わ. PafLJo

contz'm/o, Jobro2/ o mcpa vdria=;e乙eLs. Pegou de z/rna Jesoura e ;`ecortou-o em

z‘mzn7eras part錆J’/γegr/crres, /orn2c雅7o m�fW&F�FTｨ�g&��wVV'&�ﾖ6�&Vf7｢�

Colocando as centenas de pedacinhos #un7a ca癌cz, JJ.fse a menina.. reconsかua

este 777undo･ Sera dz77cz’/, eu seJ’, m∬ei /ambe';# gue voce dove ten毎y porクue czo

home7n co/7��WFRﾈ���6�sr�V遖Rﾂ�Tb��&f3w"ﾔ�&Rﾂ�Wｨ�ijg｢����&W7｢�F�F����R�����FW�V襷W 

delepro'prz‘o, e fz.77接e oz/f7-e77つ･ Q乙Iando fiver 7.econstruz'do o J77c/nd｡, volte. Entdo,

irem os passeal:

A 77?enz‘#a retz’roz/-se. OT ｡ois ho/nens so′γJ.rcm, J.m7gr.mm7o gue zerian狙/in born ze堆o

para enかegczrem-s'e d高uas 7~幼e*6錆, Jcz/ a mzg7��h�&FR�F��R667ｧ&v��F7ｦ4ｦ����v7�&�7"�

<4po's 77亀enos de urn g棚rto de hora J~etornou a crianfc7, dJ‘zen｡o hcrver/eJ’Jo o que o

czv∂ /hepedJ.rc}.励te, s'z/rpreso･ czrgz/mentou nGo s'erposs九7e/. A crJ.an fa z.nsz.証ia..

vei7ha i/er vov∂.

Din’gr’ram-se, ZoJos, a #ma Sala contz'幼cz. Sobre #ma mesa de vidro enconかcrva-

se o reかato de I/in homeJ7?, per/eJ.to, pore'J72 ｡emonsかc招Jo gz/e haγia sido previa-

〃2ente recortado em v窃●7’ospeJc準os･ Ao vG-lo ｡;’sse o cr南apequena.. 77ao/oz’z.証o

g�R�ﾆ��FV憧��VF�ｩu忘y�R�6�2�躙｢w7'6R���ﾗV襷�

A crz’anfa so手rJ’J?Jo segrtro#一雄e餌J7諸餌ejぎーlo abaJ’xar-se e o偽crrpor deba瓦o ｡o

ta′7やo dcr mesa, gue era de vz’c77-o･ Dz‘s's'e-脇e, entGo.. veJ.cz, vov∂, az'estd o mzJndo
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per/eifo. NGo/oi d雅i/. Basto事` co7楕Jn"’r a Hon亀empara 7.eco72si7'nz.J‘ o踊zfndo･

Que fique para n6s este exemplo. Construamos homens dignos, ressuscitando os

valores quejazem adomecidos no seu imo･ S6 ass血conse即正emos salvar essa ma両島ca

Obra da Cria辞o a que denominamos de Natureza･ Como ja disse o宜l6sofo, n5o somos

criag6es miraculosas destinadas a adomar un para王so de papelao. Somos filhos de Deus,

herdeiros dos seculos e c○○autores da Obra Divina.

0 progresso nao pode parar. E inevitavel. A tecnica 6 uma conquista da humanida-

de. Mas o homem nao pode se esquecer de que se foi at5cnica que levou o Homem ate a

lua, foi o amor que fez com que urn Deus descesse dos C6us ate o Homem.

Bogot各, 08 dejunho de 1998.
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DREITO PENAL

ATOS Ⅱ｣王CITOS E SEUS REFLEXOS

NO PLANO TRIBUTÅRIO

Ju賞ieta L王dia Machado Cunha Lunz

Sumirio:

1･ Defmi車o de ato ilicito lato sensu.

2･ Ato ilfcito e fato gerador de tributa車o.

3. Princfpios que informam pena e a tributa車o.

4. Conclus肴o.

1･ De慮ni9盃o de ato ilfcito laio sensli

Os atos ilicitos caracterizados como atos h皿餌os c○n廿を五〇s ao d正eito - a血am na

ordemjuridica como fatos geradores de indeniza確o ou reparag肴o do dano; como fato gerador

de respo腿abilidade cr血iml e impos箪o da pena, e por心lt五〇 como蹄o gerador de血pos箪o

tributata.

Ateordo art. 145丑do C6digo Civil, setem o reflexo do ate ilicito na esfera civil, na qual

a血a o ato il王cito como elemento nulificador da rela確o juridica, vez que contraria os bons

costumes e, afastando輸se a s6 aima確o moral, toma seu agente responsavel pelas consequ6n-

cias danosas que defluem da rela確o negocial nuli丘cada pela ilicitude de seu objeto.

Desde que o C6digo Civilno art. 145, 11, verbJ.r..
"A血145.亘nul○ 0 atojuridico:

1L quando for ilicito, ou inpossivel, o seu objeto;”

- nao defmiu o que se ha de conceituar como ilicito, ha de se proceder a indaga確o

quarto a compreender tal expressao a contrariedade a lei e a moral, isoladanente ou n肴o,

mesmo porque licito nao e o mesmo que legal, donde que o ato ilicito nao 5 o mesmo que ilegal,

posto que ilegais atos existem, sem que o sejam ilicitos.

No direito brasileiro tal como no direito suigo inexiste a conceitua確o do il王cito, donde

ser mister a interpreta確o abrangente para que a impossibilidadejurfdica da ilicitude e a inora-

1idade nuliflquem o atojuridico em seu objeto.

Em prineira aprecia辞o, todo neg6cio jurfdico que obrigue a pratica ou absten確o de

atos que contrariem o direito a vida e a liberdade de op辞o 5 nulo, posto que ofende garantia

const血cional. No sistemajuridico brasileiro a infra確o aos bons costumes compreende toda

e qualquer viola確o da ordem p｡blica, vez que o ilicito afronta os principios da ordem?ocial,

pol王tica, econ6mica e moral e nao apenas estaもltima, que inserida esta na contrariedade ao
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direito. Por certo que a natural e gradual transfoma辞o dos usos e costumes que baseiam a

moral,さmais vagarosa que謎廿ansfbma96es po皿cas, econ6血cas ej血dic謎, que se condu-

zem simbi〇五c狐en亡e.

Necess各ria a distin確o entre exist台ncia e validade dos atos juridicos das quais decoro

rein a ilicitude e a inpossibilidade do objeto ante a evolu確o ate mesmo cient綿ca, que ja

pemite a explica肇o do direito a disponibilidade de parte do corpo, ao distinguir no homem

duas entidades, a subjetiva e a obj etiva, de que trata Camelutti - que antevia a duplicidade do

supo直e das rela96es j血dicas. En叫a血o Pomtes de Miranda a丘nna a acen血ada皿icidade,

vez que, no que pertine as partes do corpo e o direito sobre o cadaver, o homemja n5o esta em

c餌sa- some血e de "coisa''se c○頭a

Atual e mais que presente tal distin9ao ante a existencia de fatos ilicitos - que dizem

respeito a extirpa碑o de 6rgaos e sua negocia鋳o. Ha de se c｡nvir que a disponibilidade do

dii-eito a parte do corpo enseja neg6cio jurfdico factivel, ainda que possa ser increpado de

re血exo de如o ilicito.

Por certo que a ilicitude fuhia de nulidade o neg6cioj血dico entre as partes, sendo tat

nulidade inconversivel, a teor do art. 146 e seu par各grafo tnico do C6digo Civil, verbz‘Lr:

C`Par各grafo血uco. Devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do ato ou dos

seus efeitos e as encontrar provadas, n5o me sendo pemitido supri-las ainda a reque-

rimento das partes."

Entretanto a inconversibilidade nao pode ser confundida com a extravag含ncia ou refle-

xos danulidade dos negdcios objetivados nos加os ilicitos, para o最m de bene丘ciar os pr6p五〇s

宜肌dadores, os quais em心lt血a ratio estari餌a se bene宜ciar da pr6pria to坤eza･

2. Ato il王cito e fato gerador de tributa碑o

Do principio de que nao 6 1icito a ningu6m alegar em seu beneficio a pr6pria torpeza,

decorre a inpossibilidade de proje辞o da nulidade dos neg6cios il王citos, para afastar seus

efeitos econ6micos e reparat6rios.

E dos re且exos econ6micos dos atos il王citos sobressai a正buta9肴o dos rendime血os e

do lucro ilicito, vez que a証buta亨をo, reca血do sobre魚tos de i凱al teor econ6mico, bene五〇iaria

exatamente os que, infringindo a ordem p心blica e juridica, por ela nao seriam alcangados

quando da tributa確o, a qual somente obrigados estariam exatamente aqueles que afuam em

seus neg6cios jur王dicos pautados pelo respeitoえlei, e aos seus pa章'ame廿os.

Fato e que o加o il王cito, co血endo em si o desdobrar do ite′･魚c血al il工cito,廿ansborda da

area civil e penal para a econ6mica, portanto ha de ser alcangado, em face ao sistemaj血dico

tribut紅io.

3･ Princ壬pios que informam pena e a tributa碑o

0 princfpio da isonomia, da igualdadeperante a lei e ao Fisco, enunciadano Art. 150 da

Constitui車o Federal, inp6e o desdobrar ou multiface das considerag5esjuridicas quanto ao

ato il工cito. Sem d心vida que dos如os il王citos decomem responsabilidades ex廿anegociais, nas

quais se insere a obriga辞o tributaria, a responsabilidade perante o Fisco, quanto a aquisi確o

de valores e suas disponibilidades em face ao neg6cio ilicito, sob pena de locuplemento a

custa da pr6pria t〇円eza.
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Conveniente precisar a independencia das obrigag6es que decorrem dos atos ilfcitos

que se distinguem de seus efeitos. 0 ato ilicito pena血ente tipificado na lei penal corresponde

a viola車o de direitos e dele decorrem todas as ag6es de execu確o que nao podem ser

equacionadas tao-somente em "perdas e danos�ﾒ��&Wf�7F�2�踉�3fF没��6庸鳴�ﾒ��W&F匁V蹤�

arresto e outras medidas previstas mos arts. 132 e seguintes do C6digo de Processo Penal.

4. Conclus盃o

Quanto ao conte｡do fmanceiro dos neg6cios ilicitos, ha de se considerar que, a partir
de Adam Smith e J. 8. Say, o fator fmanceiro que pemeava a vida em sociedade passou a ser

objeto das varias teorias, todas voltadas ds estr血ras econ6micas e institucionais, caracteri-

zand○ ○s患tos geradores da atividade正scal do Estado, a sわer:

processo macroecon6mico de reparti軍o das custas do Estado;

redis血bui9肴o d…enda resultante da receita; .

caracte正誼ca impositiva do sistema econ6mic○○窟n組ce五〇.

As receit謎ou血gressos p心blicos or工gm狐-se de duas mbricas:

as extraordin缶ias e

as ordinarias,

- nestas dltimas se compreendendo as arrecadag6es tributdrias e as mltas que subdividem-se

em impostos - taxas - contribuig5es de memoria - contribuig5es para丘scais.

Na arrecada確o e reparti申o tribut缶ia o Sistema Tributario se abebera mos princfpios

contidos no art. 150, da Constitui確o Federa｣ dentre os quais se sobressai o da isonomia

tribufaria, a impor que a todo fato econ6mico gerador de tributo se proceda a devida exa確o -

inobstante qualquer discutibilidade acerca da validade negocial de que se originou. Nao se

廿ata de mp血･a do Sistema Juridico, vez que o fbmento da atividade Estatal baseia-se nos魚tos

econ6micos e pressup5e a foma碑o e circula車o de riquezas, independentemente de sua

On8em･

Assin, em se cogitando de aplica確o de preceitos fmanceiros, ontologicamente vincu-

1ados a ciencia das finangas, n肴o se cogita de moralidade ou inoralidade e diz respeito a Politica

Financeira, inspirada esta em objetivos que visam a composi確o econ6mica da vida social sob

os謎pectos:

- demos,露ficos,

- de desenvolvimento e

- de instrumento da modifica辞o das estruturas em desenvolvinento,

賀o que por certo n5o se enquadra nos preceitos meticulosos que dizem com o fundamento

mo輪l dos negdcios j血dicos - vez que preocup劃-se unicamente com o aspecto econ6mico

-宜nanceiro e窟scaL

Assin, desde que presente o fato gerador da tributa確o, esta ha de ser exercitada, sob

pena de se gerar desigualdade e discr血血a9肴o, especia血ente em se cogitando dos re凪exos

econ6micos de fatos ilfcitos. Ateor do art. 1 I 8 do C6digo Tribufario Nacional, na interpreta確o

do患to geradorse sub舶i a validadej血dica, anatⅢeza de seu坤eto e os ef轟os dos afos d｡

contribuinte, responsaveis ou terceiros.

Em sintese, o mesmo principio jurfdico que infoma devam ser restringidos o’s atos

ilicitos, imp6e que nao deva pemanecer inerte o sistema estatal ante a cria確o de paralelo
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sistema econ6mico baseado em receitas adv血das deくくneg6cios paralelos'', vez que血ter危rem

drasticamente na esfera econ6mica e constituem fomas de infiltra碑o de rna economia infor-

mal e divorciada de qualquer compromet血ento com a ordem j血dica, mito ao c〇両壷o

voltada a seu enfraquecimento.

No C6digo Thbut誼o Nacional depara-se no a正go I 1 8 e seus血cisos a士b血e legal de

inposigao tribut証a dos atos il王citos, a saber:

``Art. 1 1 8. A de癒しi確o legal do fato gerador 5 interpretada abstraindo輸se‥

工- da validadej血dica dos批os e魚心v孤ente pr壷cados pelos con正bui血es, respon-

saveis, ou terceiros, bern como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;

11 - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos."

Nao se podendo cogitar de que em seu inciso 11, se tenham subtraido os efeitos do fato

econ6m王co e tao-apenas aquele pertinente ao fato ilicito, posto que o fato econ6mico distin-

gue-se para lastrear a foma確o e circula確o da receita e o inciso do citado artigo exclui os
"efeitos do il王cito", que reflete a agress着o do bemjuridico tutelado pela lei penal e suas conse-

qtiencias, no caso a pena co呼oral ou a multa ou ambas,

A prop6sito do tema 6 conveniente citar quanto ao工mposto de Circulag5o de Merca-

d〇五as, aLei Complemen亡紺n･° 87, de 13/09/96, que disp6e叩a血o ao患to gerador em seu a正

2, §2.0, verb証

"A正2 ○ 0 imposto血cide sobre:

§ 2.a A caracteriza辞o do fato gerador independe da naturezajuridica da opera確o que

o consti血a.''

脆no que diz respeito ao imposto sobre a renda, depara-se seu fato gerador independen-

te, da origem quarto a legalidade ou n5o dos "proventos de quaisquer natureza�ﾂ�fW&&巴籵
"Art. 43. 0 imposto, de competencia da Uniao, sobre a renda e proveito de qualquer

natureza tern como fato gerador a aquisi確o da disponibilidade econ6mica oujuridica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combina確o de

ambos;

工工- de proventos de qualquer natureza, assim entendido os acresc士mos pa廿imoniais

n5o compreendidos no inciso anterior."

Quanto ao conceito de provento, 5 evidente que se trata do 16xico de roveito, rendimen-

to ou lucro", pouco ou nada se aferindo quanto a sua origem se l王cita ou nao, vez que cuida de

c○nceito de conte心do memmente血Iance五〇-econ6mico.

Julgado do Supremo Tribunal Federal sustenta a legalidade da tributa確o dos atos

il王citos, c○mo se ve五島ca:

"s oNEGAqÅo FISCAL D巳LUCRO ADVNDO DE ÅⅡⅤⅡ)ADE CRMNOSA: ` NON

OLE富〕.

Drogas:琉角co de drogas, envolvendo sociedades comerciais org孤izadas, com lucros

vultosos subtraidos a contabiliza確o regular das empresas e subtraidos a declara確o

de rendimentos: caracteriza碑o, em tese, de crine de sonega確o fiscal, a acarretar a

competencia da Justi9a Federal e a廿a正pela conex着o, o南島co de ento岬ecentes:

inelevancia da origem ilicita, mesmo quando crininal, da renda subtraida a tributa確o.

A exonera辞o tributaria dos resultados econ6micos de fato crininoso - antes de ser

corolario do princ王pio da moralidade - constitui viola9肴o do princ王pio de isonom王a

fiscal, de manifesta inspira車o 6tica.
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1. htrodu車o

No campo da cie肌ia do direito, o processo e, a grosso modo言`皿a opera車o

mediante a qual se obt5m acomposi鋳o da lide" (Camelutti), ou, em vista do seu escopo, "o

conjunto de atos destinados a foma確o ou atua車o de comandos juridicos, cujo carater

consiste na colabora碑o para tal fim de pessoas interessadas (partes) com rna ou mais

pessoas des血teressadas Oufzes)''(Cameluゆ.

Essa opera車o ou conjunto de atos deveria desenvolver-se gem maiores percalgos,

do primeiro ato, que lhe da vida (peti辞o inicial), a〇 °ltimo ato, que lhe p6e fim (sentenga),

cunprindo o Estado da foma mais rapida e eficaz a presta車o jurisdicional a que constitu-

ciomlmente se obrigou.

No entanto, antes da sentenga, in血eros sao os atos que ojuiz pratica no processo,

de oficio ou a requerimento das partes, seja relativos as quest5es de ordem processual, seja

a quest5es de ordem substancial, e que o ordenamento juridico sujeita, nem sempre com

muita raz肴o, ao controle imediato do 6rg肴o recursaL Bssa caracteristica n着o 6 dominante em

qualquer processo, dependendo da indole do interesse a que seⅣe: ass血, por exemplo, no

processo trabalhista, a irrecorribilidade das decis6es interlocut6rias 5 exce確o, enquanto,

no process○ Civil,さa regra.

2･ Proeesso e procedimento

Se o processo 5 un conjunto de atos destinados a una丘nalidade, que 6 aresolu車o
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da lide (processo面z.cto sensu), cuja organicidade se mant5m por for9a de rna rela確o

juridica que interliga os sujeitos processuais (processo como rela車o jurfdica), aos olhos

d○ ○bseⅣador ele se revela como uma se申encia de atos preordenados que garante o

atingimento do seu fin (procedimento).

Processo e procedimento sao duas realidades processuais que se apresentam qua-

se sempre皿idas, sendo este o campo em que aquele se desenvolve, embora a doutrina

dominante insista em negar a exist6ncia de un processo voluntario ao lado do processo

contencioso, admitindo apenas a existencia de un procedimento voluntario.

3. Procedi皿ento eserito, oral e misto

Em sede doutrinaria, fala-se em ties tipos de procedimento: a) escrito, em que todos

os atos processuais sao praticados pela foma escrita; b) oral, em que todos os atos proces輸

suais s肴o praticados pela foma oral; e c) misto, em que alguns atos sao praticados pela

foma escrita e outros pela foma oral. Se revisitamos o processo andgo, veri丘caremos que

o processo das legz.s actiones e o antigo processo gem含nico, embora por causas diver-

sas~, Cram inte正ame血e oral, enquant○ 0 processo medieval caracterizou-se por ser血te辻a輸

mente escrito.

