


Revista

王MAR亡

Escola de Magist｢a亡u'｢a

RegionaI Fede｢aI

●　●

丁RF之盈Regiき○○Riode]anei｢o-N曳之-P,7葵之0l-2000



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2生R巳GIÅ○

COMPOSICÅ○

DGLsemb雛g冴cわr f�Hﾛf�ｧ｢���ﾄ"�U%D��蔗�uTT�$���&W4芳V努FP

D穂em易移gzzみィ1もd������$��ﾄB���ﾄ番��bﾈ�f6Rﾕ�ﾟ�4法jzte

Desα切紺移み･ f�@摺l FREDERICO GUEIROS col巧gedbT

Desα祐dor fGd�����d�Tﾄ��e$T疋�2�$�$�D�

DesGm虎I多zc7｡m居c7e摺/ JULIETA L王DRA LUNZ

LなGm左移zcた腰f税7�婦｢��D�苳��У比P

D鋒Gmb徴g移み･ f�FX�7ｦﾂ�4��ﾅR�$�$$�4�

Desej27出撃好みィf�Dx��｢��d�ﾄﾔ�"��T4�舮�

Deseml沼ig冴dor fGd釘���4�%$T�$���ut頒

D穣e糊b名1多z?cカr Hde腰/ PAULO ESp王RITO SANTO

DesGmb郡g疲dαzz f�Dxﾙ��ﾔ�$���УﾄT���4�4膠

Desem左上`移dor f�@雌!I CASTRO AGUIAR

DGj'GH7b教g冴〔わr fedG脇I NEY FONSECA

L虜�ﾘ�坤���ｩFﾆFY����dU$��ﾅV4���ﾄ番�

Des�ﾖ)G)�ﾗｦvF�"�dvDtｦﾆｧ｢��$�U$飛�hue$��DR�4�%d�ﾄ�

Deselココ左墓碑d｡r f�Dy�����薀�飛�5%U｢�膓ED�

Des徴zzb針g詔c7om fedα協I TANYRA VARGAS

Dese朋b創g省doj･薫c7e彫i/ RTCARD O REGUEIRA

DG舵rzzb耕g詔み･居c7c雌a/ FERNAND O NIARQUES

DGj'G,z7友Ig冴dor罵c癌zzl RALD亘NIO BONIFAcIO COSTA

DesGm4針g拷dor f�8ｮ�I SiRGIO FELTRIN CORRiA

Desel27b幼g盈みィ居ゐ沼I FRANCISCO PIZZOLANTE

DGsα27b箆でg脅c7or fedG脇I B ENED ITO G ONCAⅣES



EDITORIAL

0 ap狐ecime血o daRevista da宙MAR耳des-

tinada, prioritariamente, a divulga誇o dos

trabalhos juridicos dos magistrados qu,e integram

a Justiga Federal da 2a Regiao, e da produgfb

cul血ral desenvolvida na Escola, foi saudado com

entusiasmo e despertou considefavel inter`es`se,

ce正ame血e pela excel合ncia do seu 〇〇両e正do.

A pa正ir deste 20 volume, sua periodicidade

sera quadrimestral･ Tenho convicg各o de `queク

assim, nossos objetivos serao mais facilme融e

atingido s.

P:aulo Freitas Barata

Diretor- Geral da BMARF
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I

αA EFE冒MDADE D 0 PRⅡヾCⅡ'IO DA

MANUTENCÅo DO V虹.OR REAL DOS

BENE面CIO S PREⅥDENC工ÅRIO S ''

Maria Am61ia Seno de Carvalho
r,aba祐o apresentado 7]o IV Enconlro de M｡g7’j7/γados FedercH’s do耽E dcr 2aReg7’do, de 18 cr 21 de

noveinbγo de J999, Cl乙Ib Medite手γane'e de RJ’oあs Pedras - A/

I - A EVOLUCÅo HISTORICA DA QUESTÅo DOS REAJUSTAMEN冒OS

pREvrDENclÅRlos -DA UNⅡⅡcA〔〕Åo D O TRÅIAMENTO LE GrsLAAVo (EDlcAo

DA LEI ORGÅNICA DA PREⅥD金NC払SOC工A工-LE工380碓0) Å鳴A CF DE 1988

Para melhor compreens着o da questao dos reajustamentos previdenciarios, e de born

alvitre analisar o tratamento hist6rico dado a mat5ria.

Ana Maria Wickert Theisenl, Juiza Federal do TRF da 4a Regi着o,廿a9aminucioso

estudo da evolu確o dos crit5rios de reajustamento dos beneficios previdenciarios e das

principais polemicas suscitadas a respeito e que podemos resumir na seguinte ordem cr○○

nol6gica como prelimina｢ da proposぬque queremos fbmular‥

Lei 3807 de 26/08/60 (Lei Org会nica da Previdencia SociaD - em seu a血go

67 deteminou que o reajustamento dos beneficios se desse sempre que os indices dos

salarios de contribui確o dos segurados ativos ultrapassasse em mais de 15% os do ano do

心ltimo reajuste.

Decreto-lei 66 de 21/11/66 - alterou o artigo 67塾PE vinculando os reajus-

tes dos beneficios previdencidrios a varia確o da Politica Salarial, computando o percentual

aplicado ao salario minimo apenas 60 dias ap6s sua altera車o.

Lei 5890 de 1973 - altera de nov○ 0 a誼go para detem血ar aimediata aplica-

確o da variagao da Polftica Salarial, de foma imediata e n肴o mais diferindo de seus efeitos.

0 Decreto 77077 dejaneiro de 1976 (Consolida辞o das Leis da

Previdencia Social) - em seu a誼go 30 mantem o criterio anterior

mesmo ap6s a edi辞o da Lei 6205 de 29/04/75 que descaracterizou

o salario minimo como fator de corregao mone瞭ria.

Lei 6708 de 30/10/79 - estabelece a corre確o automatica dos salarios cujo

valor passou a ser corrigido semestralmente pela varia確o do ENPC e dividiu os assalaria-

dos em faixas salariais. Por extensao, tal crit6rio aplicava-se tamb5m aos beneficios

previdenci各rios.
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Entretanto, o enquadramento e o reajuste Cram feitos de forma

err6nea pelo ENPS, gerando prejufzo aos beneficiarios. Em primeiro

lugar, a autarquia passou a aplicar o crit5rio da proporcionalidade,

ou seja, o indice de varia確o da polftica salarial era repassado

proporcionalmente ao mss da concess着o, no que diz respeito ao

primeiro reajuste dos beneficios, sem que a lei assim o determi-

nasse. Assim, desde a vincula車o dos bene鱒cios a Polftica Salarial

(1966), a autarquia efetuava erroneamente o reajuste proporcional.

Em segundo lugai ainda quanto ao enquadramento deve-se ex-

plicar que os salarios eram divididos em faixas salariais as quais

eram atribufdos indices de reajuste inversamente proporcionais

(quanto mais elevado o nivel da faixa, menor o reajuste atribufdo).

Com isso, uma vez editada a altera確o da Politica Salarial com a

divulga確o do novo valor do salario minimo, a autarquia classifi-

cava ou enquadrava os bene鯖cios por魚ixas de acordo com o

valor revogado, fazendo com que muitas vezes os beneficiarios

mudassem de魚ixa, percebendo indice meno意Este equ工voc○ veio

aser corrigido com a edicao do Decreto-lei2171/84 que esclare-

ceu que o enquadramento deveria ser feito pelo novo valor do

salario minimo. Em 26/05/87, a Lei 7604, reconhecendo o equi-

voco praticado no passado, deteminou a retiflcag5o da atualiza-

碑o no perfodo de nov. /79 a maio/84, sem efeitos fmanceiros

pretさritos.

Os dois equfvocos acima mencionados ensejaram a edi9ao da

S心mula 260 do extinto TFR, cuja aplica車o, mos dois aspectos,

encontra-se de ha muito superada.

Decretos-lei 2284 de 10/03/86 (P量ano Cruzado) e 2302 de 21/11/86 -ins-

titulram a escala m6vel de salarios e o reajuste automatico de salarios quando a varia確o

acumulada do IPC no ano atingisse 20°/o a contar da dltima data-base. Todo mes era

vehficada avaria確o do IPC de foma a constatar ou nao o atingimento do patamar referido

e o repasse aos beneficios do residuo mos reajustes seguintes.

Lei 7604 de 26/05/87 - deteminou o reajuste dos beneficios de acordo com

a Pol脆ca Salarial e confbme as disponibilidades血iance心as do SistemaNacional de Previ-

dencia Social.

島m 12/06/87 e editad○ 0 Decreto-lei 2335, que extinguiu o gatilho

automa正co pela variag5o do IPC e inst血iu a URP. Entretanto, foi
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assegurado aos bene最ciarios o repasse de 20% da varia9肴o do

IPC acumulado no mss ante五〇r, isto e, maio de 1987.

0 Decreto-lei 235 1 de 07/08/87 criou urn diplice regime salarial

instituindo:

a) Salario minimo de referencia - que correspondia ao antigo

sal缶io minimo e ao qual ficavam vinculados os saldrios e os bene-

ficios previdenci各rios, utilizado tamb6m na aplica商o de indice de

atualiza確o monet缶ia;

b) Piso Nacional de salfrios - que correspondia a contrapresta確o

minima devida e paga d竜etamente pelos empregadores aos廿aba-

1hadores, com valor mais elevado que a especie anterior.

Este sistema ddplice perdurou ate a edigao da L.7789 de 03/07/89.

Neste perfodo, por expressa detemina確o legal, no que pertine a

reajustamento de beneficios ou calculo de corre確o monetaria de

liquida確o, o certo 5 utilizar o salario minimo de referencia.

Constitui碑o Federal de 1988 - criou o salino minimo nacionalmente unifi_

cado (conceito em que apenas o salario minimo de referencia se enquadrava); vedou

vincula確o ao salario minimo para qualquer fim; instituiu no ato das disposig6es transit6-

rias o crit6rio provis6rio de reajustamento dos beneficios previdenciarios ent5o em manu-

ten辞o pela equivalencia inicial em n血ero de saldrios minimos e criou o princfpio da

manuten確o do valor real dos benefieios, que passamos a estudar.

Ⅱ - 0 PRⅢC血IO DAMANUTENCÅo DO VÅLORREALDOS BENEF主調OS

PREVⅡ)ENC血os

A Constitui確o Federal de 1 988 foi a prineira atratar sistematicamente da seguridade

social conferindo-1he un capftulo pr6prio no T血lo VⅢ da Ordem Social.

Neste capitulo encontramos os artigos 194 e 201 que com a. reda確o dada pela

Emenda Const血cional no 20/98 disp6em:

Art. 1 94. A seguridade social compreendeum conjunto integrado

de a96es de iniciativa dos Poderes P的1icos e da sociedade, des-

tinadas a assegurar os direitos relativos a satde, a previdencia e

a assistencia social.

Paragrafo dnico. Compete ao Poder P心blico, mos termos da lei,

organizar a seguridade social, com base mos seguintes objetivos:
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IV - iⅡedutibilidade do valor dos bene庫cios;

Art. 201. A previdencia social sera organizada sob a forma de

regime geral, de carater contributivo e de filia確o obrigat6ria,

obseⅣados criterios que preseⅣem o equil王brio宜nanceiro e

atuarial, e atendera, mos termos da lei, a:...

§ 4° E assegurado o reajustamento dos bene鯖cios para preser-

var-1hes, em car各ter pemanente, o valor real, confbme critさrios

de庫nidos em萱ei.

Note-se que os dois principios supra-referidos (o da irredutibilidade de beneficios e

o da manuten確o do valor real)ja encontravam amparo na Constitui肇o desde sua promul-

ga誇o, respectivamente no inc. V do art. 194 e no § 2° do art. 201, nao tendo sofrido

alterag5es com a Refoma Previdenciaria.

Regulamentando o Cap血lo da Seguridade Social, foram editados os Planos de

Custeio e o de Beneficios do Regime Comum Previdenciario, respectivamente Leis 8212 e

8213 dejumo de 199 1 que, por sua vez, foramregulamentadas em dezembro do mesmo ano

com a edigao dos decretos pertinentes.

A Lei 8212/9 1 dispunha:

A正. 6｡ Fica inst知子d○ 0 Conselho Nacional de Seguridade Social,

6rgao superior de deliberagao colegiada, com a participagao da

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e de

represenぬntes da sociedade civil‥..

A巾7｡ Compete ao Conselho Nacional de Seguridade Social:

VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposi車o peri6di-

ca dos valores dos bene鯖cios e dos sal各rios de con宙bui9肴o, a正m

de garantir de foma pemanente a preserva確o de seus valores

reals;

Note-se que este dispositivo encontra-se revogado ja que o Conselho Nacional de

Seguridade Social foi extinto confome alterag5es introduzidas pela Medida Provis6ria n°

1911 de dezembro de 1998 na Lei 9649 de 27/05/98 que disp6e sobre a organiza辞o da

Presidencia da Re函blica e dos Ministerios, sem que suas atribui96es tenham sido

廿ans氏ridas a qualquer ou廿o 6rg肴o da estm血ra do Ministerio da Previdencia e da Assis-

tencia Social.