A巾almente, nenhum process○ ○u procedimento e totalmente escrit○ ○u oral, predo-

m血狐do urn sistema misto, que se c〇円or描ca pelas palavras escrita e oral,患zendo surgir

un tipo de procedimento em que a express肴o "oral��G�V�&R�6V蹤芳��F���6�&�7FW&�7F�8�ｪP

Assim, emborapraticado pela fb皿a escrita, os atos mais relevantes do procedimen-

to s着o praticados a viva voz, e segundo deteminados principios, que e o que basta para

vestir-me com o traje da oralidade.

4. Princfpios informativos da ora量idade

Procedimento oral 5 aquele infomado pelos princfpios da imedia確o〕 da identidade

fisica do juiz, da concentra確o e da irrecorribilidade das (decis6es) interlocut6rias.

0 principio da imedia確o2 significa que ojuiz que vai proferir a sentenga deve estar

em contato com as partes e com as provas, sem intemediarios. Traduz arela碑o dojuiz com

as pa正es e com as provas･

0 princfpio da identidade fisica do juiz traduz a exigencia de que ojuiz, de regra,

deve ser o mesmo do come9o ao宜m da causa, devendo, aquele que conclui a audiencia,

sentenciar3 Esse princ王pio, por6m, nao infoma nem o processo trabalhista nem o processo

penal.

0 principio da concentra確o consiste em enfeixar, sempre que possivel, os atos

processuais numa心nica audiencia, apresentando a parte a sua defesa, colhendo-se as

provas, produzindo-se as alegag5es flnais, e proferindo o juiz a sua sentenga.

Por血n, o pr血c王pio da正ecomibilidade das decis6es血terlocut6rias toma正ecoHiveis

todas as decis5es que nao con宜gurem sentengas, s6 podendo ser impugnadas por ocasiao

do recurso inte岬osto contra estas, sendo esse princ王pio dominante apenas no processo

廿aba皿sta e no processo arbitral (Lei n.0 9.307/96).



5. Natureza das decis6es interloeut6rias. Reeorribilidade

Segundo a sistematica adotada pelo legislador patrio, os atos do juiz consistem em

sentenga, decis5o interlocut6ria e despachos. A sentenga 5 o ato pelo qual ojuizp5e temo

ao processo, decidindo ou n5o o m6rito da causa; decisao interlocut6ria 5 o ato pelo qual

o juiz, no curso do processo, resolve a questao incidente; e despachos s5o todos os

demais atos do juiz, praticados no processo, de oficio ou a requerimento da parte, cujo

respeito a lei nao estabelece foma especial (art. 162 do CPC).

Interessa-mos pa誼culamente as decis6es interlocutdrias, que, desavisad劃ente,

sao tidas como sin6nimo de decis5es sobre quest6es processuais, quando, na verdade, o

seu conte融o pode ser tambさm de ordem substancial, o que患z emerg正uma especial

modalidade de interlocut6ria, com a qual nao esta familiarizada a doutrina brasileira, que 5

a血terlocutdria de mさrito, veiculadora dos provimentos antecipat6rios subst孤ciais (餌ela

antecipada).

Portanto, interlocut6ria n5o 6 senao a foma adotada por in ato processual para veicular

deteminado provinento, que, sendo de natureza processual, sera rna interlocut6ria processu-

al, ou, sendo de natureza substancial, sera uma interlocut6ria substancial ou de m6rito.

0 direito processual civil brasileiro patemalisa a recorribilidade de qualquer decisao

interlocut6ria, seja processual ou substancial, 1evando a tais extremos tal patemalismo que,

nao sendo cabivel o recurso pr6prio (agravo), admite o mandado de seguranga como

suced急neo recursal.

6･ Reeurso das deeis6es inter賞oeut6rias･ Agravo

Nos temos do art. 522 do CPC, "das decis5es interlocut6rias cabera agravo, no

prazo de 10 (dez) dias, retido mos autos ou por instmmento''.

P〇億anto, de lege lata, o recurso cab王vel con廿a as decis6es interlocut6rias e o

agravo, que, se ficar retido nos autos para ser conhecido por ocasiao do julgamento da

apela鋳o (art. 523, caput), sera urn agravo retido, e, se for interposto diretamente no tribunal

(art. 524, caput), ser各um agravo de instrumento.

Como as decis6es interlocutdrias podem agasalhar tanto urn prov血ento proces-

sual quarto substancial, 5 tambem o agravo cab王vel das decis6es que resolve sobre pedi-

dos de antecipa申o de tutela (art. 273 do CPC) ou tutela especifica (art. 461 do CPC), bern

assim, em sede cautelar, sobre pedidos de liminares para garantir a utilidade da senten9a

que vier a ser proferida no processo principal, quando nao tenha a pr6pria liminar feigao de

satis魚tividade, que hqie con宜gura uma exce9肴o.

7･ Deeis6es interlocut6rias positivas e negativas

Em principio, toda decisao judicial, inclusive as interlocut6rias sao positivas, no sen-

tido de que veiculam uma decisaojudicial, mesmo que essa decisao tenha conte｡do nega亡ivo.

No entanto, quanto se餌a em interlocut6ria negativa, quer-se re氏rir a deteminada

modalidade de decisao em que ojuiz nega o provimento vindicado pela parte, o que pode
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trazer-1he risco de prejuizo de di蹄cil ou incerta repara確o se nao for de imediato refomada,

seja pelo pr6prio juiz Cu王zo de retrata辞o), seja pelo tribunal de segundo grau.

Na linguage.in forense, criou-se essa dupla modalidade de interlocut6ria substancial

ou de m5rito: a) positiva, quando o juiz acolhe liminamente a pretensao; b) negativa,

qu狐d○ ○juiz n肴o acome.

8. Eficfcia das interlocut6rias positivas e negativas

Quando o juiz profere uma decisao interlocut6ria substancial ou de m6rito, seja

positivo ou negativo o seu conte心do, a sua eficacia 6 imediata, seja condenando, declaran-

do ou constituindo rela車o juridica (ou situa確o juridica), caso em que ser各positiva, seja

mantendo o status q以o, caso em que sera negativa.

Se a parte autora postulou e teve deferida a pretensao liminar, a outra parte pode

valer-se do agravo de血s血ento, para reve直er o conte心do do provimento, cassando a

decisao agravada, valendo-se, ao mesmo tempo, da faculdade de pedir ao relator que

a正bua e氏ito suspensivo ao agravo, nos temos do a九527,工工, do CPC -, esse a血go diz

que o relator, recebido o agravo, poder各atribuir-皿e efeito suspensivo - com o que neutral

liza, temporariamente, a eficacia da decis肴o agravada. Enquanto n肴o forjulgado o agravo,

a sua e魚cacia estar各neutralizada.4

Mas, se a parte autora postula e tern indeferida a pretensao liminar, de nada lhe

adi孤ta agravar de ins廿umento, e pedir e罵ito suspensivo ao agravo, porque essa provi-

dencia n肴o lhe trara nenhuna utilidade -, a atribui辞o de efeito suspensivo ao agravo nao

tern fbr9a para convol抑o c○nte心do do provimento, de negativo em positivo, queさo que

afinal satisfaz o interesse da parte - pelo que, na pratica, criou-se o vezo de agravar, pedir

o e罵ito suspensivo para o agravo, e, concomitantemente, impe廿ar mandado de seguran9a

para obter nessa via o que n着o lhe fora possivel obtemo pr6prio agravo･ Tres providencias

processuais para se alcangar urn mesmo objetivo, mas na contramao da refoma processual,

que veio para s主mpli魚car･

9. Objetivo do agravo. 0 denominado "efeito ativo"

Para evitar que a simpli魚ca9着o que se pretendeu por via do agravo direto n〇億bunal

se transfomasse numa complica確o a mais no tao incompreendido novo figurino recursal,

apressou-se ajurispmd台ncia, paripassu com a doutrina, em encontrar solu確o que aten-

desse melhor ao interesse das pa巾es.

Enquanto o art. 527, 11, do CPC, trata de possibilitar o efeito suspensivo ao agravo,

o art. 558 do mesmo C6digo atribui poderes ao relator do recurso (agravo ou apela鐙o), em

outros casos al6m dos nele especificados (pris肴o civil, adjudica碑o, remi確o de bens, 1e-

vantamento de dinheiro sem caugao id6nea), dos quais possa resultar lesao grave e de

di飼cil repara確o, sendo relevante a fundamenta確o, suspender o cumprimento da decis5o

ate o pronunciamento defmitivo da tuma ou camera. Aquija nao se trata de atribuir efeito

suspensivo ao agravo, mas de suspender o cumprimento da pr6pria decisao, embora o

resultado seja, em ambos os casos, identico. Mas a problematica 6 a mesma, porquanto, se
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a decisao for positiva, o pedido de suspensao do seu cumprimento surte efeito, mas se for

negativa, nem se pode, na pratica, pedir a suspens着o pura e simples do seu cunprimento,

porque nada haver各que ser c皿prido.

Neste ponto e血a o denominado寝e節to ativo'･, para dar ao a正358 do CPC皿a

exegese compatfvel com a sua宜nalidade e com o interesse das pa虹es･

Se o agravo 5 urn recurso, n肴o se pode negar que o seu objetivo 6 substituir, no todo

ou em parte, a decisao agravada, seja para manter o seu conte｡do, seja para substitui-lo por

outro, seja para mante-lo numa parte e substitui-lo noutra. Assim tamb5m a apela確o, cujo

prop6sito 6 substituir, no todo ou em parte, a sentenga dojuiz, pelo ac6rd着o do tribunal.

Ora, se nojulgamento do agravo, pode o tribunal, porrazao 6bvia, cassar a decisa｡

denegat6ria, substituindo-a por uma concessiva, pode, igualmente, o relator, antecipar-se

a tuma nessa provid台ncia, mesmo porque a parte inconfomada com essa decis肴o disp6e

de "agravo intemo" (dito agravo regimental), para, mais uma vez, tentar reverter em seu

favor a decisao do relator do recurso.

Portanto, uma vez indeferida a postula確o liminar, nada impede que o relator, que

tamb6m 6 urn 6rgao (monocratico) do tribunal, antecipando-se a tuma, que 6 outro 6rg各o

(colegiado) do tribunal, suspenda a eficacia da decis各o agravada e, concomitantemente,

outorgue, desde logo, a pretensao liminar (o que equivale a convolar o conte｡do do provi-

mento, de indeferit6rio em deferit6rio), independentemente de qualquer outra providencia

do agravante, pertinente a pedido de suspensao (mesmo porque incabivel) ou mandado de

seguran亨a (mais血cabivel ainda).

A essa providencia convencionou-se, com muita propriedade, denominar-se寝e窺-

to ativo" do agravo, passando, com essa denomina確o, a figurar nos arestos dos tribunais

e mos comp6ndios doutrinarios sobre o recurso.

工0･ E貼to ativo e provimentos condenat6rios, dedarat6rios e co皿stitutivos

Muitos provimentos de indole substancial sao denegados liminamente por se apoi-

arem muitosjuizes, em equivocada orienta申o doutrinaria, segundo a qual a antecipa確o de

血tela s6 tern cabimento em a確o condenat6ria, mostrando-se incompativel com a a確o

declarat6ria e constitutiva, o que de宜nitivamente merece ser a患stada.

0 provimento antecipat6rio pode conviver com as ag6es declarat6rias, condenat6rias

e constitutivas, o que蕗o sign沌ca que te血a cabimento em qualquer a9肴o declaratdria ou

constitutiva, mas tal impedimento decorre ｡nica e exclusivamente da natureza da pretens着o

substancial que se veicula por seu intemさdio e nao da natureza da pr6pria a確o. E que

determinadas a96es constitutivas admitem a antecipa確o de tutela e outras nao, cabendo

aojuiz sopesar as circunstancias em que pode deferi-1a num caso e deve indeferi-la noutro.

Assim, nao se admite antecipa鋳o de tutela numa a鋳o de separag肴ojudicial ou numa a確o

de investiga辞o de patemidade (constitutivas), mas nada impede seja deferida numえa確o

de servidao de caminho ou passagem (igualmente constitutivas). Na a確o declarat6ria, s肴o

in｡meros os casos de antecipa確o liminar, como nas ag6es em que se pede a declara確o de

inexistencia (total ou parcial) de rela確o juridica tributaria5 ou a autenticidade de urn docu-

mento, acoimado de inautentico na primeira fase de uma licita確o.



EMAR干

Esc○｣A D巨MAG工S丁RA丁URA REG工ONAしF∈DとRAし

Tamb5m o fato de se tratar de a確o de estado, de regra indisponivel, nao importa,

porque, se, de un lado, uma a確o de investiga辞o de patemidade nao comporta provimento

antecipado, de outro, a a確o de alimentos (igualmente a確o de estado), o pemite, tanto que

admitido expressamente por lei･

Emtais casos, denegado o provinento antecipat6rio na inferior instancia, basta a parte

prejudicada agravar, pedindo ao relator que outorgue, 1iminamente, o provimento antecipado.

11･ Agravo de instrumento e pedido de suspens肴o da decis肴o agravada

Se bern inte坤retada a lei processual, o art. 527, 11, do CPC atende as h’ip6teses de

血erlocut6rias de indole positiva, em que a s血ples a正bu申o de e節to suspensivo basta

para atender ao interesse da parte, enquanto o art. 558 do mesmo C6digo atende as hip6te-

ses de interlocut6rias de indole positiva ou negativa, para suspender o cunprimento da

decisao, no primeiro caso (efeito passivo), e dar-1he conteddo positivo no segundo (efeito

ativo), embora, em ambos os casos, deva a parte requerente fundanentar o seu pedido, sob

pena de denega亨を〇･

Pela remiss着o feita pelo art:. 527, 1工, do CPC, ao art. 558, ve-se que, em qualquer caso,

al6m de agravar, deve a parte demonstrar que da decis肴o possa resultar lesao grave e de dificil

repara確o, sendo relevante a fundamenta辞o, n肴o bastando a pratica posta em uso no foro, de

agravar e fomular o pedido de suspensao, seja em preliminar, seja no fmal do recurso.

Isto porque, a fundamenta確o do recurso de agravo 5 uma e a fundamentag.ao do

pedido de suspensをo 5 outra diversa.

Pode o pedido de suspens肴o ser fomulado no corpo do pr6prio recurso, como

pode tamb6m ser feito atraves de peti確o, caso em o que ter-se-a preventa a competencia

do relator que despachar o pedido, para o julgamento do agrav〇･

12･ Sentenga de conte心do negativo. Impossibilidade de efeito ativo

No direito processual civil brasileiro6, a apela9肴o tern, geralmente, duplo e姑to,

devo皿ivo e suspensivo, sendo, porさm, recebida sd no e罵ito devolutivo, qu孤do血ter-

posta de senten9a que: I) homologar a divis5o ou a demarca確o; 1工) condenar a presta確o

de alinentos; IⅡ)julgar a liquida辞o de sentenga; IV) decidir o processo cautelar; V) rejeitar

liminamente embargos a execu碑o oujulga-los improcedentes; e VI) julgar procedente o

pedido de institui確o de arbitragem (art. 520 do CPC)･

Pelo sistema adotado, os efeitos do recurso sao "ex vi legis'', quer dizer, promanam

da lei, sendo esta que dita quais as senten9as que podem ser executadas provisor王ame皿でe,

na medida em que retira o efeito suspensivo do recurso, mantendo apenas o devolutivo.

Portanto, aquela classica decis着o dojuiz inferior, dizendo que recebe o recurso

mos seus efeitos devolutivo e suspensivo, n肴o tern, entre n6s, na sistematica atual,

maior significado, porque a leija diz quais s肴o esses efeitos, e ojuiznao pode recebe-

lo mos dois e氏itos quando a lei sd concede urn ourecebe-lo apenas mm quando a lei

lhe outorga dois･ Diversamente ocorre em alguns sistemas estrangeiros〕 em que a lei

deixa aojuiz a faculdade de receber o recurso apenas mum ou mos dois efeitos, caben-

do-1he dizer expressamente ditar a extensao que empresta a decis5o de recebimento.

Assim, pre罵rem alg皿sjuizes dizer que recebem o recurso mos seus e耗itos legais, no



que, apesar de "choverem no molhado", ajustam a sua decis肴o a determina誇o legaL

Num sistema como o nosso, uma disposi確o semelhante a constante do art. 558,

paragrafo dnico, do CPC, com a nova reda9肴o dada pela Lei n.° 9.139/95, estendehdo as

disposig6es sobre o agravo tamb5m a apela確o, fazia alguma falta, pois, sem ele, o mandado

de seguran9a vi血a sendo utilizado como sucedaneo recursal, nas hipdteses em que a lei

previa apenas o efeito devolutivo para o recurso, mas a execu確o provis6ria da sentenga

podia causar danos irreparaveis ou de dificil repara確o, como, por exemplo, no despejo de

imdvel por鬼1ta de pagamento.

Agora, tamb6m em sede de apela確o, mos casos dos quais possa resultar lesao

grave e de dificil repara確o, sendo relevante a fundamenta辞o, pode o relator do recurso

suspender o cumprimento da sentenga ate o pronunciamento de正nitivo datuma ou camera

(art. 520, paragrafo心nico, do CPC).

Embora n肴o haja, re賞ativamente a apela9ao, uma disposi確o analoga a do art. 527, II,

do CPC, a disposi確o contida no paragrafo ｡nico do art. 558 pemite alcangar identico

objetivo, pois, a suspens着o do cumprimento da sentenga equivale a atribuir a apela確o o

efeito suspensivo, quando ela nomalmente nao o tenha.

0 que n5o se admite em sede de apelo 5 a outorga do efeito ativo ao recurso, porque

nao disp6e o relator do poder de inverter o conteddo da sentenga, de negativo em positivo,

pois tal poder s6 disp6e o 6rg肴o colegiado do tribunaL

Na hip6tese de uma senten9a de improcedencia do pedido, pode o recoⅢente ter

interesse em manter, por exemplo, os efeitos da decis5o que concedeu a tutela antecipada,

caso em que, nao podendo se valer do efeito ativo da apela韓o, deve se socorrer da a確o

cautelar no tribunal, para preservar intangivel os efeitos de eventual liminar ate ojulgamen-

to de窟nitivo do recurso.

13. Conclus肴o

Estas as considerag6es que me pareceram oportunas sobre o denominado "efeito

ativo�F���w&�f��FR�也7G'VﾖV蹤���VR�F�蹤����Vﾖ�6��FW&��6�W6�F��Vﾒ�6VFR�F�G&匁�&��ﾂ�ﾖ�0

que fbi de tal fbma absorvido pelajurisprudencia, que o agravo vein cumprindo s拍s餌○○

riamente o seu papel, tanto para comigir decis6es de conte心do positivo quanto negativo,

evitando o uso do mandado de seguranga como sucedaneo recursal.
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EN冒IDADES DE HIS CALIZACÅo pROFISS工ONAL E

C OMPET宜NCIA DA JUSTICA FEDERAL

Jose Car賞os Garcia*

0 art. 58 daLei n.° 9.649, de 28 de maio de 1998, alterou anaturezajuridica das

entidades fiscalizadoras de pro最ssao, antigamente tidas como autarquias, para eutidades

de direito privado. Ao mesmo tempo, delegou-1hes os servigos de最scaliza車o profissional,

mediante autoriza確o legislativa, deferindo-1hes ainda a fixa碑o, cobranga e execugao das

c○n証bui96es aⅢais devidas por pessoas鮎icas ou jur王dicas, bern como dos pre9os de

seⅣi亨os e multas, os quais const血流o receitas pr6prias, seⅣ血do as respectivas ce誼-

d5es de divida como tfulo executivo extrajudicial. Diz a integra do referido artigo de lei:
"Ar/. 58. 0s servifos de舟ca/J’za師o de pi`o�2w8�ﾖW2�&Vy�&�ﾖV蹤�I4�&Vﾂtv��W�&7｢簟

dos em cardter prz.vado, por delegaq釦de pode′メp就lico, mediante az/ton’zagdo

legis latiγ a.