0 direito subjetivo ao reajustamento do beneficio para preserva確o de seu valor real

assegurado na Const血i碑o vein igualmente insculpido na Lei 8213/9 1, em seu art. 41, inc. I.
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Vemos, assim, que o constituinte conferiu aos bene宜cios previdenciarios garantias

maiores e at5 ent着o in色ditas; ao lado da irredutibilidade de seu valor nominal (garantia

igualmente conferida aos salarios no art. 7°, inc. VI), tomou obrigat6rio o reajustamento

peri6dico do bene鯖cio sempre que constatada perda de seu valor real.

A referida noma 6 dotada de alto nivel de abstra確o e desde a promulgagao da Carta

tomou-se urn desa節o imposto aos aplicadores do Direito a tare魚de de正nir o que士bsse

質valor reaP〕.

Sem maiores delongas que demand祉iam uma pesquisa multidisciplina重〕 envolvendo

conceitos ate mesmo de Economia, vamos direto ao que hoje parece ser consenso doutrin証o

endossado pelo Eg･ STF･ Confbme decis6es reiteradas dos T正bunais Superiores, entende-

se que o conceito de valor real do beneficio previdenciario 5 indissociavel do conceito de

valor aquisitivo e, consequentemente, indissociavel da ideia de preserva確o do bene癒cio

dos efeitos da infla確o.

Desta foma;o § 4° do art. 20 I cont5m noma progranatica que imp5e ao legislador

ordinario a tarefa de estabelecer o reajustamento do beneficio toda vez que houver perda

do valor aquisitivo inicial, ou seja, do valor aquisitivo da renda mensal inicial, perda essa

que ocorre atrav5s do fen6meno inflaciondrio.

Aojulgar o Mandado de Seguranga n° 1233-DF impetrado para assegurar o reajus-

te dos beneficios previdenciarios em 147,06% (mesmo indice aplicado para reajuste dos

salarios de contribui確o em setembro de 1991), o Eg. STJ, atraves do voto do Min. Garcia

Vieira) ressaltou dois aspectos de suma impo脆ncia decoⅡentes dos princfpios const九〇

cionais da manuten肇o do valor real e da garantia da fonte de custeio: em primeiro lugar

lembrou que o salario de contribui確o deveria ser reajustado na mesma 5poca e com os

mesmos i'ndices de reajustanento dos beneficios de prestagao continuada, confome dis-

punha o paragrafo dnico do art. 20 daLei 8212/91, hoje substituido pelo art.29, § 1°. Assim,

se urn 6 reajustado, o outro fator tambさm o sera.

0 segundo aspecto merece ser transcrito face a clareza que trouxe a discussao

acerca do princfpio da manuten確o do valor real:

負0 1egislador c○nst血cional assegurou, em suas disposi96es per

manentes, a irredutibilidade do valor dos beneficios (art. 194, rv) e

seu reajustamento para `... preservar-1hes, em carater pemanente, o

valorreal, confbme c正t鉦os de宜nidos em lei'.

Ora, 6 evidente que o legislador ordin紅io nao poderia desconhecer

e desrespeぬr estes dois mand創nentos, o da正edutibilidade e pre-

servagao do valorreal dos beneficios. Os seus aumentos nao pode-

riam ser inferiores aos indices da inflacao. Mesmo ap6s a inplan-

ta碑o defmitiva dos planos, os beneficios e as contribuig5es devem

ser reajustados, na mesma 6poca e com os mesmos indices, nunca

inferiores aos da infla辞o, para ser respeitada a irredutibilidade e

preservar o valor real dos beneficios e garantir a fonte de custeio".
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No mesmo sentido 6 aposi確o do Eg. STF:

"... Com o preceito* objetivou-se cobrir o espago de tempo ate a

vigencia de nova legisla確o previdenciaria a ser editada em har-

monia com os princfpios insculpidos no a血go 201 do co坤o per-

rnanente da Constitui碑o. Ora, constata-se que o § 2° do mencio-

nado artigo 5 categ6rico ao assegurar o reajustamento dos bene-

ficios para preservar-1hes, em carater permanente, o valor real,

remetendo a lei, enquanto o § 3° disp6e sobre a atualiza確o dos

salarios de contribui確o computados no calculo do beneficio.

Evidentemente, a manuten確o do poder aquisitivo dos bene航-

cios previdencifrios fez-se, em primeiro lugar e relativamente ao

perfodo que antecede a data da aquisi9登o do direito, de acordo

com a atualiza確o dos salarios de contribui亨ao e, em segundo

lugar, relativamente ao tempo posterior, considerada a inflagao,

havendo, portanto, data-base pr6pria∴'.

* opreceito aq雄‘ re/erJ’do e'o ar/. 58 do ADCT

(AI 188298-1, Min. Marco A田elio,垂DJI de 07/04/97, pg. 1 1009)

Compete, assim, ao Congresso Nacional dispor sobre o regime de reajustamento

dos bene庫cios, fixando datas, periodicidade e indices. Esta, por5m, como Poder Constituido,

sujeito aos limites constitucionais, dentre os quais se situa o clever a ele imposto de

assegurar aos titulares de beneficios previdenciarios a preservagao destes心ltimos contra

os efeitos malignos da infla確o a qual acarreta perda de valor aquisitivo da moeda.

Indo mais al6m, ainda Ana Maria Wickert Theisen entende que todo reajustamento

devera necessariamente estar amparado em urn indice oricial de corregao monetaria, sob

pena de esta｢ sendo宜audada a garantia constitucional:

"Ora, se o Texto Maior fala em c諦e'rios, o que a lei infraconstitucional

deve fazer, no desiderato de regulamentar o dispositivo, e indicar un

indice oficial, baseado em indexadores oficiais (os quais obedecem a

una mec鉦ica de calculo previamente estabelecida, de molde a refle-

tir a varia確o inflacionまria). Nao hf autor立acao para que o legisla-

dor, Iivremente, escolha urn percentual qualquer, sem lastro no fe-

n6meno inflacionario, de cujos efeitos, alias, os reajustes procuram

precaver os beneficios, assegurando seu poder liberat6rio".2

Desta fbma, podemos concluir que ao legislador e dado escolher qualquer工ndice

inflacionario oficial, mesmo o que houver apresentado menor varia確o no periodo de

apura確o. Entretanto, uma vez verificada a perda do poder de compra do beneficio em

manuten辞o em rela車o ao seu valor inicial (RMI) e em cotejo comtodos indices inflaciona-

rios o慮cjajs, o beneficiario passa a ter direito subjetivo a reposi確o da perda, cabendo ao
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legislador eleger urn indice dentre a gama de indices oficiais existentes. Deve ainda dispor

sobre a foma como se clara o reajustamento no que pertine a data e periodicidade. Nao cabe

ao segurado pretender o indice que mais lhe convenha, ja que a Constitui確o outorgou ao

Congresso Nacional a tarefa de dispor sobre o regime de reajustamento. Entretanto, o

poder atribuido ao Poder Legislativo encontra limite no principio estudado.