J J. ° A orgam’zafao, cz e訪･c/tura e o力ncz’ona]7cento dos conselhos de〕郁cah’za?do

de pro舟s∂es regulaJ77entadcz掴e7'Go dz’sc互?/z’77adas 777ediante decisdo do j7lendrz.o

do conse脇o /ederal da re岬ectiva pro舶sdo, garantindo-se gue na composz’?釣

esze/.am representados zodos os fe己/s conselhos J`egzonais･

S 2. ° Os conse脇os de仙ca/J‘zafdo dep7`o�73fW2�&Vx�2��ﾖV蹤�Hｺ芳��ｦ�2�FW�W"ﾐ

s｡nal7’dadejt雄'dz’ca de direz’to privade, 77do manterdo co′7宅os 6rgdos da Adm!’m’r-

trafゐP2iblica gualquer明'J?cz//o /研?cional ou hJ’erd均雄‘co･

S 3. ° 0s empregados dos conse偽os de仙ca/J‘zacdo de p′■o頼s6es reg2/la′77entadas

serdo regidos pela /egz’s/a誇o fraba偽J‘証cz, sendo vedaJ｡ qL/alquer/o7メ77?a de frans-

posi印o, Jrans/erGncia oi/ deslocal72ento para o guadro da Admz’扉sfra誇o P勃Ii-

ca direta ou z.ndireta.

S 4. a Os conse/hos de_舶ca/J’za?do de pro頼s6es regr/lamentadas諸o a乙′ton’zados

aj料cr7; cobi･ar e鉄.ect/far as con飾’玩/z’f6es c7n坊aJ’r dew’dcrs por pessoas華icas o乙1

/.じ/rz'dz.ccJLr, bern como os p7･efos de servz.?os e mc/ltc7Lr,印/e constit招’癒o 7'eceitas

pr6pJ.J.as, consz’de7■c沸do-se /z’寂lo鋤ecutivo鋤-かc7ji/dz’cr’al cr cerJz’ddo relatz‘va aos

cre'ditos decorl･entes.

S 5.0 0 conかole d餌atz’vz’dades〆nancez’ras e admr’nisかati陶s d餌conselhos de

加calJ’za誇o de pl'o命s∂es regulam entad邸serd rea/izado pelos fei/s c5I■gdos i�FVﾂrﾐ

nos, devel7do os conselhos regzonais prestar contas′ c7ni/al′77ente′ ao conselho

federal da re岬ectiva pro帰Js命o, e este aos conselhos ;.egionais･

ぶ6. a 0s conse偽os dejおca/J’za誇o de pro����ﾖW2�&Vx�2��都vV蹤�Hｺ����ﾈ6ﾖ6�7Dｨ�gF締｢w&Vﾐ

servifo p勃Iico, gozan7 de j.m乙′nJ.dade蹄’but巌’c江otal em rela誇o aos fez/s bens･

rend糾e Jerγifos'.

ぶ7. a 0s conse偽os de j料ca/iza?ao das pro/おs6es regula′77entad伽pronつoverdo,



ate'30 dejunho de 1998, a ad`やtag∂o de seas estatutos e J.egimentos ao estabele-

cz.do neste artigo.

S 8. a Compete a /urtJ.fa Federal a czprecia誇o d餌conかove'籾’餌gue enγolvam os

conse偽os de.輝caliza誇o de pro�ｧ8�ﾖW2�&VwVﾆ�ﾒ�V蹤�F�2ﾂ�wV�襷��踉�W�&7｢v6薬�F�0

selγifos cz eles delegados', co77/ome di岬osto no cczp坊t.

ず9.a 0 dz.岬osto #este ar存’go所o se cやlica a entidade de que舟ata aLez’n. a 8.906,

de 4 dejz脇o de J994. "

As nomas acima廿anscritas tern gerado gr餌des embara9os nag a96es judiciais

pertinentes, notadamente nas execug6es fiscais propostas por aquelas entidades, ensej ando

rna s5rie de exting6es processuais ou remessas de autos a Justiga Estadual, com conse-

qtientes intexposig6es de agravos ou suscita確o de conflitos de compet台ncia.

N5o poucos colegas vein considerando o art. 58 inconstitucional, e conseqtiente-

mente tamb6m seu § 8.a. Sustentam, em primeiro lugar, que o poder de polfcia insito aos

6rg肴os de fiscaliza確o profissional nao pode ser delegado a entidades privadas, especial-

mente no que respeita a capacidade tributaria ativa; em segundo lugar, defende-se que, n肴o

tendo mais tais entidades nafureza de direito pdblico, nao podem inscrever seus crc5ditos

em divida ativa, com a decorrente impossibilidade de ajuizamento de execug5es fiscais,

pel〇五to detem血ado na Lei n･° 6･830; por屯m, a pretensaregra de competencia do § 8.° seria

inconstitucional porque, nao se cuidando mais de pessoajur王dica versada no art. 1 09, I, da

Constitui辞o, nao mais haveria competencia da Federal para processar ejulgar tais feitos.

Sou de opini肴o que 5 perfeitamente possivel a interpreta確o da referida noma con-

fome o texto da Constituigao, o que implicaria, ainda assim, varias readequag5es dos

operadores jurfdicos quanto as mat5rias ja mencionadas.

Em primeiro lugar, 6 preciso que se lembre que, ao contr壷o do que costumeiramente

se a窟ma, o poder de policia蕗o e propriamente血deleg各vel, send〇〇〇 apenas de fbma

gene'n’ca, mas n着o de foma eやec卵ca, nao se constituindo em novidade sua delegabilidade

a pa誼culares em nosso sistemajur王dic〇･ 0 poder de pol王cia tern origem sempre no Bstado

e na necessidade de sua interven確o restritiva quanto as pessoas e aos bens de modo a

adequa-1os ao interesse pdblico, e neste sentido geral nao pode janais ser delegado; ha

tempos a dou正na distingue en廿e poder depoltcia e aれ7idade depollcia, ressalt弧do que

o primeiro, que decoⅡe sempre de lei fbmal (e, po巾anto, do Poder Legislativo),蕗o pode

ser delegado, mas que a segunda o pode (SILVA, 1 978: 243). 0 pod釘depolz'o雷a, implicando

restri辞o a direitos individuais assegurados na Constitui確o, exige sempre, para a validade

das nomas que o exteriorizan no Estado Democratico de Direito, a observ含ncia da clausula

de reseⅣa fbmal de lei, pois somente o Poder Legislativo e compete加e para impor, de

modo abstrato e geral, tais restrig6es (idem: ibidem); mas a fung肴o da Administra車o Pdbli-

ca que se exerce mediante atos de poHcia pode ser de工egada, mesmo a pa誼culares.

CID TOMANIK POMPEU (1 977) sustenta tal possibilidade, elencando varios

exemplos de delega9登o dos atos de policia a pa誼culares, tanto no exteriorーquanto no

Brasil; aqui, elenca exemplos ate mesmo de delega確o do poder de poH'cia a pessoas

蔵sicas, como na previsao, pelo C6digo Eleitoral, de caber ao presidente da mesa

receptora apolicia dos廿abalhos eleitorais (a九139 da Lei n･° 4･737/65); salienta, ainda,
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os servi9os de vigil含ncia banc証a, realizados por empresas pa誼culares (p. 440).

Tamb5m RELY LOPES MEIRELLES menciona o poder de polfcia delegado, frisando

que este 6 sempre limitado aos temos da delega確o e se caracteriza por atos de execug肴o,

nao compreendendo, precisamente por isso, a imposi確o de taxas, porque o poder de

tributar 5 intransferivel; mas no poder de policia delegado esta implicita a faculdade de

aplicar sang5es aos infratores, na foma regulamentar, "pois que isto 6 atributo de seu

exercicio"�������Rﾓb亭

丘tamb6m opini着o de JOS丘AFONSO DA SILVA a defesa da delegabilidade da

atividade de policia, de modo limitado e expresso, aos particulares, especialmente as enti-

dades paraestatais - que nao compreendem apenas as empresas p心blicas e sociedades de

economia mista, integrantes da Administra確o Indireta por forga do disposto no art. 4 do

Decreto-Lei n.° 200, mas tamb6m outras entidades estranhas a ela, como os servigos sociais

aut6nomos (SIⅣA, 1978).

0 que temos no caso vertente nao 6 distinto: trata-se de mera convers肴o de autarquias

corporativas em pessoasjurfdicas de direito privado, mag ainda assim organizadas especi-

almente para o desempe血o da chamada負polIcia das pro窟ss6es･･, e, po直anto, genetica-

mente destinadas ao宜m exclusivo de atendimento a servi9o de interesse social, em colabo-

ra確o com o Poder Pdblico･ N着o vislumbro, portanto, maiores problemas em delegar-se a

elas o exercicio restrito de atos de policia, desde que se o faga por lei fomal e de modo

expresso, 1imitando-se tal exercicio aos temos da autoriza碑o legal. Neste sentido, a altera-

韓o da situa車o jurfdica das entidades de fiscaliza確o de profiss5es regulamentadas, mais

esta vez, somente pode operacionalizar-se por inteiro ap6s a convers着o da Medida Provi-

s6rian･° 1 ･349-36, e reedi96es, em重ei, o que apenas ocoⅡeu em 28 demaio de 1998.

Como ja vimos, os atos de policia passfveis de delega確o nao chegam, como 6

evidente, a capacidade tributaria ativa, restrita a Administra確o P｡blica･ Por isso mesmo, a

reda辞o originaria da Medida Provis6ria n.a 1.549-36 era ainda mais so卸vel do que a da Lei

n.a 9.649, posto que aludia a inst血igao e cobranga de taxas e emolumentos. No texto da Lei,

figura apenas a possibilidade de fixa碑o, cobranga e execu確o de contribuig6es anuais

devidas por pessoas fisicas oujurfdicas, pregos de servigos e multas.

Ja aqui precisa evidenciar-se que as "contribuig6es anuais devidas por pessoas

fisicas oujuridicas", mencionadas no art. 58, § 4.0, da Lei n.° 9.649, nao podem evidente-

mente ser confundidas com as versadas no art. 149, ccrpzft, da Constitui確o,ja que estas, em

primeiro lugar〕 podem ser institu王das exclusivamente pela Uni肴o, e, em segundo, sua insti-

tui確o, fixagao e cobranga exigiriam a delega碑o de capacidade tributaria ativa a particula-

res, o que efetivamente nao e possfvel･ Do que aqui se trata 6 apenas das anuidades dos

Conselhos, entendimento seguido pelo Superior Tribunal de Justiga, ainda que nao consi-

dere aceitavel a conclus肴o (sobre competencia) da ementa abaixo transcrita:

" cOMpE兜Nα佃V7朋棚. cO楯ELHα DE F/sc#Ltz4 c;L4~o DE pR OF膳sGEs'

REGC/��ﾔT駟�D�2��UУ5R案蔗�h吩4�ﾊR�:�%$�闖4DR�4�yioILt66廼0

NO JNTER左端EDA CA 7EGOR舶PR｡F/51S[O棚L. COBRAN種4 DEANUTDADES

Se昭xecJ/釣7o /el7ipor o阜ieto # cobraJ㌘a 4ねco扉7`J‘b蹄’��W2�ｧｦ��剃ｧｧFW&R���R��2�6�&U�

oo’｡//.a pro胸s,J‘oml rcF orr. J49, "c印/rt'リ, compete ｡ Eg7.e'耕.ai J. ase?｡o cJec繭.手



sob7‘e etJe庇L′al coJZ岬ito de co77?peta7zcia,’5,e, Jod仇Ji�ﾂ�2�W�9�ﾖ���Dｩ%｢��｢�6�#r鬻ﾘ�0

/Je m2祝’dα庇s, z’s,to e',加7’eceiia5p7.itJ/rdasp7.e男’s存zspelo仰iigo 58, § 4. 0, dα Lei7z. a

9･ 649,庇J998, co均7eteJ2ie para deci擁’r o r’7zcidem`e s'er4�pEg/.毎-ia 2. ase印o.

2･ CON脇ITO DE COMPET玖ICL4.劇ECUG4~o FJS'G4L. A execll師o cz//’o ofy.eto

e'a cobranfcJ de con/rib���fcfW2�6��也FW&W76R�F��6�FVv�&����&��6柳��ﾂ��4b�7ｧ'B�

149, ``ccやut'’J deve sel■ processada eju脅ada pela /z/stJ.fa Fedelメa/. Co]卵J.to ｡o-

nheciclo para declarar competente o MM. Ji/J’z Federal da ycWa de Uberl(紡枕’cz,

MG. " (STJ, I.a SEC:Å0, CC 22200/MG (98/003 1687-6), decisao de o9/09/1998, DJu de

28/09/1 998, p･ 2, Relator Ministro Ari Pa喝endler, decis肴o un会n血e; gr挽i)

A referencia a competencia das Seg5es do STJ 5 aqui particulamente elucidativa,j各

que, nos temos do a正9, § 1･° e 2･○, do Regimento工ntemo daquele Colendo Tribunal, a

compet台ncia das seg6es 5 fixada em fungao da natureza da rela車ojurfdica litigiosa, caben-

do a Primeira Se確o processar ejulgar os feitos relativos a licitag6es e contratos administra-

tivos; nulidade ou anulabilidade de atos administrativos; ensino superior; inscri鋳o e exer-

cicio profissionais; direito sindical; nacionalidade; desapropria鐙o, inclusive a indireta;

responsabilidade civil do Estado; tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuig6es e

emprさstimos compulsdrios; pre9os p心blicos e multas de qualquer natureza; direito p心blico

em geral, salvo ○s mencionados nos itens I,重賞e工工1 do § 30 do mesmo dispositivo. A

Segunda Se車o, diversamente, cabe processar ejulgar os feitos relativos a: dominio, posse

e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropria車o; obrigag5es em

geral de direito privado, mesmo quand○ 0 Estado pa正cipar do contrato; responsabilidade

civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado; direito de患milia e suces-

s6es; direito do trabalho; propriedade industrial, mesmo quando envolverem argtii確o de

nulidade do registro; constitui確o, dissolu確o e liquida確o de sociedade; comercio em

geral, inclusive o maritimo e o a6reo, bolsas de valores, instituig5es financeiras e mercado

de capitais; falencias e concordatas; titulos de cr6dito; registros p心blicos, mesmo quando

o Estado pa誼cipar da demanda; direito privado em geral, salvo ○s mencionados no item IV

do § 30 daquele剥壬igo regii皿ental.

Contrariamente, as置nultas podem e deve宣n ser aplicadas pelos conselhos, ainda que

agora com personalidadejuridica de direito privado, ja que, sendo como sao san95es, sua

aplica確o e cobranga 5 atributo inerente ao exercicio das atividades de policia, havendo na

hip6tese expressa delega確o de lei em sentido estrito.

As certid6es correspondentes aos seus crさditos (referentes as contribuig5es anuais,

pre9os de seⅣi9os e multas) const血em輸se como titulos executivos ex両udiciais,さo que diz o

§ 4.° do art. 58 emsuaparte fmaL Ora, nao se dizaqui, como de fatojamais sepoderia dizer, que

tais certid6es sao certid6es de divida ativa, porque /諸o o s'do: mos temos do art. 2 da Lei n.a

6.830/80, constitui divida ativa da Fazenda Pdblica a defmida como tributiria ou nao-tributaria

na Lei n.° 4.320, ben como qualquer valor cuja cobranga seja atribufda por lei ds entidades

descritasno a乱1 da重皿esmaLei (a丘2, § 1･○)･ Por〇両o 1ado, o re危rido a此1 detem血a quea

execu車ojudicial para cobran9a da divida ativa da uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos

Municipios e respectivas autarquias ser鉦egida por aquela Lei e, subsidiariamente, pelo C6digo

de Processo Civil･ Arrola, pois, de foma taxativa aqueles que podem langar mao da execu辞o

宜scal, o que蕗o indui qualquer pessoajurfdica de direito privado.
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As pretendidas ce正d6es podem quando muito ser, po巾anto, t血los executivos

extrajudiciais, inserindo-se no disposto no art. 585, VII, do CPC. Bntretanto, ha que se

considerar que toda a sistematica de nosso processo de execu確o aponta no sentido de

reconhecer como tftulos executivos extrajudiciais apenas aqueles constituidos ou atrav5s

de chancela es触al (como nos incisos V e VI do a正585 do CPC), oubilateralmente (como

em todos os demais)''.巳m ou廿as palavras: em noss○ ○rdename加o juridic○, somente os

entes pdblicos podem constituir unilateralmente seus t血los executivos extrajudiciais, como,

alias, esta manifesto nas seguintes decis6es do pr6prio Superior Tribunal de Justi9a:
`pROc斑s境4L c/現L.旗EcuCA~0. c0N�F��DT�$U%H-�ｺ#B�DR�9$ﾘ-�D�

H'TULO EXECUHVO. 1NELl'JS兜NC規. JNTELIGENCJA DOS ARTS 585, JJ, E

586DO CPC.

M鐸777o LJi/bscrito pelo eventき/al devedol･ e cu調’J7ado pol･ dz/c蹄estemi′nhcz5', o con/7.ato

de abertura de cre'd芳o /75o e'n'初lo鉄-eci/tivo餅-/7`c7/’udz’cia/, crJ’77da que a exec堆Go

se/‘a i7柑れtz'dcz com鉄-かato e印/e os lanfcmel7tos〆qllem虎W’dczmente es'clarecidos,

coln explicifac勧めr cdlci/los, da即'�Dｨ�V6W2�R�F�2�7$｢蹤Rr���2�3rプ��F�2���&����FPm’辞o

e a evol準Go do de'排’to, pots esLres諦o doc��VﾃwF��茲貳�FR��ｨ�W2r�8,ｶ8ｼ��f7"�&ﾖ8ﾚ4v��x��

partic互7o己/ o devedo7: Precede′7te da Seg甲77da Se印o. Rec��萋ｦ��YjfV6��ﾂ��ｮ����v�4ｨ�bﾐ

do. ” rs,Tl 4. "r裾mcz, RESP /30871/RS; decz’露o de 11/02//999, DJde I 7/Oj/J999, p.

207, Relat｡r MJ‘m’s'かo Cesar As/ol■ Rocha, cJec/’sGo zinGm’meJ

``CON獅A T0 DEABERTURA DE CRED1T0. LJ’mitcrJ7do-se cz ense/’czr crpossibi/idac7e

de zftllizczr-se de c/`e'df.fo, obrz‘gr cやelias印fem se dr‘岬5e a pl’oplcialメ0 m寂;o. Nao

rej?ete少/alquer obr;‘ga締o dc7 ozitra pc7/'te, menos a/’肋cr /iquidcr, cel･ta e em.gz've/.

JJ7堂)ossi挑‘/idczde de o fz'短lo coi7?pletczr-se com鋤-���F�2���<�vV6芳�2��Vﾆ���啖����f薬�2�8�Rﾐ

dor gi/e s'Go Joαii77e/7tos 1/nilatelメaJ’s. Nao e'dczdoあi/7jr融/i?6es de cre'd/’to crial･ rei/i'

pr唾フ/.ios Zz'寂los exec己itz’voF, pl･el･Iメogatん7a p/`匂/'/’a dcz FcL7endcz Piibliccr. Ente/?dJ’mel7-

t｡ gz/e 77Go se crlte′･a em vJ‘J`/zlc7e da mo銅第cagGo 7’J7Z7.odzL7idc準ela Lei n. a 8.953/94,

poi持7Go cz/as'tadc7 cz鉄~igGncJ.a de /iqi/j.dez e ce/.teza col7stcr所e do c脇.go 586 do CPC.

別4BARGOS DEC班RA71C粗｡S:. MUL7H. At/sG/7cJ‘a de f/nda′7?enta率わ. J77tz/7.to

proc/’cu脇7at6I'lo nGo eW‘de′7cic7do･ J/egalidc7de da mL/lta i/7型)osta. ” /S,T嶋3. “ r�ﾓv7"ﾀ

RESP /16994/PR, dec;’諸o de 06/08//99β, DJ de /2/偽//999, p. 142, Relator M巌’r-

Zro Ec九tcWc7o Rlbez.ro, dec/’電池i//福部’me)

``cONTRi47o DEABERrL/RE DE cREDi7io. L勅q擁蹄Do-s富A ENs'E班RA UHLJz4_

c4~o DE DE斑別n梱｡L4 Q班^′7z4, M~｡ c｡jvsc/Bs孤α4 OBRI朗cL4~o pE朋-

GAR Qび包VTL4 DE醐DA,胴S乃NDO CORRESPONDENCZ4 COM0MO_

DEL0 pREnsTONOARTIGO 585, ITDO c.p. c. JMpOss形見肋ADEDE 0 HTULo

co｣泌pLE7:±lR-sE cOM且x乃教TOs FORNEcのOs PEL 0 pR 0pRn CRED 0R Q UE

融o D｡CU楓′TOS朗¥耽A TE鎚鯖. NA~｡ EDL4DOAS踊SHT〔竹C泡SDE CREDHO

c尺舶R s旗眉pR0pRIOS HTULas,EXEcu勤IOs, PRERROGAH)規pR0pR祝DA

用ZE^増A P uBLIC4･ ” rsT/ 3. "ri//.mc7, R挑,P 29597/騰,虎cz‘Ls'Go de 1 0/鵬//993, DJde

J3/O9//993, p･ I8･ 55P, Relato′･ Mr.m’fz7.o Ecカfclr｡o Rz’be7./’o, decz.諸o por 777crz.or7.c7/

Jatendo decidido o STJ que as anuidades previstas no art. 58, § 4.°, daLei n.a 9.649

nao se confundem com as contribuig5es versadas no art. 149, cc7p沈, da Constitui確o, como

mencjonamos acima, conclui-se forgosamente que C`a certidao relativa aos creditos decor-



rentes", como mencionado no tal paragrafo do art. 58, e que seriam titulos executivos

extrajudiciais, o serao apenas quando referentes as multas aplicadas no exerc王cio da ativi-

dade de policia delegada por lei. Isto porque, neste caso, ainda que a entidade de fiscaliza-

鋳o profissional seja dotada de personalidadejuridica de direito privado, ela exerce fun確o

pdblica delegada por lei, impondo a san確o dai decorrente mos limites deste mesmo exerc王-

cio. Pode, por isso mesmo, constituir unilateralmente o titulo executivo extrajudicial respec-

tivo apenas e unicamente neste contexto, e em nenhum ou廿o. Nas hip6teses de amidades

e pre9os, en廿etanto, a melhor hip6tese ao alcance destas entidades seria, em tese, a a9肴o

monit6ria.

Quanto as multas, as mesmas poderao ser desde logo executadas, mas as respecti-

vas execug6es evidentemente nao poderao serprocessadas pelo rito daLei n.a 6.830, e sim

pelo previsto no Capitulo pr6prio do C6digo de Processo Civil Esta constata確o leva-mos

forgosamente a conclus肴o de que as execug5es fiscais em curso ja nao podem ser proces-

sadas ap6s a entrada em vigor da Lei n.° 9.649, porque os exeqtientes perderam condi9ao de

legitimidade para sua propositura, em face da alteragao de seu regimejuridico, com o que 6

inafastavel a extin確o do feito.

Chegamos, fmalmente, a fixa確o da competencia da Justiga Federal. Nao vislumbro

a ocorrencia de vfcio de inconstitucionalidade neste particular, porque o famigerado § 8.a

do art. 58 da Lei expressamente preve a competencia da Justi9a Federal para a aprecia確o

das controv5rsias que envolvam os conselhos de fiscaliza誇o de profiss6es regulamenta-

das邸/aiつめ77o e,ve′･cz'cio dos s'ervifos cr eles delegados, co#/orme d碑7osto no ccやz/i, ou

seja, cやellcrs qz/anto aos servifos de.輝calz’zaタdo. Dai que serao de compet含ncia da Federal

apenas e t5o-somente as controv6rsias que versarem as atividades-宜m dos Conselhos,

｣ amais suas atividades-mei〇･ Neste sentido, os atos disciplinares praticados por seus diri-

gentes sem obediencia ao devido processo legal consagrado no art. 5, LIV, da Constitui確o,

ser肴o passfveis de controle jurisdicional perante a Justiga Federal, inclusive pela via

mandamental; como as san95es de carater pecuniario refogem a aut○○executoriedade dos

atos de policia, mesmo para os 6rg肴os integrantes da Administra確o (MEIRELLES, 1 993 :

121-2), as execu95es movidas para a cobranga das multas (e Ls'oi77ente delas, que sao pena-

1idades inerentes ao exercicio do poder de pol王cia) serao processadas perante o Juizo

Federal, ainda que de foma alguma pelo rito da Lei n.° 6.830; de outra parte, nao o serao, em

ner]huma hip6tese, as a95es relativas a cobran9a das anuidades ou pre亨os de servi亨os

(que n5o poder着o se fazer pela via executiva), vez que nao respeitam diretamente a fiscali-

za確o das proflss6es regulamentadas, objeto da delega確o tratada na Lei n.a 9.649/98.

Nestes casos, a competenciaさindiscutive工mente da Justi9a dos巴stados, por cuidar-se de

mero interesse de pa誼culares､

A situa確o, mais umavez, n5o 6 nova: e o quejまse dano caso de impetra辞o de

mandado de seguran9a con廿a ato de reitor de universidade pa誼cular, apenas para dar urn

exemplo recomente na Justi9a Federal; do mesmo modo, ainda que as sociedades de econ○○

mia mista nao estejam contidas no rol do art. 1 09, I, da Constitui確o, a Federal 6 competente

para processar ejulga｢ os mandados de seguran9a impe廿ados contra加os praticados por

delegag各o da Uniao2.

Por todos estes motivos, entendo que nossos正bunais vein enfbcando equiv○○a-
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damente a mat6ria, fazendo uma leitura exageradamente ampliativa daquilo que se cont6m

no art. 58, § 8.a, daLei n.a 9.649/98, o qual deve ser aplicado /i/erc脇?e庇e, isto 6, apenas no

que conceme ao exercicio das atividades de policia delegadas, tal como consta de sua parte

fmal. Esta orienta確o ampliativa talvez se explique pela influencia do Enunciado n.a 66 da

S血nula de Jurispmdencia do Superior Tribunal de Justi9a3ブhqie claramente superado pela

Lei･ Mais adequado a atual realidade nomativa sobre o tema me parece o seguinte ac6rdao

da 2･a Tuma do Tribunal Regional Federal da nossa 2･a Regiをo:

`PROCE挑,0 αV耽- COMPE兜NC規- SER VTC0SDE F応CAL彪A G4~o DE PRO-

FL5SOES:

I - Em Je /ornando os ferγi?os de〆sca/iza!姉o de pi･o�73fW2�V蹤芳�FW2�FR�6���GFVﾊP

prr‘vado, raz奇o ndo hd para争/e a aQdo de execz/fdo de dz'vz.da fenha c乙/rLso na

Jz/s'tif｡ Federcz/. S6 podem ser pJ.opostas nesta Ji/stJ.タa ag6es em gue a Unido

tenha z.nteresse, 4J�gFW6R�儲ベ�fgｦV蹤R�sv���&W6V蹤R�6�6�����sv�2�ﾖ�襷�F�2�FR�ｦVw｢�

/`anga em gue a己/toridade coato′･a p7■ati即ie ato decor′■ente do exercJ'cio de〆in-

�F��FVﾆVv�H,ﾉy｣�3WFW6R�F�ﾖ&X�fﾘﾍｦ��fVﾈ5V6�F��7'�ﾌ�ｨ�b�

〃 - Agravo i/7岬rovido･ ” I埠F da 2. “Regz.do, 2. ” rim77cz, AI n. ° 97. 02. 42269÷8-RJ,

deci諸o de 06/Oj/98, RelatoJ. Ju.z Cc短ro Agi/icz/; decJ’諸o 1/ndm’meJ

Com a ressalva de minhas posig5es, acima expressas, quanto as execug5es por

multa e a inexist6ncia de titulo executivo extrajudicial quando se tratar de anuidades e

pregos, entendo ser esta a orienta9ao mais acertada sobre a mat6ria.
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasilei重･o. 18.u ed. 2.n tii. atualiza?ao

por Eurico de Andrade Azevedo, Dさcio Balestero Aleixo c Jose Emmanuel Burle Filho.統o
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Janeiro, Re､′ista de Direito Administrativo. Funda9ao Get｡lio Vargas, v. 132, abr./jun.

1978, pp. 241-55.

1 Citando Massimo Sever○ ○iamini c Michel Stassinopoulos,獲embra, na Europa, os casos de

policia das estradas de危rro, dos corpos de ､′igi胤cia urbana comunal, dos co叩os particulares

de vigilancia florestal, das concessionarias de servigos phblicos etc･ Rafael Bielsa, ainda que

advogando a indelegabilidade do poder de polfcia, admite a outorga de poderes limitados e

expressos ao concessionario, de modo a tomar mais oportuna e eficaz a presta申o do sen′i9o

(POMPEU, 1977: 439).
2 For exemplo: "Con封ito de competencia･ Mandado dc seguran9a. Sociedade de economia

mista･ As sociedades de economia mista 〃｢賓o =tigam perante a Justi9a Federa申sso s6 acoiltece

excepcionalmente quando agem em nome da Uniao Federal, por delega9蛋o desta, suj.eitando-se

entao, mos mandados de seguranca que atacam os atos assim praticados, ao foro federal.

Hipdtese em que o mandado de seguran9a ataca ato de ges鰹o da pr6pria sociedade de economia

mista. Competencia da Justi?a Estadual.''(STJ, 1." Se9ao, CC n.0 16464/PA, decisao de 08/05/

1996, DJU delo/06/1996, p. 20.263, Relator Ministro Ari Pargendler, decisao unanime)
] Enun’ciado 66 da Sdmula do STJ: "Compete a Justi9a Federal processar ejulgar execu9ao fiscal

promovida por Conselho de fisca=za商o profissional".

*/���W｢�F��停�)���gﾙMﾐm1衣N//｡/.(;/’-A/, c坤ecJ’al/’zado鋤鍬ec��4ﾂv｢��b��v63r��籵

�w��2�(�R��fX�B��g$ﾀi/o Co〃6.//柄cJonal pL./a PUC-/ilo.



FORTALECIMENTO DO JUIZ NATURAL

Val6ria Medeiros de Albuquerque*

A Constitui確o Federal Brasileira de 1988 ao dispor em seu artigo 5, inciso XXXVH-

"N肴o havera jufzo outribunal de exce確o", veio a consagraro excelso princfpio dojuiz

natural, pr5-constituido, vedando a constitui確o de juiz "ad hoc" para o julgamento de

deterininada causa.

No direito comparado, surgiu pela primeira vez o conceito dejuiz natural na

工nglaterra. No direito espanhol nao se usa a expressao juiz natural que 5 substitufda por

juiz competente, tal como se ve na Constitui9ao de 1876, art. 16 e no art. 28 da Constitui確o

Republicana de 193 1.

Ja o direito alemao emprega a expressaojuiz legal. 0 art. 105 da Constitui確o de

Weimar dispunha que nao poderiam ser criados tribunais de exce9肴o e que ningu6m pode-

ria ser subtraido de seujuiz legal.

No direito brasileiro o principio do juiznatural esta consagrado no art. 5°, inciso

XXXVH: `CNao haver各Juizo ou Tribunal de exce確o."

Os tribunais de exce韓o, vedados expressamente na nossa Lei Maior, violariam o

principio do juiz natural, uma vez que seriam 6rgaosjudicantes a que se conferejulgamen-

to de crime ex post患cto.

Evidente que estes Tribunais devem ser banidos do nosso direito por serem aten-

tados aJustiga, ja que voltados para fins especificos e muitas vezes compostos por

pessoas sem qualifica砕o profissional ou sem garantias pr6prias da magistratura.

Nao se deve entretanto, confundir o tribunal de exce申o com ajustiga especializa-

da; esta dltima encontra rafzes profundas no nosso direito constitucional, com preceden-

tes encon廿ados em quase todos ospaises, por南o ser possivel acumular em urn

心nico　6rgao judicante toda atividadejurisdicionaL

0 juiz na血ral e ojuiz legal, o juiz constitucional. 0 princlpio dojuiznatural ocone

pela distribu華o dos f抽os no brasiL Todo cidad蚤o tern direito de serjulgado pe工ojuiz

competente na 6poca.

Na li申o deJOS丘FREDERICO MARQUES, no seu MANUAL DE DIREITO PRO-

CESSUAL CML:
"A jurisdi9ao pode ser exercida apenas por 6rg肴o previsto na Constitui辞o da Repd-

blica: 5 o princfpio do juiz natural oujuiz constitucionaL Considera-se investido de

fun亨5es jurisdicionais t肴o s6, o juiz ou tribunal que se enquadrar em 6rgaojudici各rio

previsto de modo express○ ○u implicito em nomajur王dica constitucional.''

Nao se deve alegar inconsist6ncia entre o principio do juiznatural com ojuizado

penal militar, o qual est各estmturado em bases prede宜nidas e po正anto, em conson含ncia

com este principio, ou entender-se como exce尊o a este principio a existencia de foro
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privilegiado, concedido pela Constitui確o Federal, como exemplo, ao Prefeito de ser julga-

do perante o Tribunal de Justi9a e a de Deputados Federais, Senadores e Presidente da

Rep同1ica de serem processados ejulgados pelo Supremo Trib皿al Federal･

No direito brasileiro, a garantia do juiz natu輪l 6 principio iuscrito na Constitui舞o

emmais de un texto e isto, pelo relevo que ten emnossas instituig6es politicas o PODER

JUD工CIÅRTO, consagrado o referido principio no art. 5, inciso XXXV, da Constitui確o

Federal, que disp6e:
"A lei n5o excluira da apreciag肴o do Poder Judicidrio les着o ou ameaga a direito･"

Assin, ojuiz natural deve ser entendido nao apenas como ojuiz da sentenga de

primeiro grau, mas nele devem estar inclufdos todos os Juizes e Tribunais chamados a

血tervir em detem血ado危ito.

E insuficiente apenas reconhecemos a preponder餌cia do principio do juiz

natural como foma de seguranga nosjulgamentos brasileiros, faz-se mistertamb5m que

os julgados al5m de serem feitos por julgadores pr5defmidos, tenham estes tanb5m as

condig6es necessarias a sua disposi車o para que possam efetuarjulgamentos mais rapi-

dos e mais perfeitos aumentando a credibilidade do aparelhojudic治rio, via aplica確o ine-

di如a das senten9as aos casos concretos.

NO XⅣ CONGRESSO BRASILE腺o DE MAG工STRAms realizado em Fo直aleza-

Ceara, entre 20 e 24/09/95, assimpronunciou-se, muito acertadanente, o Exm° Ministro

EDUARDO TEIXEIRA, ilustre membro do Superior Tribunal de Justiga:
"Proliferam-se processos e recursos processuais e faltan recursos materiais para o

juiz同bamaし''

Esta 6 efetivamente uma grande verdade, principalmente no tocante a Justi?a

Federal, uma vez que a quantidade de processos 5 massacrante e faltam recursos materiais

e hum餌os pa輪o Juizt脆balhare exercera d揃cil a巾e deJULGAR.

0 Juiz de primerio grau, principalmente, deve ser fortalecido, pois ele 5 a base da

piramide, isto 6, quem primeiro decide mos autos.

Como sugeriu o Exm.°Ministro EDUARDO TEIXEIRA, deve haver rna selegao

mais forte e rlgida de magistrados como tamb6m a cria碑o urgente da ESCOLA DE

MAGISTRATURA DA JUSTIC)A FEDERAL e entendo a mesma como destinada nab s6 a

foma確o de Juizes novos, mas tanbさm a atualiza確o, reciclagem e aperfei9oanento dos

Juizes antigos,

A Eminente e brilhante Jufza Dra ELRANA CALMON, membro do Tribunal Regio-

nal Federal da I.a Regiao, em recente pronunciamento sobre o C`Poder Judici紅io no Brasil

atual”, realizado naJustiga Federal, Se確o Judic治ria do Rio de Janeiro em 19/05/95, bern

como no "Painel de Debates do PoderJudici餌o e a Impreusa", realizado pelo Centro de

Estudos Judicidrios do Conselho daJustiga Federal em 24/11/94, emBrasflia-DF, discor-

reu sobre as perspectivas futuras da Justiga Federal, oferecendo sugest5es, das quais

destaco as segu正tes:

"i - A chave para chegar-se a solugをo est各no fortalecimento da base da

Dir急mide Delas Escolas de Magistratura, por via das quais poder着o ser osjulgadores

melhor selecionados, memor acompanhados no seu desempenho e submetidos a



reciclagens, a exemplo do queja existe no estrangeiro.''(grifo nosso)
"2 - A valorizac肴o quantitativa e qualitativa do trabalho dos Ju子zes, cria crit6rios

objetivos e transparentes no acesso a carreira." (grifo nosso)

Acrescento a estas brilhantes sugest6es da Dra ELIANA CALMON, a cria辞o

urgente dos JUIZADOS ESPECIAIS e PEQUENAS CAUSAS na Justi9a Federal, que

especialmente nas Seg6es Judiciarias do Rio de Janeiro e Sao Paulo, que tern sua 1.a

instancia, ou base da piramide atravancada e sobrecarregada de processos, alguns destes

efetivamente simples e repetitivos, mas como a quantidade sempre prejudica a qualidade,

acabam as partes ficando prejudicadas na rapidez da presta確o jurisdicional.