Como entao agir quando no exercicio da competencia que lhe 6 atribulda o Legisla-

dor in簡nge o dispositivo const血cional ou, ao contr各rio, se omits de exerce-1a? Tratando-

se de noma programatica, isto significa que a mesma deve restar indefesa? A questao

merece uma digressao.

Ⅲ _ E甲ETIⅥDADE DAS NORMAS JUR子DICAS

E preciso lembramos que existencia, validade e eficacia dos atos juridicos sao

atributos que nao se confundem･

0 ato juridico se diz exis亡ente quando presentes seus elementos consti請ivos pre-

vistos na lei. Uma vez existente, ele sera valido se os elementos constitutivos estiverem de

acordo com o estabelecido na noma no que pertine, por exemplo, a competencia para sua

edi辞o, observancia do processo de cria確o etc. Assim, por exemplo, uma lei declarada

inconst血cional e existente po｢さm inv乱ida.

0 ato valido, por sua vez, seねeficaz se id6neo a produrir os efeitos nelaprevistos. No

periodo de vaccatio /e如, por exemplo, uma lei 6 ineficaz. Especificamente no tocante a

classificagao das nomas constitucionais tradicional estabelecida por Jos5 Afonso da Silva,

assegura-se is nomas programaticas rna "eficacia minina", ou seja, ela produz efeitos inde-

pendentemente de sua regulanenta確o no minimo para revogar a lei que lhe seja contraria e

eivar de incoustitucionalidade a noma posterior que seja editada contrariamente a seu sentido.

Luis Roberto Bar｢oso analisa ainda urn qua正o a正buto dos atos juridicos e em

especial das nomas juridicas: a efetividade. Efetividade equivaleria em suas palavras a

eficacia social ou reconhecimento pela sociedade da existencia da noma, operando-a no

mundo dos fatos:

"A efetividade significa, portanto, a realiza確o do Direito, o de-

sempenho concreto de sua fun誇o social. Ela representa a

materializa確o, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e sim-

boliza a aproxima確o, tao intima quanto possive], entre o clever-

ser nomativo e o ser da realidade social''3.

Podemos dizer, assim, que, se a efetividade da noma depende de sua aplica確o real,

pode e deve o Poder Judici紅io garantir este atributo. Podemos ainda dizer que a noma

constitucional que abriga o princfpio da manuten確o do valor real do beneficio s6 ser各

efetiva se forem editadas leis que realmente mantenham o poder de compra original do
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beneficio, considerando a Economia inflacion紅ia em que ainda hoje vivemos. Como garan-

tir, entをo, a efetividade?

IV - 0 CONTROLE DE CONST工TUCIONALⅡ)ADE NO BRASⅡ｣

A) SUPREMACRA DA CONSTFTulqÅo

A Constitui確o tern a hist6rica e essencial fun9ao de limitar os Poderes Constifui-

dos ao lado da允n車o de organizar e inst血ir o pr6prio Estado.

As edi96es das primeiras Ca正as Const血cionais receberam o nome de Movimento

Constitucionalista e foram a fonte e base do chamado Estado de Direito, contendo o elenco

minimo de direitos e garantias individuais. A evolu確o hist6rica e as novas demandas

sociais levaram igualmente a evolu辞o do conceito de Constitui確o e de sua fmalidade.

Entramos ent肴o no chamado Estado Social, em que os documentos basicos passaram a

assegurar nao apenas direitos dos individuos face ao Estado, mas tamb5m enquanto traba-

mado青

Temos assim que a Constitui車o da origem ao pr6prio Estado e que os Poderes que

o constituem sao Poderes Derivados e, portanto, linitados pela pr6pria Lei Fundamental. i

dela que se originam todas as demais nomas que nela encontram seu血ndamento de

validade. Dai comumente falar-se em supremacia da Constitui辞o sigmgmificando a submis-

s賓o dos Poderes de Estado e dos atos por ele praticados aos pr血cfpios consti巾cionais.

Conseqtientemente, toda noma editada em desacordo com a Constitui確o, seja

quanto ao processo de sua cria確o, seja quanto a seu conte心do, padece de vicio de

inconsti血cionalidade, sendo nula ou inexistente no dize｢ de pa正e da dou正na (ex.: Francis-

co Cmpos).

Tambさm a inさrcia de qualquer dos Poderes do Estado pode ser eivada de

inconst血cionalidade sempre que deixar de editar ato de sua c○mpetencia exigido pela

Constitui誇o e necessario para eficacia plena do dispositivo.

Do exposto surgiu a necessidade de se instituir mecanismos de fiscaliza確o da

adequa確o da conduta dos Poderes Constituidos a Lei Fundamental, o que se deu atrav5s

do controle de constituciona萱idade.

B) MODAmADES DE cONTRO工鵬DE cONST工Tuc工oNALⅡ〕ADE

Uma noma pode ser inconst血cional por diversos aspectos, gerando pluralidade

de modalidades de c○n血ole.

Ha inconstitucionalidade fomal ou material segundo o vicio estejarelacionado ao

processo de formagao da noma ou a seu conte心do. Por outro lado a inconstitucionalidade

pode dar-se por acao ou por omiss盃o, ou seja, o vfcio tanto pode surgir da edi確o de lei ou

ato皿o朋at王vo em a命onta ao dispositivo constitucional quanto da inさrcia do Poder P心blico
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competente em editar a lei ou ato nomativo necess布o para a eficacia plena e aplicabilidade

da noma; neste caso e pressuposto desta espさcie de con百〇le a inexistencia da noma ou

a existencia de noma que disponha de foma insuficiente sobre a mat6ria.4

○ ○rdenamentojur王dico brasileiro admite, por ou廿o lade, dois sistemas de con廿ole

de constitucionalidade: o controle pela via principal (a確o direta de inconstitucionalidade

que pode assumir a foma interventiva) ou pela via de exce9ao.

A a車o direta de inconstitucionalidade de lei ou ato nomativo federal ou estadual 5

prevista no art. 1 02, inc. I, alinea "a'', da Constitui確o: a competencia parajulga-la 6 do Eg･

STF, 6rgao maximo de guarda e interpreta確o da lei fundamental, e a legitimidade para

prop6-la 5 conferidaaum elenco fechado de pessoas e 6rgaos contido no art. 103. Embora

haja alguma diverg合ncia doutrinaria5, a maioria entende que a a確o 5 de cunho declarat6rio

da nulidade da lei ou ato nomativo, produzindo efeitos retroativos (鉄飯nc) e erga omnes.