A15m do mais, para o cidadao que entra com urn processo na Justiga, o seu 6 o
"dnico''e merece preferencia na aprecia車o pelo Juiz.

Perde-se o brilho do "Magisterjus dicit''(ojuiz diz o direito) se, naverdade, deste

apenas se espera a demorada sentengapara que sepromovam os recursos. 0 primor de

uma sentenga deve nascer das macs dejuizes que contem, al6m de seus esfor9os e suas

capacidades, com todo o apoio necessario para uma melhor e menos tensa fluencia de

seus serv180S･

A tarefa dejulgar, como urn misto de trabalho cientiflco e artistico, objetiva trans-

cender as contendas humanas, deve estar acima delas, criando direito, dando a u血a das

partes o poder coercitivo de impor a parte contraria o respeito ou o atendimento a seu

direito ecom isto, alcan9ando a t着o almejada JUSTICA, alem decontribuirpara que se

chegue a SEGURANCA JURfDICA, daf efetivamente decorrendo a paz social, o ben estar

e a seguran9a de toda a coletividade･
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S誼dpse do prom-mciamento rca=zado pela D【∬　ELIANA CALMON　れo PAINEL DE DEBATES DO PODER

JUDICIÅRIO E A IMPRたNSA, rea庇租do pelo Cent｢o de Estしidos Judici壷os do Conselho da Justi曾a Fede噌1, em 24/

11194, Brasilia, DE
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MANDADO DE SEGURANCA:
ヽノヽ

ASPECTOS ALUSIVOS A COMPETENCIA

Arnaldo Esteves Lima*

0 nosso C6digo Civil, em seu a巾･ 75, de fbrma concisae lapidar, prescreve que負a

todo direito corresponde uma a9ao que o assegura". Fiel a essa I-egra, tendente a assegu-

rar a liberdade individual e aprote車o a direito outro, 1iquido e certo, ameagado ou violado,

ilegal ou abusivamente, por ato de autoridade, a CF, no seu art. 5, LXVⅡI e LXIX, respec-

tivamente, inst血i o habeas co′p棚e o mandado de segu重･an9a como a96es conesponden-

tes a garantia de tais direitos essenciais. Nao 6 demasia dizer que os dois institutos s肴o de

excepcional relevo em nossa ordem nomativa, tendo em conta as objetividadesjuridicas

a que visam proteger. 0 desiderato deste singelo escrito, no entanto, sera a abordagem de

aspectos alusivos a competencia para ojulgamento de mandado de seguranga. 0 assunto

tern sido examinado, reiterada重nente, em nossa doutrina ejurisprudencia. Entretanto, nun輸

ca ser各excessivo relembrar o que 6 importante e sigiiificativo, em nosso dia-a-dia.

Para deteminar a competenciapara ojulgamento da a確o em foco, a CF宜xa, como

principio bdsico, n肴o unico, o da hierarquia funcional da autoridade apontada como coatoral.

A despeito dessa orienta確o-matriz, tendo em vista aregra contida no inciso I, do art. 109,

que preve a co重npet台ncia da Justi9a Federal parajulgar as causas em que a U巳autarquias

e empresas pi'iblicas federais forem interessadas (a子incluindo輸se, por extensao, tambem as

允｡da96es instituidas pelo PoderP的1ico -art. 37, daLei Major- ejurisprud台ncia do STJ

- p･ex･ RSTJ 4/1245), ajurisprud台ncia, momente a do ST巳embora com珊ndado dissenso,

orienta-se no sentido da prevalencia dessa regra sobre a que esta contida no inciso VⅢ,

do宣nesmo a誼go, quand○ 0 coator fbr autoridade que se sし1bmeta, originariamente, ajuizo

diverso do federal, especiahnente ao estaduaL Esta 5 a orienta確o que resulta da S心mula

no 5 1 1, e que vein sendo reafi宣･madapela Excelsa Cone.

A norma inscritano item I, do art･ 109, constitui-se em壁g壁gal de competencia

atribuida aosjuizes federais. Logo, figurando uma das pessoasjurfdicas ali apontadas em

uma das c｡ndi亨5es processuais referidas, caber講Justi9a Federal, em carater absoluto,

processar ejulgar a causa,重'espeitadas, obviamente, as exce96es que o mesmo preceito

cont6m. De outra parte, a noma contida no inciso VIH,型垂especial, atribui aosjuizes

federais competencia parajulgar "os mandados de seguranga e os habeas data contra ato

de autoridade氏deral, excetuados os casos de competencia dos tribunais罵derais･'. Pare-

ce que a especialidade dessa no宣'ina restringe a generalidade daquela (inc. I). Tal sign描ca

dizer que, embora o mandado de seguran9a seja, tamb6m, ±, a competencia da Justi9a

Fedei●al parajulg紅o s6 ocorre qしiando a autoridade coato宣･a fbr罵deral (ai incluidos os

atos de autoridades outras ou mesmo de pailiculai.es, desde que praticados por delega9肴o



federal). Isto pelo que dimana, em princfpio, da CF. Tal inte甲reta辞o mais resguarda a

eficacia do inciso VIⅡ, pois, do contrario, tudo estaria contido na abrangencia do inciso I,

魚zendo do VH工preceito de pouca ou, quem sabe, de nenhuma utilidade, pressupond○○se

que seu alcance nao seja aquele deteminante da fixa鋳o de competencia telTitorial e nem

mesmo funcional entre os varios 6rgaos e graus da Justiga Federal, pois aquela encontra

solu確o em principios contidos nas leis processuais e estaja estava solucionada, antes,

pelapr6pria Constitui確o, art. 108, I,�ﾂ�2�2���陳�亭

Quand○ ○ju王zo na血ral da autoridade local (estadual, dis宙tal ou municipal), para

tal慮m, for o de 1.° grau, a quest肴o nao oferece dificuldade, nada obstando a submissao do

controle jurisdicional do seu ato acoimado de ilegal ou abusivo, ao Juizo Federal do

respectivo territ6rio, pois ai estar各preservada a hierarquia. Quando, todavia, tal jufzo

nat皿al允r o de 2.0 grau, vale dizer, o Trib皿al de Justi亨a2,さque, na pureza dos princ工pios,

especialmente o federativo, a mat6ria encerra maior dificuldade. i que se estaria a questio-

nar, perante aJusti9a Federal, at○ ○ comissiv○ ○u omissiv○ ○ de autoridade que, para o宜m,

deveria ser submetido, originariamente, a Juizo de 2.0 grau do respectivo Estad○○membro.

Exemplo disto seria urn ato do govemador, do presidente da Assembl5ia, de urn secretario

de Estado ou de umjuiz estadual, que venha a ser impugnado por uma empresa pdblica

federal, via mandamus. Tal ato seria impugnado em 1.0 grau da Justiga Federal, quebrando

aquele principio hier各rquico. Penso que o Plenario do STF, para contomar tal dificuldade

e quebra de principios, vein de proferir, majoritariamente, decisao resultante dojulgamen-

to do R且176.881-9 (DJ de 06/03/98, p. 1 8), muito engenhosa, darelatoria do em. M血is血o

ILMAR GALVÅ0, com a segu血te ementa: "MANDADO DE SEGURANGA IMPBTRADO

POR A日払RQulA FEDERAL CONTRA ATO DE ⅢIz DE DIREITO. cOMP巳T宜Nc工A.

Em principio, qualquer a申o proposta pelos entes relacionados no inc. I do art. 109, da

Constitui確o 6 de competencia da Justiga Federal. Tratando-se, entretanto, de mandado

de seguranga, que, em nosso sistemajurfdico-processual, se rege tamb6m pelo princfpio

da hierarquia, preve o inciso VIII do mesmo dispositivo a competencia dos tribunais

federais, obviamente, em raz肴o do respectivo grau hierarquico. Em rela9着o aos juizes

federa’is, a competencia 5 dos tribunais regionais federais (art. 108, I,�ﾂ�F��6�'F��F��&W�Bﾐ

blica), regra que, por simetria, 6 de aplicar-se aos juizes de direito. Ac6rdao que, por

encontrar-se orientado no sentido exposto,蕗o merece reparo. Recurso extraordin㌫io

n肴o conhecido''.

Este importante precedente indica urn rumo interpretativo a seguir, embora nao

resolva, totalmente, a quest着o. Isto porque a competencia originaria dos TRF's 5 restrita a

atos do pr6prio tribunal ou dejuiz federal3. Logo, e perfeita a similitude quando o coator

forjuiz estadual e impetrante uma das pessoasjurfdicas arroladas no inciso I, do art. 109.

A dificuldade, todavia, ainda remanescera quando o coator for outra autoridade cujos

atos se s可eitem, para tal角nalidade, originariamente, ao respectivo Trib皿al de Justi9a･

Nesse caso, estar輸se-ia, ao remeter a questao para o TRF da regi肴o, alargando, qui車em

demasia, a sua competencia origin㌫ia. Por outro lado, estar-se-ia res正ng血do a compe-
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t6ncia originaria dos Tribunais de Justiga dos Estados, prevista nas respectivas Consti一

山i印es.

Como se nota, ao excepcionar o principio vetor resultante da CF, qual seja, o de que

na a確o de pedir seguranga o jufzo natural 6 definido, normalmente, pela hierarquia da

autoridade coatora, deparam○○nos com d沌culdades que resultam do sistema const血ci○○

nal. Tais problemas, no entanto, merce do labor interpretativo, haverao de encontrar, em

cada caso, adequada solu確o, preservando-se os principios nomativos aplic各veis, prin-

cipalmente aqueles que emanam diretamente da C且

Como se fala em reforma do Judiciario - o que, alias, 6 premente -, seria, talvez,

oportuna a supressao do referido inciso VⅡI, tendo em vista que, em tal precedente,

embora por maioria, a Suprema Corte reiterou a subsistencia dajurisprudencia conde’nsada

na Sdmula 51 1, ao recusar suprimir do seu texto a expressao C`inclusive mandado de segu-

ranga", tal como sugerido em seu voto, pelo Relator originario, em. Ministro CAELOS

VELLOSO, salvo, naturalmente, nova re創ex肴o da Excelsa Co競e sobre o assunto.

Bibliogra允a :

' constitui確o Federal, arts. 102, I, a, 105, I, i, 108, I, j2, 109, VⅢ e 125, § 1.°, c/c nomas de

Constitui?5es Estaduais e Leis de Organiza印o Judic融a - LOJ - dos Estados, alem da LC 35/79,

art. 21, VI, C6d. Eleitoral, art. 22, I, & etc.
2　Casos previstos, p. ex. iia Const. do Estado do Rio de Janeiro, art. 158, IV,�ﾂ�粫�2�����r�

事　C青art. 108,I,皇.



MERCADO工NTERNO置

uRA LEITURA PAVORANmcA

AO ART. 219 DA CONSTITUICÅo町EDERAL

Eug台nio Rosa de Ara正jo*

No frontisp王cio da prineira edi確o da atual Carta Constitucional editada pela Imprensa

Nacional, proclamava o deputado Ulisses Guimaraes, com as seguintes palavras:
"0 homem 5 o problema da sociedade brasileira: sem saldrio, analfabeto, sem satde,

sem casa, po正a血o gem cidad狐ia･

A Constitui確o luta contra os bols5es de mis6ria que envergonham o pals.

Diferentemente das sete constituig6es anteriores, comega com o homem.

Gra正camente testemu重心a a primazia do homem, que foi escrita para o homem, que o

homem 6 seu fin e sua esperan9a. E a Constitui商o Cidada.

Cida掻o e o que gama, come, sabe, mora, pode se cura東

A Coustitui確o nasce do parto da profunda crise que abala as instituig6es e a sociedade.

Por isso mobiliza, entre outros, novas forgas para o exercicio do govemo e a administra-

申o dos impasses. 0 govemo ser各praticado pelo executivo e o legislativ〇･

Eis a inova確o da Constitui確o de 1 988: dividir competencia para vencer dificulda-

des, contra a ingovemabilidade conce血ada em urn, possibilita a govemabilidade de

muitos.

丘a constitui9肴o coragem.

Andou, imag血ou, ousou, ouviu, viu, des廿o9ou tabus, tomou pa正do dos que s6 se

salvam pela lei.

A Constitui確o durara com a democracia e s6 com a democracia sobrevivem para o

povo a dignidade, a liberdade e ajusti9a･''

Passada uma d5cada da promulga9肴o da Constitui確o, 5 oportuna a reflexao sobre sua

capacidade de modifica車o da sociedade brasileira, e cada profissional do direito - especial-

mente aquele que julga, opina, defende ou promove - deve trazer para si a responsabilidade,

ainda que parcial, da nao realiza碑o da Constitui車o coragem.

Noss○ ○rdenamento廿ata de temas de suma delicadeza e丘agilidade, dos quais qual-

quer pessoa de mediana capacidade intelectiva n5o ousaria discordar. Que dizer do analfabe-
tismo, da crian9a, do idoso, do血dio, a pobreza e o racismo, o temorismo, a liberdade de culto,

a prote9着o da matemidade, a liberdade de opini着o, a proibi申o da pena de morte, sao todos de

intelec確o instantanea do leigo de pouca instru確〇･

No entanto, o art. 219 da Constitui9ao Federal trata de assunto cuja delicadeza nao 5

menor dosja citados, e, pela sua aparente aridez, pode levar o pro宜ssional do direito a me dar

tratamento desajeitado e sem vis肴o panor含mica.

Reza o preceito:

Art. 219: "0 mercado intemo integra o patrim6nio nacional e sera incentivado de

modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e s6cio-econ6mico, o bern estar da
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populagao e a autonomia tecnol6gica do pars, mos temos da lei federaL"
Embora n5o localizado no capfulo da ordem econ6mica, o dispositivo amolda-se ao

que se convencionou denominar "Constitui確o econ6mica", ja que "as nomas constitucio-

nais que disciplinan a economia vao al5m do sistema sinples do estudo do capfulo da Ordem

Econ6mica e Social Ali esta a conseq蒔ncia do modelo de Estado adotado." (亘Desestatizapao,

Privatiza確o, Concess5es e Terceiriza確o, Marcos Juruena Villela Souto, Rio de Janeiro, Lulnen

J�'ｨ�g2ﾂ�"���VB��ﾂ��唐ﾂ���3#B�

Sobre o conceito de constitui確o econ6mica, escreveu Canot皿o:

C`As nomas da C`constitui確o econ6mica�����6R�F�7F匁wVVﾒ��Vﾆ��7V����GW&Wｦ��F�0

restantes nomas da coustitui確o. Seria profundamente errado pressupor que as nor-

rnas da constitui確o econ6mica sao de na血reza juridica essen,ciahente diversa, ou

que ten menor eficacia juridica do que outras nomas constitucionais. Elas ten a

mesma eficacia que as outras de identica natureza･ E sera igualmente elTado supor que

os preceitos da constitui車o econ6mica sao exclusiva ou predominante "nomas

program祇cas'', d正gidas ao Estado e exig血do輸血e detem血adas tare魚s''(垂Const血i-

確o da Rep心blica Portuguesa Anotada, J. J. Gomes Canotimo e Vital Moreira, Coimbra,

Co吐血胞Editora, 1978, p. 199).

Nao 5 objeto do presente e despretensioso estudo aprofundar a analise do que venha a

ser mercado intemo e patrin6nio nacional, nao s6 pela brevidade que o espago exige, mas

tambem pelos皿erosos autores que廿at狐do tema, de血e os quais destaco excelente Curso

deEcono血a de蹄bioNusdeo, RT 1997, Cap血lo 2, M紬ual de Economia da e叩ipe depro危ss○○

res da USP, Cap血los 2 e 4, Saraiva, 1 9 8 8, de autoria respectivamente de drdr6 Franco Montoro

Filho, Moacyr Roberto de Pinho Spinola e a imprescindivel obra de Washington Peluso Albino

de Souza, Prineiras linhas de Direito Econ6正co, Capitulo Xrv, LTR, 3.a ed., 1 994.

Friso, apenas, para a especffica finalidade de gizar os contomos do que estをsendo

dito, que o mercado血temo e o palc○ ○nde a血餌os agentes econ6micos: consumidores,

trabamadores e empresarios, os quais se inter-relacionam na troca de bens econ6micos ou

dinheiro, influenciando, em心ltima analise, no sistema de pregos das relag5es de oferta e

procura･

Tal atividade, em nossa economia de mercado, fica submetida a c.orre確o pela interven-

確o estatal a quem a constitui確o incumbiu o papel de reprimir o abuso do poder econ6mico,

a domina9ao dos mercados, a elimina確o da concorrencia e o aumento arbitrdrio dos lucros,

sem embargo de garantir a livre iniciativa, a propriedade privada e a ]ivre concolTencia (arts.

173, § 4.0 e 170, caput,工工eIⅤ).

0 equiliforio entre a atividade empresarial, o respeito ao consumidor e a forga de traba-

mo, em tempos de economia globalizada, toma contomos ate mesmo dram純cos, tendo em

vista que o desequil王brio no mercad〇五temo pode廿azer a quebra de empresas, o desemprego

e a fome, fatos t5o conhecidos de nossa centenaria hist6ria brasileira.

Sug五〇, p〇両血o, aos pacientes leitores desta an組se, deixarem-se asperg五･ pelos Hui-

dos do § 4.° do art. 225 da CF/88, onde a floresta amaz6nica brasileira, amata atlantica, a serra

do mar, o pantanal mato-grossense e a zona costeira tamb6m foram guindados ao patamar de

pa正m6nio nacional.

A comparagao do art. 21 9 com o 4.° do art. 225, oferece-mos o clima exeg6tico para que

tomemos, antes que sejatarde, consciencia de que o nosso mercado intemo encontra-se, hoje,

em posi確o de extrema fragilidade, tal como ocorre com a floresta amaz6nica, objeto darapina
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nacional e intemacional, desprovida quase totalmente de defesa por parte do Estado, em raz5o

do ja citado fen6meno da globaliza確o, das novas conseqtiencias decorrentes das privatizag6es

e do indice do desemprego que, em conjunto, fragilizan nossa economia.

Nossa realidade demonstra un total descompasso com os paises denominados do

pr皿eⅢo m皿do, onde o mercado血temo e protegido de fbma e串caz - somos mais neoliberais

叩e o neoliberalism〇･

Todos,os paises ricos valorizam e protegem sua produ確o local e aqui ficamos fazend○

○叫e dizem que e nosso papel realizar e蕗o copiamos o que eles免zem em casa ○ ○s paises

ricos protegem seus mercados!

Para citar alcrms exemplos, na Franga existe rna politica regional de mobiliza車o de

cr6ditos para a conversao de inddstrias de regi6es afetadas desfavorave血ente pela concor-

r合ncia extema; na It餌a, visando皿a pol子tica p甜a as pequenas e mさdias empres謎,脆um

suporte fmanceiro a modemizagao, pesquisa basica e aplicada, a確o nos mercados extemos,

assessoria e廿e血amento, desregula9肴o廿aba皿ista e politica de desenvolvime血o血dus龍al e

tecnol6gico; mos Estados Unidos, existe a inposi確o das compras govemamentais junto a

inddstria local, com requisitos de conte心do local dos produtos e defini確o de pregos preferen-

ciais para empresas locais; no Mexico, existe urn dos sistemas antidunping mais ativos do

m皿do e na血dia todos os produtos血po正ados devem ser regis廿ados j皿to ao govem〇･

E preciso que tomemos consciencia civica para encaramos a prote確o do consumidor e

do mercado intemo como resposta arecessao e o combate do abuso do poder econ6mico, pai do

aumento arbitrario dos lucros, dando ao preceito a mesma densidade nomativa que a prote確o

do meio anbiente, sob a 6tica da nao-pemissao de sua devasta亨ao.