No caso de vir a ser declarada a inconstitucionalidade por omissao, ao Eg. STF compete

apenas dar ciencia de sua decisao ao poder infrator a fim de que adote as provid6ncias

necessえrias, as quais, no caso de 6rgao administrativo, deverao ser tomadas em 30 dias.

Considerando ainda a hip6tese de omiss肴o nomativa, a Constitui確o preve tamb6m

dois outros instrumentos de fiscaliza9ao: o mandado de injung肴o e a iniciativa legislativa

popular. 0 mandado de injun誇o vein previsto no art. 5°, inc. LXXI, da Constitui尊o e a

iniciativa popul祉no a正61 , § 2°, regulamenぬdo pela Lei 9709/98･

0 mandado de injun確o pressup5e uma lacuna legislativa ou ausencia de noma e

que esta ausencia inviabilize o exercicio de direito subjetivo const血cionalmente previsto,

no que diverge da a確o direta de inconstitucionalidade, j各que esta objetiva o resguardo da

Constitui9着o e nao de urn direito individual especifico.6 0 rem5d主o constitucional, ao con-

trdrio da a確o direta, nao se limita a declarar a mora do legislador. Embora de conte心do

esvaziado pelo Eg. STF que o equiparou em efeitos a a9ao declarat6ria de inconstitu-

cionalidade, parece-nos claro que, confome a li確o do Mestre Hely Lopes Meirelles7? o

rem5dio constitucional somente seria eficaz se ao 6rg着o julgador fosse possibilitado inte-

grar a noma no caso concreto, preenchendo a lacuna de acordo com os princi'pios gerais

de direito, a analogia, cos血mes e sobre血do a eq揖dade･

Copiand○ 0 sistema de controle americ劃o, admitimos ainda o sistema de eontrole

difuso ou incidental pelo qual a qualquer 6rgaojudici缶io e dado declarar J‘#c諸e扉er /c駒hm7

a inconstitucionalidade de lei ou ato nomativo como questao prejudicial da analise do

m5rito da agao. A declara確o de inconstitucionalidade nao integra o dispositivo da sentenga

e nao transita emjulgado, operando efeitos apenas entre as partes do processo. Esgotadas

as vias recursais ordinarias, a quest着o pode vir a ser submetida ao Eg. STF atraves de

recurso extraordinario. Neste caso, entendendo a Corte Maxima pela existencia de vlcio,

devera dar ciencia desta decisao defmitiva ao Senado Federal que, por sua vez, pode

suspender a execu確o de leijulgada inconstitucional, situagao em que a decisao passara a

ter efeitos elga omnes e retroativos.

No controle incidental o 6rgaojulgador subtrai o caso concreto da 6rbita de eficacia

da noma impugnada como se ela n着o existisse, nas palavras de Lucio Bittencourt･
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Voltando a analise dos reajustamentos previdenciarios, vemos que desde a edigao

da Constituigao dita Cidada in止meras foram as leis e medidas provis6rias editadas para

disciplina-los e in心meras as ag6es impugnando os crit6rios adotados, alegando-se, de

foma geral, a infringencia do principio constitucional da manuten確o do valor real do

beneficio. Em 90% das ag6es propostas o pedido ou 6 mal fomulado, revelando completo

desconhecimento por parte dos patronos acerca do direito previdenciario, ou pretendem

que seja fixado como crit5rio pemanente de reajuste a vincula商o a equivalencia em nine-

ro de salarios minimos, o que, al5m de vedado na parte pemanente da Constitui確o, nao 6

garantia de ef萌vidade do principio constitucionaL Resta questionar: como proceder ao

controle de constitucionalidade das nomas que versam sobre reajuste previdenciario de

foma a preservar o princi'pio da divisao de poderes?

Ⅴ ○ 0 PODER-DEVER DOS Ⅲ克zES AO JU工GAR: LⅢES

0 exercfcio da fun確o jurisdicional 6 regido por alguns principios basilares que

assumem especial relevo quando o juiz se defronta com lacunas legislativas ou com hip6-

teses em que, dado 0 vfcio de inc○nstitucionalidade da noma (e conseq屯e加e nulidade da

noma), a mesma toma-se implic各vel ao caso concreto.

Em primeiro lugar cumpre citar o princl'pio da indeclinabilidade da jurisdi車o

insculpido no art. 126 da lei processual, segundo a qual aojuiz nao 6 dado eximir-se de sen-

tenciar ou de decidir alegando lacuna ou obscuridade da lei, caso em que poder各socorrer-

se das nomas legais e, na ausencia destas, da analogia, dos costumes e dos princfpios

gerais do direito, cabendo ainda o uso da eq証dade mos casos expressamente pemitidos

por lei. Nas palavras de Jos6 Roberto dos Santos Bedaque, Juiz do Tribunal de Algada do

Estado de Sao Paulo: "a Jurisdi確o 5 a atividade estatal destinada a garantir a eficacia

pratica do ordenamentojurfdico"8. onde se le eficacia pratica, entenda-se efetividade.

Preciosas, nesse sentido, as lig5es de dois autores franceses, urn senador e uma

professora de direito, Hubert Haenel e Marie-Ame Prison-Roche, autores do livro "Le juge
et le politique��F友�&���&W76W2�V譌fW'6友��&W2�FR�g&��6Rﾂ���湯�ｒﾂ�Vﾒ��VR�f�ｦVﾒ�&������ﾆ�6R�F�

papel dojuiz na sociedade modema e as expectativas da sociedade, em especial a缶ancesa,

quanto a sua atua確o. Fugindo do positivismo puro que inpera e buscando solug6es para

que a Justiga cumpra seu papel - que 6 o de fazer Justiga mais do que simplesmente aplicar

a lei → trazem eles c○nclus6es que podemos resumir mos seguintes t6picos:

o juiz deve zelar para que o direito e ojusto coincidam;

o direiton蚤o eum魚m em simesmo mas皿血stmmento nabusca daJusti亨a;

atualmente, mais que o legislador, 6 ojuiz quem encama o espi’rito de Justiga;

a submissao do juiz as leis nao pode implicar inferioridade em rela確o ao

legislador, notadamente porque este deveria exercer seu poder para realizar a Justiga;

quand○ 0 direito positivo excede os limites dojusto, a regra segundo a qual

ojuiz deve tomar a lei efetiva toma-se ilegftima.
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E verdade que ojuiz nao se confunde com o legislador; ambos s5o agentes politicos

cujos atos editados no exerclcio de suas fung6es tfpicas sao manifestag6es de vontade do

pr6prio Estad〇･ Mas〕 se per urn lad○ 0 Legislativo edita nomas gerais e abstratas, a se庇en-

ga representa anoma concreta aplicえvel ao caso submetido ao crivo do Poder Judiciario no

exercfcio irrecusavel de sua fun確o quando deve zelar pela preservagao da Lei Maior:

"Cercado de respeito e autoridade, o Juiz tern liberdade de pr○○

mnciar o Direito segundo as circuns給ncias do caso. Nessa tare-

fa, seu papel 6 sem d止vida criador. Nao chega ao extremo de pro-

ferir sentengas conira /egem.... Mas ha principios legais que

autorizam o emprego dos mさtodos mais nobres e inteligentes de

hermeneutica - o teleol6gico e o sistematico -, de modo a afastar

o literal, para o apelo a eqtiidade e a Justiga em concreto. Invoca-

se, entao, a regra basilar do art. 5° da Lei de Introdugao ao C6digo

Civil: `Na aplica誇o da lei, o Juiz atender各aos fins sociais a que ela

se dirige e as exigencias do bern comum'".9

Desta foma nao se pode negar a relativa f皿碑o criadora de Direito de que se

reveste a atividade jurisdicional.

Diz Athos Gusm蚕o Carneirol°:

"Em duas hip6teses, todavia, a Constitui確o Federal atribui ao

Poder Judiciario, mais especificamente ao STF e aos Tribunais de

Justiga, o exercicio, embora sob vestesjurisdicionais, de uma ati-

vidade legislativa, porque nao vinculada a aplica確o do direito a

um caso concreto.

Referimo-mos, em primeiro lugar, a a亨をo direta de inconsti血-

cionalidade‥.. Em segundo luga暮a Emenda Const血cional n° 3

de 1 7/03/93 criou a cr(姉o declarato'ria de constitz/cionalidcJde de

/ei o�3s���uﾖ�&ﾖ�F庸�VFW&�/���&��7Vｨ�V���ｧV率�ﾖV蹤��3V��ﾆVv友蒙�ﾐ

dos o Presidente da Rep心blica, as Mesas do Senado e da Camara

dos Deputados e o Procurador-Geral da Repdblica (art. 103, § 4°)

e de competencia do STF''.

Ous弧do ampliar o pensamento do Mestre, entendemos que a atividade criadora

ou legislativa do Judiciario e exercida tanb6m no controle de constitucionalidade incidental

ou pela via de exce確o,ja quetambem neste caso, uma vez concluindo ojuizo pela existen-

cia do vicio, a norma inquinada sera declarada inconstitucional e’nula, retirando-se o caso

concreto da 6rbita de sua eficacia, devendo ser aplicada outra noma ou princfpio de forma

a fin de garantir ao litigante o exercicio do direito subjetivo que o ordenamento constitu-

cional 1he con危re.
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Vemo-mos, entao, diante das seguintes premissas extraidas de nosso ordenamento

j血dico:

a Constitui確o 6 a lei fundamental que origina o Estado e que constitui o

血ndamento de validade de todas as demais nomas a qual se submetem os Poderes Cons-

ti血dos no exerc子cio de suas atribui96es;

toda noma constitucional 6 dotada de eficacia minima que e a de impedir a

edi辞o de lei ou ato nomativo que a afronte e que, nesse sentido, sera inconstitucional e

po巾anto nulo;

como foma de assegurar o respeito a Constitui確o e seus princi’pios, insti〇

億iu-se o controle de consti血cionalidade;

o con廿ole de const血cionalidade e exercido For qualque｢ 6rg登ojurisdicional

pela via da exce確o, caso em que os efeitos de sua decis5o serao restritos as partes do

processo e ao caso concreto que lheさsubmetido;

a a丘onta aos dispositivos constitucionais tanto pode se dar sob a fbma

comissiva (edi確o de noma viciada tanto em seu aspecto fomal quanto material) ou omissiva

(quando o Poder competente deixa de editar a lei ou ato nomativo necessdrios para a plena

eficacia da noma constitucional);

a Constitui9ao confere ao beneficiario do Regime Comum Previdenciario o

direito subjetivo a reajustamento que assegure o valor real inicial de seu beneficio, o que,

segundo os Tribunais Superiores, significa manuten確o do poder aquisitivo inicial, res-

guardando o valor da RMI especificamente dos efeitos da infla確o;

a Jurisdi確o e garantia da efetividade das nomas e do exerc王cio dos direitos

subjetivos;

ao juiz nao e dado escusar-se de decidir, devendojulgar nos limites da lide

que lhe 5 exposta ainda que se defronte com lei ou ato nomativo nulo e se veja obrigado a

utilizar-se dos princfpios gerais de direito, da analogia e dos costumes pain decidir a ques葛

t為o subtra壬da da 6rbita de e最c各cia da noma viciada.

Consideradas as premissas supra-referidas, como concilia-las no momento de ana-

1isar ejulgar as causas trazidas a Justiga Federal q’ue versem sobre reajustamento de bene-

ficios previdenciarios postulando a reposi確o de perdas ocorridas pelo descumprimento

do princ子pio constitucional da manuten亨着o do poder real?

VI-UMA PROPOSTA

Em primeiro lugar cumpre verificar no caso concreto se houve les肴o ao princfpio

consti巾cional da manuten辞o do valor reaL

Neste caso - e mais especi宜camente considerando que os bene庫cios aos quais se

aplica o principio 7.e/ro sao obriga96es de trato sucessivo cujo regime de reajustamento

pode ser alterado pelo legislador, sendo incabivel pretender a submiss5o a urn regime

imufave｣ a primeira obriga9ao do beneficiario e providencia necessatia a ser tomada ao
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redigir a inicial 6 nao s6 trazer a prova da titularidade do beneficio com a juntada do

doc皿ento pe止血ente, como t狐bさm ident鮪car o perfodo de reajuste que considera equi-

vocado ou o indice cuja aplica9ao considera err6nea por parte do legislador. Isto n肴o

impede que o autor da ae盃o simplesmente demonstre a perda do poder aquisitivo ao longo

do tempo desde a concessao sem identificar de pronto o indice impugnado e a lei que o

instituiu, mas a inicial devera ser apta a permitir ao juiz (que conhece do Direito) identi-

ficar a(s) norma(s) impugnada(s) possibilitando a analise de sua constitucionalidade.

Entretanto, neste dltimo caso, a perda do poder aquisitivo dever各ser verificada entre cada

novo reajustamento, pois cada novo regine instituido com base em uma nova lei devera ter

sua const血cionalidade, ana量isada de per si , c〇時ando-se esse novo diploma com a Ca巾a

Magma. Explic○-me.

E claro que uma lei que estabelega urn reajustamento inferior a infla確o apurada

dentro da periodicidade do regime, alem de inconstitucional provoca perdas c可os reHexos

vao se verificar nos reajustes seguintes. Entretanto, nem por isso uma lei futura que esta-

belega urn novo regime e indice de reajustamento baseado na varia確o inflacionaria poder各

ser impugnada de inconst血cional pelo sd患to da existencia daqueles renexos. 0 juiz tern

sua atua辞o limitada, por isso exige a lei adjetiva que a inicial contenha pedido certo e causa

de pedir deteminada. E tamb5m a ｡nica foma pela qual a parte pode obter algum sucesso

em sua demanda.

Assim, a juntada dos comprovantes de recebimento do bene鯖cio e indispensavel

para a verificagao de perdas e, conseqiientemente, da procedencia do pedido. Nao e necess証a

desde logo a indica確o de rm percentual deteminado de perdas nem mesmo a indica確o de

urn indice previamente escolhido pelo autor para reger o reajustamento de seu beneficio. Ao

contr缶io, se n肴o existe direito subjetivo a deteminado lndice inflacionario, mas sim e apenas

a manuten確o do poder aquisitivo, a escolha de urn medidor especffico pelo autor (como,

por exemplo, o indice de maior apura9肴o no periodo) pode acaHetar a improcedencia do

pedidoja que ojuiz devejulgarnos limites da lide e nao pode desconsiderar a facu丁dade de

o legislador optar pelo indice que considerar melhor para o reajustamento no novo regime.

Uma vez proposta corretamente a a確o, e considerado o teor do princi'pio constitu-

cional em cotej’o, temos que, face a natureza da causa, a realiza確o de perfcia contabil 6

indispensavel e pode ser deteminada pelo juizo independentemente do pedido da parte｡,

n邑o apenas com base no princfpio do livre convencimento e da busca da verdade material

(a轟s･ 130 e 131 do CPC) mas tambさm considerando a hipossu宜ciencia, em regra, dos

beneficiarios da Previdencia.

Considerando o significado do principio da manuten辞o do valor real confome a

interpreta確o dada pelos Tribunais Superiores, parece-nos indispensavel nas pen'cias conthbeis

o cotejo do reajustamento concedido no perfodo considerado (ou seja, tomado a partir do

心ltimo reajustamento ou da data de inicio do beneficio, caso se discuta o prmeiro reajus-

tanento) com a varia確o, dentro do mesmo pen’odo, de todos os indices oficiais de infla車o.

N5o olvidamos que urn dos principios fundamentais do Estado Brasileiro e o da

separa確o e independencia dos poderes. Note-se que a leitura hodiema e outra: o princfpio



王MAR戸
とsco｣A D2 MAG重S丁RA丁URA REG重ONAし戸とDERAし

6 o da separa辞o harmonica dos poderes, garantida atrav6s de urn sistema de freios e

contrapesos pelo qual urn poder c○ntr○○a 0 ○utro evitando abusos･ Como pane desse

sistema esta o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos.

0 1egislador pode, no exercicio da c○mpetencia que皿e fbi a宙bu工da pelo Const血血te,

aplicar no reajustamento dos beneficios previdenciarios qualquer indice inflacion各rio oflcial:

pode conferir o de maior varia確o ou o de menor varia確o; aquele apurado com base mos

gastos de uma familia de uma das principais cidades metropolitanas que perceba at6 tres

salarios minimos OU aquele baseado na varia9着o do mercado atacadista. N肴o importa. Em

que pese a distor確o que a escolha possa aparentar, o legisladorteria optado por algum dos

indices inflacionirios oficiais, exercendo sua atribuig畳o no campo mfnimo de

discricionariedade que o constituinte lhe atribuiu. 0 que nao pode fazer 5 conferir

reaj‘ustamento abaixo de qualquer indice inflacionario.

Concluind○○se pela inconstitucionalidade da noma, o que魚zer? Aplica｢ o anterior

regime de reajustamentoja que em regra a nulidade da noma inconstitucional faz revigorar

a eficacia da lei por ela anteriomente revogada? Esta n着o 6 necessariamente a op確o a ser

adotada.

Considerando que cada reajustamento visa repor perdas ocorridas em urn detemi-

nado perfodo anterior a sua edigao, a lei que o detemina sempre vai estarrelacionada com

urn momento hist6ric○ e ec○n6mico pretさrito. Urn novo per工odo se aproxima e cumpre

ver沌car neste novo interregno a oc○rrencia de perdas e seu montante. Uma lei dita

inconstitucional e consequentemente nula n脅o enseja automaticamente a aplica確o do

crit5rio de reajustamento revogado dada a especificidade de sua edi確o. Do contrario, o

prejufzo que se quer afastar do beneficiario pode ser mantido ou mesmo ampliado.

Considerando que do leque de i'ndices inflacionarios existentes o legislador poderia

ter optado por qualquer deles, desde o de maior varia確o ao de menor, parece-me ser este o

minimo assegurado ao benefic治rio cuja aplica確o pelojuiz no caso concreto nao inplica em

invas肴o de competencia. Nesse sentido socome-mos o princfpio geral de direito traduzido

pelo brocardojurfdic○: "quem pode o mais, pode o menos''.

Evidentemente, n脅o pode o juiz aojulgar a quest5o determinar que o indice esco-

1hido para ser aplicado ao caso concreto seja pemanentemente aplicado ao bene鯖cio. Em

primeiro lugar porque a lei teve sua constitucionalidade questionada para ver沌car a repo-

si尊o de perdas em per王odo preterit〇･ Ha uma delimita9肴o temporal de analise da quest5o.

Em segundo lugar haveria invasao de competencia se o juiz, substituindo-se ao

legislador, fixasse urn regime de reajustamento imut各vel. N肴o podemos mos esquecer que o

objeto da a確o 5 uma rela車ojurfdica continuativa ou de trato sucessivo e que o estabeleci-

mento do regime a disciplina-la 5 de competencia do Poder Legislativo, submisso por6m ao

princfpio constitucional. A decisao judicial apenas integra a lacuna uma vez verificada a

inconst血cionalidade da noma que, de fbma insu宜ciente, n着o rep6s as perdas passadas e,

conseqtientemente, nao preservou o valor real do beneficio. 12 Confome li確o da Procundora

do ENSS, Dra. Patricia Comes Teixeira , "a superveniencia de lei nova `instituindo novo

crit5rio de reaj’uste’demarca a extensao do julgado nas ag5es revisionais de beneficio".