Nesse passo, a casuistica forense tern mos dado exemplos de prote韓o de nosso merca-

do intemo, como na proibi確o de inporta確o de pneus usados (TRF 5.a Reg. MAS 0505729-95,

CE, 2.a T., DJ b6/10/97, p. 68097, Rel.juiz Jos5 Delgado) e de vefculos usados (TRF LaReg. REO

0 123018/95-AM, 3.a丁DJ l I/04/96, p. 23260, Rel.juiz丁b皿inhoNeto), aceitand○ 0 tabel紬ento

de pregos como nomal interven辞o do Estado na economia (TRF 1.a Reg. Ac n.° 0 1 14756/89-

DF, DJ 05/03/90, Rel.jui2a Eliana Calmon) e a fixa確o de cotas maxinas de exporta確o de a印car

para o exterior, como foma de prote辞o ao mercado intemo (TRF 5.a Reg. AMS 0050 1 932-PE,

I.a丁DJ21/12/90,p. 31267)･

Merece destaque, pela sensibilidade que se espera do magis廿ado no lidar com o tema

enfocado, o voto vencido do Min. Peganha Martins, no Mandado de Seguran亨a Coletivo

I 043, DJU 09/03/92, onde se atacou ato de autoriza車o do govemo que pemitiu a importa車o

de trigo em gr5os, dos EUA, altamente subsidiado, sem que na importa確o fosse aplicada

qualquer tributa確o compensat6ria, visando eliminar ou minorar os efeitos de tal importa確o :
負0 subsidio prestado pelo govemo弧ericano a seus agricultores e患to den皿ciado e

co血ecido neste pats, pelo memos durante toda a mi血a vida･

Entendo que a sua prova nao precisaria delimitar exatamente de quanto seria para

merecer a inpetra確o do mandado de seguran9a, que julgo preventivo.

Entendo que essa prova, dczta venia do Eminente Ministro Garcia Vieira, 6 not6ria, 6

declarada pelo M血s廿o da Agricu血ra de agora e pelos m血is廿os que se sucederam

desde que me e血endi por gente e c○mecei a pa虹icipar da vida piiblica deste pais, temos

conhe,cinento do efeito penoso que resultou para a economia, para o desenvolvinento

da agricul血ra nacional, os患mosos acordos do正g〇･ A舶s, a血da脆pouco se viu, por

exemplo, mos jomais, n着o sd daqui, mas tambem mos intemacionais, os agricultores
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franceses protestando por novos ou pela manuten確o dos subsfdios. Essa 5 a realida-

de, que d桁cu血a liⅥe conco町encia pelos produtores nacionais mos mercados血ter-

nos e extemos." (in A Derrubada do subsidio do trigo e a libera確o das importag6es -

Desenvolvinento econ6mico e interven確o do Estado na Ordem Constituciona量, Estu-

dos Juridicos em homenagem ao prof. Washington Peluso Albino de Souza, S6rgio

Ant6nio Fabris, 1995, p. 95).

En宜entando outros aspetos da questao da prote車o do mercado intemo, observa

RIcardo Ant6nio Lucas Canargo, em excelente artigo denominado "0 Mercado lntemo, o

Patrim6nio Pdblico e o art. 219 da Cobnstitui確o Brasileira de 1988 - Bases para sua

hterpreta確o(RTRF 1.a Reg n.° 8/41, DEZ/96) que podem ser, ainda, considerados come atitu-

des lesivas ao mercado intemo a cria確o de empresa estatal sem as cautelas da lei especificas

(art. 23, 173 e 174 CR/88), a concessao de patente caduca, a emissao irresponsavel de titulos da

divida p心blica e a utiliza確o da marca como instrumento de domina辞o no mercado.

Muito embora n肴o seja o tema central destas considerag6es, 6 certo que a defesa do

mercado intemo tern ao seu dispor as ag6es constitucionais da a確o popular e a辞o civil

p｡blica, onde os seus legitinados poder5o, na defesa do interesse difuso de prote確o ao

patrim6nio nacional, submeter ao judiciario quaisquer irresignag5es voltados a sua prote9ao e

preserva車o.

Proteger nosso mercado血tem〇五po正a em dar e危tividade e densidade nomativa ao

a血219 da CF/88･ gem que percamos aperspectiva de que, ao cuidmos de nossa ec○n〇品a,

estaremos zelando por urn bem語o s血gelo,蹄gil e desprotegido, quanto uma rara espさcie de

orquidea da且oresta amaz6nica.

A rome, o desemprego e a rapina contra o consumidor n着o podem ser o resultado

melanc61ico de uma d5cada de constitui確o que, no inicio, pretendeu inautou, rar rna era de

cidadania.

Precisamos ter anino e acordar do nosso sono profundo e confomado, n着o pemitindo

que os nossos valores mais delicados sejam aniquilados diante dos nossos olhares at6nitos e

ine競es.

Por血m, deixo aos meus companheiros operadores do direito, uma passage工n de Rui

Barbosa, que, para os dias de hqie, pode ser considerada piegas, mas廿ad肱um sent血ent｡

que, supo心o, deveria ser resgatado For todos nds:
"A patria nao 6 ningu6m, sao todos; e cada qual tern no seio dela o mesmo direito a

id5ia, a palavra, a associa確o. A patria nao 6 urn sistema, nem uma seita, nem urn

monop61i〇･ nemumafoma de govemo: 5 o c5u, o solo, o povo, atradi辞o, a conscien-

cia, o lar, o bergo dos filhos e o thmulo dos antepassados, a comunh着o da lei, da lingua

e da liberdade. Os que a servem sao os que nao invejam, os que nao infamam, os que

nao conspiram, os que nao sublevam, os que nao delatam, os que n肴o emudecem, os

que nao se acobardam, mas resistem, mas esforgam, mas pacificam, mas discutem, mas

praticam ajustiga, a admira車o, o entusiasmo･ Porque todos os sentinentos grandes

s肴o benignos, e residem originariamente no amor. No pr6prio patriotismo amado, o

mais dificil da voca確o, a sua dignidade, nao esta no matar, mas no morrer. A guerra,

1egitimamente, nao pode ser o exteminio, nem a anula確o: 5 simplesmente a defesa.

A16m desses limites, seria urn flagelo bdrbaro que o patriotismo repudia".

*/i//’z Federal 7?飯/c7r c/cr 33. "陥rcJ Fec/eml



0 JUDICIARTO E A APLICACÅo socIAL DA PENA*

Marco Fa量e肴o Critsine賞is彊

Resumo hfo rmativo

0 trabalho d各enfase a repressao violenta ao trafico de drogas e de amas e institui-

9肴o de incentivos familiares para a redu車o da viol台ncia familiar nas camadas mais pobres

da sociedade, objetivando a redu確o da criminalidade infantil. Tece o per丘l das raz5es e das

fomas de impunidade, acreditando em uma polftica legislativa de enxugamento das condu-

tas reprimidas pela legisla確o penal e a aproxima確o temporal entre a pena e o correspon-

dente delito, o fomento a interven車o minima do Estado, conjurando a denominada

contracultura do Direito. Pincela sobre a situa確o penitenciaria no Brasil, sugeri.ndo a

cria確o do Poder Judiciario, Ministerio Pdblico e Seguran9a Pdblica no ambito municipal,

bern como a federaliza確o dos presidios, para albergar delinqtientes apenados com penas

privativas de liberdade superiores a quatro anos, devolvendo-os a sua origem regional,

com a obrigatoriedade da aquisi確o do produto do preso pelos entes federativos. Faz

men確o a Lei n° 9.099/95〕 no tocante a supressao da obrigatoriedade da propositura de

a9肴o penal pβlo Minist6rio Pdblico, com a implanta鋳o da transa9肴o e concilia確o para

crines de competencia do Judiciario Estadual e Municipal･ Por最m, prop6e-se a adogao da

``plea bargain''e da "gu哩′ plead'', como ins廿umentos de politica criminal･
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1. Situa車o penitenciゑria Ilo Brasil

0 sistema punitivo estatal tern como ceme tres fatores indissociaveis para a explica-

辞｡ do fundamento da pena como delegag肴o social ao Estado, que atuam como instmmen-

to de protegao de relevantes bens e interesses: a retribui確o, a preven車o e a ressocializa確o.I

A pena re廿ata urn anseio social delegado ao Estado para que,狐te o seu poder
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intervencionista, seja aplicada. A pena 5 a subjuga確o do homem ao homem, c6nscio de

sua natureza. E, como disp6e, cm /aude, a Exposi確o de Motivos do Projeto Altemativo

Alem5o de 1966, a amarga necessidade de uma sociedade de seres imperfeitos.

Aviva輸se, dia-a-dia, en廿et狐to, em sentido con龍rio atodas as teorias da cr吐血ologia

com rela確o a puni申o criminol6gica, o efeito devastador do confmamento do homem sem

respeito as suas necessidades basicas e sem qualquer prote確o do Estado.

0 sistema carcerario, como 5 atualmente, reduzindo os encarcerados, a qualquer

tfulo, a condig6es subumanas, prescindindo das mais peculiares e basicas necessidades,

condenando-os ao jugo (ou subjugo) de uma sociedade prisional regida por valores outros

que nao aos do homem-cidadao, do homem-natural, 5, enfim, urn sistema violentador do

pr6prio direito a vida, direito de onde brotam todos os demais direitos; clever do Estado de

velar pela garantia indeclin各vel de sua incolumidade - reo res facra est.2

Ademais, o fen6meno da assimila確o dos padr6es vigorantes na penitenciaria, esta-

belecidos, precipuamente, pelos intemos mais endurecidos, mais persistentes e memos

tendentes a recupera確o, momente na atitude sintomatica de aquilatar as maestrias do

criminoso habitual, desenvolvendo o perfil delinqtiente e os denominados fatores univer-

sais da prisioniza鐙o, impingem a situa鐙o paradoxal da ressocializa確o por intem5dio da

reclus肴o carcer各ria.

2･ A pena de morte t;ei.s.郷viol台ncia e impunidade

0 direito de punir nao pode ser amolapropulsora capaz detransfomar o Estado em

cometedor de a韓o cuja 5tica e a moral reprovam e repudiam os cidadaos. Ademais, apesar

da natureza representativa da Casa Congressual, o Estado nao pode impor indiscriminada

e genericamente a todos os cida描os o anus de conviverem com o cama de serem o

carrasco que executa a morte de urn homem･ A democracia de representa確o tern limites

sociais.3

No Brasil, porexemplo, em momento algum 5 pemitido aviola確o ao direito avida.

Este direito fundamental n肴o 5 1imitado pela Constitui車o, sendo clausula p5trea intocavel,

porser direito natural do homem e nao uma conquista social somente. 0 fato de se pemitir
as excludentes mencionadas em seara ordinaria, nao resulta na afima鐙o de que o povo,

hoje em dia, se encontra sob o ataque direto do malfeitor e na batalha de viver ou morrer,

com○ 0 era no estado selvagem dos prim6rdios da sociedade, para autoriz餌a a deteminar

a工n〇五e deumhomem.

Por6m, o engodo do recrudescimento dapuni確o 5 latente. Essa solu確o 5 imediatista,

porquanto正uto da resistencia e血aquecida da sociedade em digladiar co血a o tenor da

insegu, ranga, cujo folego j各se expirou, gerando anseio de n着o admitir postergag6es e

rem5dios de solu確o a m5dio ou longo prazo.

Ademais, entendemos que a crescente criminalidade, que progride ja acima dos

tetos ace崩veis de qualquer sociedade, n肴o ser各contida pela ado9肴o da pena capital,

porque os movimentos politicos pretendem sua realiza車o 6omo meio de combater efeitos,

e efeitos sao sempre geradores de solug5es imediatistas.

E ent肴o conclufmos, n肴o sera a pena de morte suficiente! E entをo, outro movimento

politico se levantara: a pena de morte ao condenado por crime hediondo e tamb5m extensi-

va a seus珊hos, e depois a seus ascendentes e assim por diante.

E s6 alterar mais uma clausula p5trea, aquela que garante aos cidadaos que nenhu-



rna pena passara da pessoa do condenado! E a seqtiencia condenat6ria sera infmdavel no

sentido contrario as conquistas p心blicas, sociais e individuais.

3. Impmidade: Raz6es e formas

0 Legislativo n5o estuda a causa de falencia do sistema punitivo, com o objetivo de

eliminar problemas conjunturais e estruturais, satisfazendo-se com solug5es paliativas

que, no fundo, transfomam mais impratic各vel o escopo da ressocializa申o.

丘o caso, por exemplo, da lei de crimes hediondos que vein, t5o-s6, atender arecla-

mos setoriais da sociedade, com o fito de lhe dar uma satisfa確o imediata, com persistencia

do modelo politico-criminal de tendencia " paleorepressiva", cujas notas marcantes sao

endurecimento das penas, a supressao dos direitos e garantias individuais, tipificag6es

novas e o agravamento da execu確o penal.4

No tocante a questao do custo prisional e o encargo pelo qual o preso onera a

popula確o, em especial a brasileira, cujo fndice salarial 5 urn dos mais baixos do mundo, se

n肴o for a menor renda per capita, levam not6rios juristas e administradores a real9ar sobre-

maneira a ado確o de penas altemativas.

A conclus肴o foi extraida de reportagem veiculada no " T4e Econoim’ft " e alusivas

ao Estados Unidos, perfeitamente aplicavel ao Brasil, ja que o problema carcerario quanto

ao seu custo化eneficio 5 quest着o de preocupa確o mundial, como dado fenomenico da

a血alidade dos povos･

4. Desemprego e violencia

0 Direito recome a outras ciencias para explicar a violencia. Politicos insistem no

argumento de que, quanto mais urn criminoso seja mantido na pris肴o, tanto mais seguros

estar肴○ ○s homens livres. Estatisticas americanas demonstram que, em estados de sistemas

penais diferentes, os indices de aprisionamento nao s肴o proporcionais aos de criminalidade.

A estatistica deixa evidente que mais pris6es nao dimimem nem criminalidade e nem vio-

1encia. Dos sistemas existentes para lidarcom criminosos, apris着o e o mais caro e seu prego

recai sobre o povo. Alem de tudo,さ両usto em si mesm〇･ Pune os pobres mais que os ricos;

os negros mais que os brancos･ Adota dosagens de pena que variam gem critさrio cient航co,

mas mudam缶eqtientemente ao sabor de患tos isolados･

Os血meros do Censo Nacional阜anteriomente mencionado trazem dados sobre o

grau de instru確o dos penitentes, sendo que 74,55°/o sao analfabetos ou possuem o primei-

ro grau incompleto; 12,67% possuem o prlmelro grau completo; para 5,42% que possuem o

2° grau incompleto e 5,98% completo, com apenas 1,38% nafaixado 3° grau, com apopula-

確o total de夕3% de pobres､ Coincidencia mundial･･･?

5. A redugao da responsabilidade penal como meio inibidor da violencia

Nao mos parece caminho mais aconselhavel o movimento anticriminalidade, capita-

neado pela corrente que imprime batalha na ado辞o, pelo conjunto sistemico penal, da

redu確o da imputabilidade penal para os dezesseis anos, e ate memos, ao rev5s dos dezoito

anos hoje predominante.
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A Pa正e Geral do C6digo Penal Brasile五〇, a血da quando Prqjeto, teve comojus舶ca-

tiva a manuten確o da inimputabilidade penal ao menor de dezoito anos, o desenvolvimento

biol6gico e social incompleto desses agentes, como op9肴o de politica criminal･

Um questionamento se inp6e: qual amodifica確o da politica crininal que se preten-

de atualmente atrav6s da redu確o da idade para a responsabilidade penal?

0 intemato do menor, assim como o c紅cere do criminoso adulto, como medida

e丘ciente e vital para a redu確o da criminalidade e da impunidade, 6 premissa falsa.

A血oga, bern como a bebida alc6olica, con士bme relatos cient窺cos血medic血もtem

como agravante o fato de nao despertarem a violencia em cfrculos sociais restritos, sendo

elementos conclusivos e preponderantes na gera確o da agressividade, pelo simples moti-

vo da conviv含ncia das sociedades modemas com problemas globalizados, nao restritos,

崎○○somente, a seu aspecto regional,缶uto das ditadu｢as pol工ticas sociais impostas por

vezes pelos govemos e pelos魚tores de sobrevivencia no mercado pro魚ssionalizante,

血do a廿elado ao progresso galopante c可o desenvolver vai deixando mim6es de vftimas

mentais de seu rolo compressor

As causas devem ser, portanto, atacadas: repress着o eficaz ao trafico de drogas e a

redu確o da violencia familiar.

0 Judici誼o, por exemplo, se mos廿a血me, cumpridor de seus deveres insti血cionais,

porさm desacreditado pela sociedade･ Criminosos s着o processados ejulgados dia-a-dia, em

n心meros de peso. Condenag6es s5o prolatadas na mesma quantidade. Mas, assin como as

leis, as sentengas sao desprovidas da imperiosidade necessaria, pois falta conjun血ra

organizacional administrativa capaz de efetiva-1as.

Uma resma de papel, onde estao inseridas leis rigorosas e sentengas destifuidas de

qualquer sentimento de condescendencia com os delinqtientes, n着o passarao de papeL

0 que se prop6e 6 o recrudescimento punitivo incrementado por politica de e車ci6n-

cia conetiva que別けem condutas atfpicas, c可a potencialidade violem ou ameacem a segu-

ranga p心blica e que venha,やsofzcto, a correspondente reprimenda. E a liga挿o das id5ias

que fbma a base de tod○ 0 ed描cio da raz肴o humana...

As leis e as senten9as que possuam efetividadejater着o, por si s6, a dureza capaz de

gerar a preven確o pelo medo de sua real aplica確o e a retribui確o capaz de comprovar a

sociedade que quem comete crimes e encarcerado.5

6. Novas formas de san車o: penas altemativas

No Brasil, a politica do recrudescimento das leis n着o vein acertando. E hora de

recuar. E hora de, como un estrategista, bater em aparente retirada para que o inimigo abra

o鼠anco.

As penas altemativas sao uma tendencia mundial pelo consenso da

imprestabilidade do efeito reclusivo da pris肴o, como reprimenda aplicavel a crimes de

qualquer na血reza, gem levar em considera鋳o a sua potencialidade para a sociedade,

tend○ ○s e窺tos deletさrios do sistema prisional fbmentando a reincidencia, inclusive de

condenados recuperaveis que sao contaminados, por mais selecionados que seja叫den-
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tro do complexo carcerario, pelo virus mal5正co caracterizador da "Institui車o Total”.

A ado鋳o das penas altemativas, em especial a presta確o de servigos comunitarios

ou similar, I..e., o contato direto do delinqtiente com problemas sociais de profundidade

incontestavel, fariam desabrochar seu sentimento de utilidade para a sociedade na qualida輸

de de benfeitor, sensibilizando-o para os percalgos das vidas de outr5ns, amenizando a

introspec辞o ao seu mundo violento e marginalizado, despe正ando○○ para o fato de que se

o problema vivencial de sua vida 6 nefasto, de certo ha piores.

Assim, vivenciando o despaut6rio da existencia de pessoas solitarias, carentes,

de正cientes e de crian9as 6r庵s e abandonadas ou privadas da convivencia魚miliar por ato

abusivo dos pais, a extensao de sua cosmovisao da realidade alargar-se-ia e

inquestionavelmente, a reciprocidade dos la9os emocionais e血e a sua pessoa e os seus

assistidos魚riam a皿orar sentimentos adomecidos no seu ser por for9a de sua realidade

d e lin〔担ente.

A lei de Execug5es Penais faculta aojuiz da execu確o deteminar o cumprimento da

pena em comarca diferente daquela em que se deu a condena確o (art. 86).互entretanto, uma

simples faculdade, que nao 6 usada na pratica, vez que a regra 5 a da competencia

jurisdicional, isto 5, que o apenado cunpra a pena no local dapratica do crime. Nao 5 o que

se v台, entretanto, sobretudo em razao direta dajurisdi車o descentralizada do sistema peni-

tenciario que nao obriga urn deteminado govemo estadual a receber preso condenado por

outro estado: E a王, a nosso juizo, est各, a curto prazo, a solu確o nao s6 do problema da

superlotag肴o carcer各ria言mpeditiva da realiza確o da melhor politica penitenciaria, como

tamb5m do ideal da ressocializa確o do preso.

Para o atingimento desse desiderato 6 preciso que seja transferido para a Uniao

Federal o controle da polf宜ca penitenci鉦a, atuahente con丘ada aos estados-membros. Pode-

ria entao deteminar a Uni肴o Federal que as penas fossem cunpridas onde o condenado

tivesse a base de sua familia, seja qual for a sua quantidade e o regime de cumprimento. La ele

teria me皿or assist台ncia familiar, que 5 urn dos pilares da ressocializa確o. Consciente dessa

nova regra, as pessoas teriam urn freio inibit6rio maior napexpetra確o do crine, pelojufzo de

censura que ele teria no local onde nasceu, cresceu e esta situada a sua base familiar. Seria,

sem divida, rna fonte de inibi確o da pr各tica in宜acional, al6m de fator de redu確o da

supedota確o das pris5es, atua血ente concentradas mos grandes centros urbanos.

7. 0 poderjudiciario e as formas paraestatais desolu車o dos conHitos: o "judicial

barga証l〕 os Juizados Especiais Criminais

Para ditar novos rumos para o classico modelo processual-penal atinente a a確o

penal pdblica, foi editada a Lei n.0 9.099, de 26/09/95, infomada de diretriz primordial da

celeridade processual, com o fin precipuo da concilia確o, datransa確o e da descarcerizagao,

ou seja, prlma em evitar a pris着o cautelar.

Apesar da real politica criminal de recrudescimento da penaliza確o, que atualmente

6 praticada pelos congressistas, demonstrada por edig6es legais recentes, cujo exemplo

mais sign縦cativo e a lei de crimes hediondos, sem embargo das criticas aciHadas a esse
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modelo de "hard control", foi implantada un paradigma dejustiga criminal, fundado no

consenso, reseⅣ孤do, entretanto, pouco espa9o para a denominada fbma de駕barganha

penal�ﾂ�Vﾒ��VR��W6R���fW"�Vﾖ��W7�V6乏�FR�G&��6�ｦﾖ���VR�ﾆWf������ﾆ�6�ｦﾖ��蒙VF��F��F���V��ﾀ

longe, porem, do "plea guilty''(declarar-se culpado) e do "plea bargaining''(que pemite

amplo acordo entre o acusador e o acusado sobre os fatos, a qualifica確ojuridica e apena),

continuando o Minist5rio P心blico vinculado a obrigatoriedade ‘da instaura確o da a確o

penal･ desde que assim fbmada a sua opinio delictii, dentro do principio da
discriciona｢iedade regulada ou regrada.

Bla inaugura urn novo ciclo que鬼z emergir modi宜ca96es ben拍cas em todas as

facetas atreladas ao sistema punitivo desde a perpetra鋳o do delito, com passagem na

apura確o, na peJ.fec′/tio i7亀il/dicio e no izfs pmie′拓n’, repercutindo ao fmal no sistema

penitenciario. Trata-se de assentamento do principio da interven確o reduzida do Estado.

A transagao prevista na lei, por exemplo, tern ess6ncia de acordo; de rendncia da

parte acerca dos fatos constitutivos de seu direito; define situa確o jurfdica, constituida

pela vontade do s可eito-pretensor e s可eit〇〇〇brigado, respectiv狐ente, s可eito ativo e su-

jeito passivo do referido vinculo, e por essa condi確o de rela確ojurfdica evidencia conte心-

do consubstanciado no complexo de diretrizes e obrigag6es em seara obrigacional-penal,

aceita pelo acusado.

Por isso, entendemos sem prop6sito a mitiga確o da transa確o pelo legislador ordi-

nari〇･ A regra constitucional que a previu, nao faz qualquer esbogo de restringi-la. 0

princ王pio da obrigatoriedade da a申o penal 5 insignificante perante os benesses da transa-

95o e da concilia鋳o e, sendo como 6, regra indeclinavel da ordem p｡blica, o pequeno deve

ceder ao grande, tal qual a instr皿entalidade processual da obrigatoriedade, que蕗o pode

se sobrepor ao princlpio de direito re舶tado pelo princfpio da verdade廿ansacionada, que

da solugaojurfdica a ordem violada pelo crime.

Ora, se os 6rg5os estatais representados pelo Minist5rio P心blico e pelo Juiz Visam,

ao final do processo, a prestagao dajurisdi車o como fen6meno govemamental de interven-

確o na sociedade, e assim efetivar o clever do Estado em perseguir os delitos que afetem os

bens juridicamente tutelados pelo Direito Criminal,叫etivando punir o violador,血nda-

mento que da arrimo a existencia do principio da obrigatoriedade da a韓o penal, ele estar各

satisfeito com a supressao do processo judicial ocorrida em raz5o da concilia確o e da

transa確o criminal, porque havera resultado na presta確ojurisdicional penal, com a aplica-

確o da reprimenda decorrente do consenso das partes.

Por isso, mitigar o poder do Minist5rio Pdblico na concilia確o e na transa鋳o acerca

dos fatos que fizeram incidir a nomapenal e acerca das penas, na verdade, 5 nao proplciar

ao Estado a regular, a ef班va, ajusta e a necess壷a reprimenda do crime em鬼vor da

sociedade, por meio dajurisdi鐙o, cujo controle 6 efetivado pela homologa車o.

Para a revers着o desse quadro, necessaria a refomula韓o da nascente do processo

penal, ou seja, 5 imprescindivel a refomula確o da discricionariedade do Minist6rio P心blic｡

no desempenho do monop61io do exercicio da a確o penaL

De outra banda, a presta確ojurisdicional, como se viu antes, 5 decorrente da inter-

ven辞o do Estado presentado pelos 6rgaos do Ministerio Pdblico e do Judiciario･ Por que

entao, i’ndagamos, s6 ao juiz 5 dado o poder de barganha ( judicial bargain ) penal em



crimes親av王ssimos? E por que essa barga血a penal蕗oさins廿umento para evitar a cele-

bra確o do processo,ja que centrada exclusivamente nojuiz, o "plea bargaining", apesar da

dela確o poder ocorrer antes da deflagra確o da a車o penal, s6 surtira efeitos na sentenga?

0 "guilty plea ” 6, pois, a fomapor excelencia de resolu確o dos casos, sendo que o

funcionamento do sistema penal 5 viavel tao-somente porque muitos dos acusados plead

guilty (negociam a sua culpa); implicando essa negocia確o de culpa na admiss肴o de todos

os elementos de prova do缶to de que se e acusad〇･ 0 Estado露o se enc〇両a ante a

necessidade de ter que provar que o acusado 5 realmente culpado.

Podemos, pois, defmir a plea bargaining como o processo de negocia確o que

possibilita discuss6es entre a acusa確o e a defesa, com vistas a obten9ao de urn acordo, no

qual o acusado se declarara culpado, em troca de uma redu確o na imputa確o que lhe 6

dirigida ou de uma recomenda辞o por parte do Minist6rio Pdblico, evitando assim a cele-

bra碑o do processo.

Assim, a maioria dos processos penais fica reduzida a fase de p7~e-かicz/, podendo

ser a宜皿ado que nos Estados Unidos enc〇両amos dois modelos de justi9a: urn modelo

te6rico, jurisdicional e acusat6rio, que na pr観ca se conve直e em urn modelo prevalentemente

buro er筑ic○○administrativo.

Na pratica, as gui砂pleas podem adotar tres fomas: A - VoL洲7ARY OU

棚LU別VCED /0 acusado confessa); 8 - STRUCTURALLYHのUCED /0 acusado se

declara culpado porque a lei estabelece uma pena mais severa para aqueles que insistem em

ir aju子zo); C-NEG｡T規梱D (i a que se obtさm antes dojuizo e em virtude de umanegoci-

a確o entre o prosecutoiメe o de/endant, seja sobre o delito, seja sobre apena a ser imposta,

ou sobre ambos. 0 acordo a que chegam as panes neste tipo pode ter o seguinte conte心do:

CHARGE BARGAIN∬VG, CHARGE REDひCHON o u CHARGE DIs,j履服5AL).

Em resumo, o plea bargaz.nj.ng 5 urn procedimento simples e rapido que favorece o

princ王pio da economia processual, pemitindo a rapida defini確o e a resolu辞o da maioria

dos processos penais, bene宜ciando assim, tanto no aspecto econ∂mico como no de redu-

gao de tempo, a todos os participantes.6

Para o Brasil, entretanto, entendemos que o est各gio a巾al totalmente魚Iido do siste-

ma estatal do poder-clever punitivo, faz sopesar em favor da ad〇時o urgent子ssima de siste-

ma equivalente坤lea bargaj.in.ng, com supress肴o do principio da obrigatoriedade da a確o

penal, agora mitigada ou regrada pela Lei n° 9･009/95･

0 M血istさrio P心blico deveria obter capacidade represe加ativa const血cional para

廿孤sacionar, processualmente, acerca da culpabilidade dos in舟atores, evidenteme血e com

o poder fiscalizat6rio do Poder Judiciario, em mais uma demonstra確o da efetividade e

imprescindibilidade do sistema do chec鳥and balances･

Todas essas fases completadas pela transa確o teriam o divino ANTiDOTO contra

a impunidade.

8. 0 papel do municfpio no sistema de execu碑o penal

De efeito, em seara penal, a interven誇o minima do Estado na regula辞o de crimes 5

providencia inquestionavel. Para o atingimento dessa diretriz deve ser mantida a compe-
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t台ncia privativa da Uni蚤o para legislar sobre direito penal e processual, em especial acerca

da regulamenta確o dos crimes punidos com penas privativas de liberdade igual ou superior

a 4 (qua百〇) anos, com a血bui96es de manter e正scalizar os ○○mplexos prisionais que rece-

ber着o os condenados (federaliza辞o), podendo as penas serem cumpridas fora do domicllio

da culpa, de preferencia onde o apenado tiver o seu n心cleo familiar.

0 prime五〇 passoさ血cluir o Municipio naquele ro量, com competencia para a regula-

menta確o da execu確o, por exemplo, das penas altemativas, atrav6s de convenios. A se-

��ﾂ�襷��b���6���6芳�FR�F�2�V蹤W2�&VfW&芳�2���77X哦&Vﾒ���ﾖ6��WFV�6���6�Vﾒ���&��ﾆRﾆv�6ﾆ�&Vﾐ

_sobre o direito penitencidrio.

No caso, ha o interesse de todos os entes federativos no poder legiferante acerca

do direito penitenciario e, com rela確o ao Municipio este poder exsurge na detemina確o da

competencia esta血da na Consti巾i確o para legislar sobre o que denominou de工NTERES-

SE LOCAL

0 Estado Federal brasileiro esta concebido como a Uni肴o indissoldvel dos Estados,

Municfpios e Distrito Federal , entidades com personalidade juridica de direito p｡blico,

dotadas de autonomia polftica, administrativa e fmanceira, sendo mitigada, entretanto, a

capacidade de autogovemo do Municipio no que tange ao poder Judiciario, s6 pemitido

dispor de Poderes Executivo(Pre貼to) e Legislativo (Camara dos Ⅵreadores).

Assim, democraticamente indispensavel o estabelecimento de compet§ncia consti-

tucional de processamento ejulgamento de crimes no ambito dasjustigas federal, estadual

e municipal, com suas respectivas competencias para a execu鋳o das sentengas prolatadas

pelos jufzes de suas jurisdi96es.

Dessa fbma, para os desideratos propugnados neste廿abamo no encami血amento

de proposta para a solu確o do sistema punitivo, mister a institucionaliza確o dos Juizados

Especiais Criminais com atribuig5es de concilia確o ejulgamento sumarissimo dos delitos

de menor potencialidade, estes discriminados em lei ordinaria (penas inferiores a quatro

anos)･ com poderes ao Minist5rio Pdblico, inclusive municipal, de transa車o e com mitiga確o

da indisponibilidade da a確o penal diretamente ligada a personalidade, comportamento

social e demais dados a危tos ao in正和or.

Sem embargo, mos crimes apenados com QUATRO ANOS, os delinqtientes, por

for9a da concilia確o e datransa確o, que impediriam o processojudicial no todo, receberiam

penas altemativas individualizadas (servigos certos e deteminados por convenios a co-

munidade, multa administrativa revertida ao Estado, repara確o do dano perpetrado etc.),

onde as pr6prias organiza96es estaduais ou municipais seriam角scalizadores. N肴o haveria

periodo de prova, ou seja, efetuado o cumprimento da pena altemativa ｡nica,互?fo/crcto,

estaria extinta a punibilidade, nada mais vinculando o delinqtiente com ajustiga.7

Nesse diapasao, para os presfdios federais onde seriam cumpridas as penas priva輸

tivas de liberdade de condenados a crimes apenados com penas iguals ou superiores a 4

anos, os condenados provenientes de qua重quer Estad○ ○u Municfpio危derativo, seriam

distribufdos com aten確o a sua regi各o de origem, nos temos do artigo 86 da LEP.

Assim･ apesar d〇･car各ter retributivo e intimidativo, teria como escopo a

ressocializa車o do condenado para o fim de assenta-1o em sua cidade-m肴e, onde os la9os
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免miliares, a舟atemidade e a solidariedade da sociedade, em seu aspecto baiHista, tendem

a魚cilitar o aco皿mento do egresso ao seu seio, gerando tambさm em seu fbro血imo maior

responsabilidade para rever o seu conceito e de sua免milia, em especial a prole･工nclusive,

se o apenado for favorecido pelo livramento condicional, adaptado ao novo sistema, uma

das condig6es para sua nao revoga確o seria a sua pemanencia em sua regiao de origem,

onde tamb5m, como uma das especificag6es por ocasi5o de sua concessao, ele prestara

servigos comunitarios enquanto nao for declarada extinta a pena privativa de liberdade a

que tiver sido condenad〇･ Em seu municipio de origem, sede de sua魚m王lia, eju工zo social de

censura,血ibidor de pr独cas crim血ais,血nciona com signi正c加iva vantagem e maior e宜-

ciencia, no desencorajamento das reitera96es･

9. Conclusao

Nao acreditamos que refomas setoriais, como aquelas que vein sendo empreendi-

das no campo do processo penal, sejan potencialmente habeis a dar cabo da insatisfa確o

da cidadania brasileira com o problema punitivo.8

Sem embargo, como iterativamente re且etimos no curso deste廿abamo, o problema

emergente da execu9ao penal tern correla確o intima com as disposig5es processuais penais

e estas, por sua vez, com a es廿u血･a de competencia const血cional dos仕es Poderes

republic孤os e suas coⅡespondentes es血巾ras org含nicas,如血g血do, pela gravidade, a

essencia das instituig6es afetas a competencia dos entes pdblicos.

Nesse caso, entretanto, o atual C6digo Penal e de Processo Penal pouco fomecer各,

depois de demolido, material para constru車o do futuro compendio nomativo regulador da

persecu車o estatal, ja que se trata de urn ordenamento arcaico no que se refere aos avangos

exegさticos das doutrinas da ef証vidade do processo e de tantas outras elocubradas pela

teoria geral do processo, em especialえquela ver亡ente que cuida da sua verdadeira

instrumentalidade e n奮o urn fin em si mesmo, fazendo o direito material sucumbir em seu

proveito, como o 6 a nossa atua=egisla確o processual･

N肴o vemos tambさm como tirar proveito para a aplica確o do pr血cipio da "c○nseⅣa-

9ao�踟2�3fF没�2�Vﾒ�f没�"ﾂ��76�7FVﾖ�F�6������&���6丿ﾖ��FR�&友�2�R�FR��&匁6��薮2�FR�F�&V友�

acrescido do argumento de sua dissonancia com os novos dogmas consti血cionais implan-

tados pe]a nova ordem democr揃ca･
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1. Introdu車o

A Justi9a: Connitualidade e Litigiosidade

Diante das colossais estatisticas sobre a quantidade de processos que廿amitam

pelos numerosos 6rgaosjudiciais do pais (realidade que tambさm se observa, com maior ou

menor intensidade, em todos os demais), flea-se com a nitida impressao de que vivemos o

cenari｡ descrito em Hobbes de uma guerra de todos contra todos (bellum omm.�ﾒ�6�*��

omnes).

Nesse contexto e tendo em vista os debates que, e血e nds, nos心lt血os tempos se

tomam cada vezmais amplos, surgem as節mulas para supera辞o dessatao complexa como

de工icada problem釦ica･

como fazer valer a segurangajuridica sem o sacrificio da liberdade, adotando-se,

como preconizado por expressiva corrente de pensadores O’uristas, magistrados, politicos,

｡｡｡nomistas,I s○○i6logos, etc.), mecanismos com○ 0 da s心mula vinculante e mesmo a

privatizagao da Justiga como solu確o?

Å nossa re且ex着o, e preciso apro血ndar o tema e, nessa lima, 1evar em coma se a

multiplica9着o de litigios nao se constitui a conseqtiencia - e nao a causa - da crise que se

alas廿a cada vez mais no espa9o social･

Em primoroso estudo, Ant6nio Hespa血a, na esteira de forte corrente doutrinaria

(como anotamos em conhecido trabalho) aflma com celia dose de raz着o que "a `crise da lei'

nao e tanto o resultado de insufici6ncias `t5cnicas’na feitura das leis como o resultado da

sobrevivencia do legalismo mum contexto politico, social e cul血al que deixou de lhe
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corresponder. 0 `fetichismo'tipico da mentalidadejurfdica atual inverte os dados da ques-

tao: comega por transfomar a lei no modo血ico de revelagao do direito (no `fetiche'do

direito); depois, assimila todas as condutas n5o confomes a lei em condutas antijuridicas;

fmalmente, conclui que as dificuldades do legalismo s着o os sinais da desagregagao do

d正eito e, logo, da ordem social.''~

E, como se estivesse re前ndoえnossa ca6tica si叫着〇両icial: "Se, no agir de

todos os dias, tiv6ssemos que invocar a lei ou que recorrer aos tribunais para fazer reco一

心ecer os nossos direitos, a convivencia seria pura e simp量esmente impossfvel･･.2

2. Seguranga jurfdica

Em que consiste a segurangajurfdica e onde obt糾a? Ao nosso entender, abarca ela

todos os direitos e garantias assegurados na constituigao de 1988 de foma explfcita e

impli'cita, incumbindo a insti坤ojudiciaria "a prerrogativa de velar pela Constituigao em

quaisquer circunstancias", como proclamada pelo Ministro Francisco Rezek em conferen-
cia intitulada質Poder Judic癌io e Garantias da Sociedade･･.3

Embora seja, efetivamente, uma prerrogativa do Poder Judic琉･io, nao se const血i

essa fungao, por assim dizer, natural, uma exclusividade, estando tamb5m os demais pode-

res vinculados a consagra車o daqueles postulados.

A segurangajurfdica envolve tamb6m aspectos t6cnicos, como v.g., o de integral,

na f5mula de Miguel Reale4, referindo-se aos aspectos social e politico, tal como posto, p.

ex･, no Requiem para uma democracia nascente･ por F猫o Konder Comparato5, e

operacionais, tal como se focaliza em celso Bastos6, referindo-se as liminares.

Antes de tudo, 5 preciso distinguir com clareza dois tipos de seguranga: a da

sociedade e a do cidad肴o, que nem sempre coincidem･ Naprineira, os regimes de forgas着o

ate mais eficientes, embora, a longo prazo, n肴o a garantam, porque 5 ela aparente e nao real,

namedida em que reprime as manifestag6es de inconfomismos e os conflitos. Na Segun-

da, ela se conecta com outros tipos de seguranga (econ6mica, politica, social, etc.). Temos,

entao, ao lado da segurangajurfdica, o contraponto da Justiga Social com todos os seus

aspectos, notadamente o da igualdade material (em suas m｡ltiplas fomulag6es), o que

somente se pode alcangar com o funcionamento do Estado Democratico de Direito, no qual

o devido processo legal (1egislativo, executivo ejudicial) se魚z in血mentalizar a廿avさs das

instituig5es p｡blicas e privadas. Estao, em ambos os casos, vinculadas a LIBERDADE.

No caso brasileiro, percebe-se･ de plano, a incompatibilidade do mecanismo das

medidas provis6rias ja urn tanto desfocalizados do sistema presidencjaljsta, afinal adotado

por escolha plebiscitaria, elm face de sua indefinigao 0.a que seu modelo inspirador foi o

parlamentar italiano), assim mesmo admitidos para "caso de relevancia e urgencia"(CF, art.

62), maxime utilizada para qualquer situag哀o e como regra.

A seguran9ajurfdica, no plano da legis哩o exercitada gem limites pe工o Executivo,

que imitas vezes com a competencia ou mesm〇 com a cumplicidade do Legislativo exp6e o

nosso sistema de legalidade que･ do ponto de vista cu皿al e hist6rico, sempre so缶eu de

ce正o raquitismo,角ca, nesse contexto, comprometida em suas bases.



3. Liberdades

A liberdade somente se toma real quando se assegura o seu exercfcio e, nessa

perspectiva, repousa nas garantias efetivamente postas a disposi確o das pessoas.

A Justiga, seja atrav5s do Judiciario ou por mecanismos nao oficiais (media確o,

concilia確o e arbitragem) 5 o espa9o pr6prio para atender a essa necessidade.

como bern assinala Claudio Viama de Lima, "nao ha necessidade de se desfazer da

Justiga estatal para exalta確o dos meios amigaveis, referidos, de solu確o de conflitos"7. E

ainda: ･く批casos, sim, em que e indicada a Justi9a estatal, em se抽ando dos direitos

indisponiveis, ou de penaliza誇o de crimes, ou, ainda, de quest5es nao resolvidas por

meios amigaveis. Mas outros nao, a Justiga do Estado - que de fomal se converteu em

fomalista! - 6 contra-indicada, pela delonga, a ineficiencia, a inabilidade para a pronta

solu確o do conflito�も

Nessa linha, abrem-se possibilidades concretas para a "descentraliza辞o�F��ｧW7F漬

ga oficial e tamb6m para sua "privatiza確o", o que, no Brasil, se vein realizando, quanto a

primeira hip6tese, nun primeiro momento pelos "Juizados de Pequenas Causas" e, ap6s,

pelos "Juizados巳speciais'', tanto no civel como no criminal･

Na segunda, pela cria確o da Justiga Arbitral (Lei n.° 9.3 07, de 23/09/1 996) destinadaJ

a買dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis''(a正1), assim entendidas,

｡｡nfbme lembra Miguel Reale aludindo ao prqjeto de Cddigo Civil, a "quest6es de Estado,

de direito pessoal de familia e de outras que nao tenham carater estritamente patrimonial�亭

En宜m, as opg6es de "centraliza確o estatal da Justiga''e de "abertura ou flexibiliza9ao�

j各se explicavam pelos paradigmas de Frederico 11, segundo o qual a fun車o de seus funciona-

rios judiciais "n5o 5 a de arbitrar disputas, mas sim a de promoverjulgamentos infalfveis''1°.

〇 〇両o paradigma, o de Luis IⅩ (o S･ Luis),さo do "Cristo G6tic〇･ 0 Mes廿e de rosto

humano", nao a terrivel figura romanesca de Cristo em Majestadejulgando a humanidade,

e ainda menos uma personifica9肴o pag着da `Justiga''用. Enfim, o modelo da reconcilia9ao

dos litigantes, que se traduz na divisa "pacれ/J7宅/ege/7? vJ’ncz’t et a/77or z’udicz’u77? ", ao contr各-

ri. da adotada por Frederico 1工: "CesarJ’出’/77perio regni c乙/stodia〆o qua/71 /m’sel'os/czcz’o

q乙tos varz.a7･e fcio (Por ordem de Caesar, o guardiao do reino sou eu, que desgra9ados

tomarei aqueles que saib弧que discordam de mim)''12･ 0 modelo de arbi廿agem se desen-

volveu com raro sucesso na Inglaterra, no fmal da Idade M5dia, "como uma institui車o

popular e bern estabelecida, cujos processos, rapidos e honestos, Cram adaptaveis a todos

os tipos de disputas em todos os n工veis sociais'…･

A combina確o desses modelos parece ser, com as atualiza申es necessarias (princi-

palmente a democratiza確o da Justi9a oficial) a solu車o mais adequada.

As liberdades p心blicas, os direitos血ndamentais e os direitos humanos, incluind○○

se a mat5ria criminal, cidadania politica e o contencioso de constitucionalidade (guaida da

Constitui9ao), ficarian sob reserva da Justiga OficiaL

As demais mat5rias ficariam por conta da Justi9a altemativa (concilia9ao, media確o

e arbi廿agem).

Decorrentemente, a tradicional abordagem de "acesso a Justiga" daria urn giro de

180 graus, reduzindo o espago oficial e ampliando o particular.

A e宜ciencia melhoraria dos dois lados.
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4. Siimu量a vineu賞ante

Embora esteja na ordem do dia a semelhanga dos "best-sellers", que pemanecem

por muito tempo nas listas dos mais procurados livros da moda, a chamada "s止mu宣a

vinculante�fVﾒ��7W��襷����W7��v��FW7F�6�F��踉�6�FW⑦��F��&Vf���F��ｧVF�6��&薬�

Em que pese o extenso debate que em tomo dessa figura se vein desenvolvendo, o

certo 6 que ate agora nao se tern uma id6ia unifome de seu conte心do.

Afinal, o que se deve entender por "shmula vinculante”?

’ E mais facil dizerse 5 contra ou a favor do preconizado instituto, com a ressalva do

conceito ou foma de aplica申o desse mecanismo.

Tememos, como ilustragao, alguns posicionamentos em tomo da s｡mula vinculante.
"0 ef前o vinculante conta com o apoio dos Ministros do ST皐que consideram a

medida como uma foma de aperfeigoamento do sistema judicial”" para os "casos

repetitivos''que, segundo pesquisa, naquele Tribuna】･ e血e outubro de 1989 e margo de

1995, oconeram em cerca de 70% do n心mero de processos ali血mitados.

"Pela edi挿o das s｡mulas, decis6es de tribunais superiores serviriam de base para

julgamento por instancias inferiores, o que economizaria tempo na tramita印o de processos

na Justiga. 0juiz que nao seguisse a orienta申o da s｡mula estaria c｡rrendo o risco de ser

punido"15. 0 presidente do STF "considera ponto fundamental da refoma a ado車o de

s｡mula de efeito vinculante. Essa mudanga esta prevista no substantivo do Deputado

Federal Jairo Cameiro (PFL-BA), relator da refbma na Camara''ー6.

0 Ministro Romildo Bueno de Souza, presidente do STJ, tamb5m favoravel a intro-

d喧o da s血ula vinculante･ assim se posiciona:負A s血u工a vinculante, entre ou血s

propostas decorrentes da extensao e profundidade da crise da Justiga, a falta de urn modelo

coerente, adequado as necessidades da sociedade brasileira, 5 urn born achado. Tern os

seus defeitos, pois, de certa forma, restringe o es forgo criativo dajurisprudencia. Mas, por

outro lado, presta-se para separar meras teimosias, que acarretan imensos prejuizos para

as pa巾es litigantes･ Assim, penso que e重e sejus舶ca, no quadro de crise em que nos

achamos. Desejavel seria, por6m, que o Pats pudesse contar com urn modelo de organiza-

鋳o e funcionamento da Justiga, que dispensasse remendos, como a s｡mula vinculante,

entre outros''I7

Em outra entrevista, respondendo as objeg6es de que o efeito vinculante prejudica-

ria a forma鋳o espontanea dajurisprudencia e a independenciajurfdica dosjufzes, respon-

de: "Quanto a primeira obje鋳o, 6 claro que se toda e qualquer s｡mula decorrente de

julgamento de Tribunais tivesse o e甜o vinculante, haveria〕 sem d面da, o grave compr○○

metimento da independencia jurfdica dos Jufzes･ Mas nao 5 isso que esta proposto. A

s血u工a vinculante esta proposta para as causas repetitivas, elm que, como diz muito bern o

Ministro Pertence (Sepz;/ve勿Pei-/e/7ce, presidente do STF), em que a demanda 5 proposta

poi’um computador, a defesa 6 trazida porum outro computador, a decis肴o do Juiz vein do

computador e, depois de todo esse acervo de pap5is vindos do computador, 6 levado para

os Tribunais Superiores que, tainb5m, resolvem por computador. Entao 5 nesse assunto ai

- das demandas meramente repetitivas - onde a independ台nciajuridica dosjufzes nao esta



emjogo, que se prop6e a sdmula vinculante"18. A pergunta sobre a reagao dos magistra-

dos a aplicag,ao desse instrumento, responde: "Quarto a s血ula ser acatada pelos ju工zes,

eu nao tenho maior preocupa9ao: a experiencia e a hist6ria mostram que osju王zes respeitan

e valorizam muito os precedentes･ Entao, tudo indica que osjuizes vac corresponder a essa

proposta de foma aceitavel. E a pr6pria AMB retirou a obje確o que tinha. A quest肴o,

entao, 6 se a Administra確o Pdblica vai, de fato, cunprir a s血ula - ou se setores da

Administra確o vao continuar recorrendo. Por exemplo : se umjuiz de primeira instancia, un

juiz federal, repele rna causa porqueja ha s血ula vinculante, pergunta-se: a Administra-

辞o vai acatar ou vai inventar urn recurso que o juiz vai ter que examinar e o Tribunal dizer

que esse recurso nをo pode prosperar? Na verdade, a s｡mula vinculante 6 urn esfor9o de

superar essa crise･ 0 exito dessa proposta depende da boa vontade dos juizes - e eu

asseguro que eles terao -, e da boavontade da Administra辞o Pdblica, o que 6, ainda, uma

interr08a9ao" 19.

A MagistraturaNacional esta dividida em tomo da mat6ria. Sua entidade represen-

tativa maxima (AMB), reexaminando a mat5ria, por maioria de votos, alterou o

posicionamento: "Apds血ios meses contra南ndo a ideia de s心mulas com e揃o vinculante,

inclusive porque tal fbi a pos申o adotada pelo心ltimo Congresso Nacional de Magis廿a-

dos, em Fortaleza, a AMB mudou de posig5o, sendo agora favoravel a tal ordenamento�(�ｲ�

Diante de ve.ementes protestos de varias entidades dela integrantes, a AMB redigiu nota

oficial, na qual o t6pico foi assim focalizado: que se "busque a efetividade da presta9邑o

jurisdicional, com a instituigao de mecanismo que nao importe em violagao a independencia

juridica do juiz, mas que d台solugao racional as demandas iguais que geram multiplica確o

de recursos''2上

班opini6es as mais dispara融as pelo seu conte捉o des寅)calizado da realidade,

como, v･g･, a dos Deputados Robe加Campos e Wagner Rossi: o primeiro a魚ma, sem

indicai- as fontes ou os paises, que "o efeito vinculante, que 5 a regra nas democracias

avangadas - onde se procura linitar a prolifera?ao doentia de leis, decretos, atos nomativos,
�WF2篦��VR�ﾆWf�ﾒﾂ�踉�踟76����G2ﾂ���匁6W'FWｦ�ｧW&芳�6�������&��6ﾖ��ﾒ�6没譁f�6��6儲�ﾆW6ﾖV蹤P

que os ju王zes devem seguir a jurisprudencia最mada mos tribunais superiores''22･ J各o

segundo, afimou: "A atribui確o do efeito vinculante as s｡mulas do Supremo e de 9utros

正bunais superiores deixou de ser uma discuss肴o te6rica e passou a ser apenas uma neces-

sidade operacional･･23･ E adiante: `∴･no prdprio ato legislativo de institu申o das s血ulas

com e賭to vinculante deveremos n6s, os legisladores, indicar o prazo e os meios para sua

revisao e eventual modifica9ao''24.

埼por outro lado, opini6es bem丘Indamentadas, c○mo a do Deputado Vicente

Arruda, vice-presidente da Comiss着o Especial de Refoma do Poder Judiciario e da Comis-

s肴｡ de Constitui申o e Justi9a da Camara, advogado e doutor em Ciencia Politica pela

universidade de Harvard, ao comentar a s｡mula vinculante no contexto do Relat6rio do

Deputado Cameiro: "a falta de embasamento doutrinario que sustente a ado辞o da s血ula

vinculante, proposta no subs山南vo do Deputado J誼o Cameiro,知o argumento usado

pelo Deputado Vicente Arruda para criticar essa emenda criada `apenas por raz5es pracm, a-

ticas d｡ conter a avalanche de processos que emperram a maquinajudiciaria'(.･･)". Mas
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esse argumento nun5rico nao pode anular as restrig6es de ordem constitucional a institui-

鋳o da s血ula vinculante. De fato, a solugao para o ac｡mulo de processos nao se encontra

na outorga do e窺to血cul紬te･垂ossfvel d血nuir-se a pauta dos正bunais com m｡didas

de outra natureza, sem ofensa ao nosso sistema jurisdicional, as garantias dos

jurisdicionados e ao equilibrio dos poderes'. Debateu o Deputado Vicente Amida25.

Quem vai ao fundo da quest5o, como sempre, 5 o Ministro Evandro Lins, em suges-
tivo a垂〇五t皿ado気C血e de hemeneutica e血u重a v血culante'･26, ao lembrar que o tema

remonta amais de urn seculo, quando urn magis仕ado do R王o Grande do Sul fbi condenado

a pena de 9 anos de suspensao por discordar da orientagao do Tribunal de Justiga (cf. Os

Grandes Julgamentos do S甲emo Tribunal Federal, Edgard Costa, 1 ･0 vol･, pp･ 68 a 70).

No mesmo a垂o, o autor reiv血dica, como "血ico sobrevivente dos minis廿os pre-

sentes a sessao de sua cria確o�ﾂ�&��6��6蒙V蹤��FR�7V���&没Vﾒ"ﾂ���&��&W6�fW"����VﾖV蹤�

de processos no supremo, que se inspirou "em tr�2���76�vV�2�F��6�7Hﾈﾆ没�����ﾆwVRﾐ

sa, condenadas, desde logo, pela abalizada opiniao de Canotilho" e que, segundo "o Dr.

Julio de Castro Caldas, bastiondrio da Ordem dos Advogados de Po血gal, que Ca forga

obrigat6ria’de certos ac6rdaos foi suprimida da legislagao portuguesa. Laja nao existem

`decis6es vinculantes'''27.

Em primoroso trabalho, o Desembargador aposentado Dinio de Santis Garcia ben

demonstra como a doutrina do Ftare ｡ecz.gz.s "ja n肴o 5 mais aplicada rigidamente mos Esta-

dos Unidos, e mesmo na血glate町a vein se tom紬do mais Hex王vel･'28.

Anota ainda, corretamente, referindo-se aos assentos portugueses, hoje duplamen-

te considerados inconstitucionais (por usurparem fung6es legislativas e desvirtuarem as

judiciais) que買a S血ula da Jurispmdencia Dominante, criada em 1963, por iniciativa do

Min血o Victor N皿es Leal, pelo Supremo廿ibunal Federal (…) s着o gera工mente adotadas

pelo ju工zes e tribunais do pais, seja pelo poder de convicgao dos ac6rd奮os de que se

orlgmaram, seja por motivos de ordem pratica"29.

Hamais de dezanos que o sTFnao editas血ulas (a皿ima, n.a 621 5 de 17/10/84,

p巾1icada em 2?/1 0/84)･

5. Conclusao do t6pico

Nossa ideia a respeito desse mecanismo e simples: a) adotar o e揃to vinculante

(apenas para as s｡mulas do STF) para a Administragao P｡blica em geral; b) inst血ir na lei

processual preceito que negue recurso ao STF e ao STJ, em mat5rias sumuladas no respec-

tivo ambito.

Com isso, obt5m-se o efeito desejado (impedir os chamados "feitos repetitivos" ou
"ociosos" perante aqueles tribunais) sem prejuizo da natural e espont含nea criagao da

jurisprudencia e da absoluta e impostergavel independ6ncia dos juizes inferiores.

6. Conclus肴o final

A superagao da falta de seguranga jurldica depende basicamente da capacidade



que a sociedade civil tenha de fazer funcionar adequadamente as instituig5es p｡bl‘icas e

pa正culares･

丘tarefa complexapemanente, que se toma ainda mais dificil em face da defici台ncia

das instituig6es, a cujo aperfeigoamento se vincula.

0 espago da liberdade que o Estado Democratico de Direito oferece para o seu

exerc王cio e a base para o rompimento de es同山as sociais com ele incompativeis･

0 devido processo legal, no seu sentido mais amplo e pro血皿do,Sum dos血s加-

mentos mais importantes para a constru確o de uma sociedade livre e justa.

A refb皿a da丁usti9a, nesse contexto, deve atender aos pos山ados contidos na

presente e坤os申〇･
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