Especialmente na hip6tese em que, deco正do lapso de tempo que ul廿apasse a

periodicidade de reajustamento anteriomente fixada, n5o tenha sido editada noma a res-

peito e rna vez verificada perda em rela確o a todos os indices inflacionarios, estamos nao

mais diante de inconst血cionalidade com主ssiva mag sim omissiva, passivel inclusive de

prote確o pela via do mandado de injun確o. Esta via, porem, apresenta-se in心til face ao

esva乙iamento do remさdio p｢omovido pelo Eg. STF.

Ojuizn着o pode sertimido no exerc工cio de seu mister nem exim正se de exerce-l〇･ Pain

suplantar even血ais baⅢeiras criadas no mais das vezes por qualquer dos Poderes Consti-

血dos, deve ele agir com as amas que o sistemaju｢王dico lhe assegura com a庫nalidade

山tima de garantir aos individuos o exercicio dos direitos previstos na pr6pria Lei Funda-

mental, amas essas que hqうe s賓o i血me｢as.

Estas, portanto, sao as considera?5es que trago baseadas em raciocinio 16gico e

mos princfpios血ndamentais de noss○ ○｢denamentojurfdico que aqui fbmulo com o in血i-

to dnico de buscar a efetividade da noma constitucional, especialmente em aten確o aosj各

por demais espoliados beneficiarios da Previd��6����Vﾒ�FﾇF蒙�����ﾆ�6Rﾂ���#Vﾒﾂ�G&�F�ﾗ6R�F�

defesa de toda sociedade ja que a todo cidadao interessa a preserva9ao, aplica確o e

efetividade da Constitui確o. Os direitos assegurados na Lei Fundamental n5o podem estar

jamais submetidos a mera vontade de qualquer Poder Constitufdo.

/ In "D7.re7./o Prev!.de〃c/.4r/.o -太pectos mater/.cr7.s, proce鋤a7.s e j?encrr.s", 2a edi申o,励. LJ.v,a7`J.cz ｡o

Advogado.

- op. ci/., Pg. /94.

十n "0 D/.rei./o Cons′j./w｡i.ona/ e cr e/e/柄.左de de鋤as #om郷- //.相./es e post7J.b/.I/.み｡es ｡cr ConstJ./�｢靺6�

Brasileira'', /990, pg. 77, EJ. Re#ovar.

J In C/G朋eγson Mer//.n C/eve, "旬}sca/J.za佃o crbsfra’/a ｡e cons/J.1��踐�4､箸�*�FR�6��B�&W"蹤��'&�4｢貳V堤&���ぢ

EJ. RT /995, pg. 42.

5凡anc/.sco C｡仰os e〃′ende卵e cz Ho肋a dec/crradc=.nconst/./I/cr.ona/ e'f.m#/.��蹤R�R��F��uﾒ��7｢�

6 # Cl紡erson C/Gve, op. c7.f., pg. 230.

7 In "Mandado de Seg]/ran fa,布do Popi//czr, A申o c/.vi/ p就//.ca, Mandado de h/.un〆o e habeas

data'', /3° edlf6o, pg. 135, Ed. R7:

8 |n "Po｡eres /那加/to’rjos ｡o Ji/i.=”, 2a ed/.f奇o,劇. RT pg. 20.

9 |n "0力｡/.ci.c!r/.o e a Const/.初.申o ", c7r//.go ｡o pro/弧or GαIeJ章o de LaceJ血("Oj#J.z e a J�7D｢詛��sv�

BrasJ’/”J, /99イ, pg. /29, Ed. ScJraiva.

/0 |n "/wr/.訪/.f∂o e Co噂Ie/gnc/.a”, 7° e｡/.〆o,劇. S'c脚.va, per. 16//7.

1′ "po｡erd aJ.nda ｡etemJ.nar ｡鋤｡/.Gnc/.a de o#cJ.o de g!/alq�W"�4ｦ7ｧ2���)%ｦ���FR��7FVﾗ｢���0

γe/eγJ’das, oi/ a rea//’=a印o de per[ci餌ou de in平7ef∂es, embora�f��&W�｢�&蜂��"��R����&ﾆW2��ぢ

Ga/eno de Lacercね, op. ci/., pg. /32.

/3 vide "布do revf.sjonal de bene/rcios..側pec/osねco/.脇j��9uｪRrﾂ�3vR����$｢v4｢���6�W2�&V�&T｢�&7(ﾋ赳

ReγJ’s/a dc自'roc�&�F�&���vW&���F���52ﾂ�f���Rﾂ��w2���"��R�
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CONSTITUICÅo FEDERAL)

VT.　QUARENTENA PARA OS EX-JuizES

VⅡ.　CONCLUS 6ES

i munoDucÅo

Apresentados o relat6rio e o substitutivo da relatora da proposta de Emenda a

Constituigao n° 96-A, de 1992 (1), Deputada ZULAm COBRA, abriu-se atoda a sociedade

nova oportunidade para refletir sobre o futuro do Poder Judiciario brasileiro.

Com efeito, confome salientado pela ilustre parlamentar em seu relat6rio, a Comissao

Especial consti血da para es血dar a necessidade e a viabilidade de refbmas const血cionais

sobre a estrutura do Poder Judiciario tomou o cuidado de realizar diversas audiencias

函blicas, contando com a presen9a de in止meros juristas de esc○l, bern como de

representantes das mais variadas entidades ligadas ao meio jurfdico.丁bdavia, ainda脆

muito o que se pensar sobre o tema, tal sua magnitude para a preserva軍o de nosso ainda

incipiente e apenas fbmal Estado Democr組co de Di｢eito (2).
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Fdria e paixao nunca foram bons conselheiros.

互bom que se te血a em mente 0 °ima c〇両urbado sob o qual se desenvolveram os

廿abalhos da Comissao EspeciaL De urn lado a CPI do Poder Judici誼o, verdadeiro palco

para toda s〇五e de es廿elismo parlamenぬr, onde a todo tempo expunham-se a〇両blico as

pontuais mazelas do Poder Judici癌o. Na outra ponta, rna crise institucional sem precedentes

na hist6ria brasile正a, c可o recente desabaあdo a血al Presidente do Supremo Tribuml Federal,

Ministro CARLOS MARIO VELLOSO, sobre os ataques sofridos pela Corte Maior, bern

ilustra:�WR�����f尼�觀ﾒ�踉�&Vv蒙R�ﾖ免友�#��ﾖ�譁fW7F�sfW2�F����w&W76庸�2��觀ﾒ�踉�&Vv蒙P

mi獲itar” (3). Para nao falar da pr6pria crise econ6mica, a impor aos t6cnicos do govemo

氏deral a procura de solu96es, Hem sempre compat王veis com a ordem const血cional vigente,

colocando em choque os Poderes Judiciario e Executivo com espantosa freqtiencia.

0 presente trabalho ten por escopo meditar precipuamente acerca da nova reda確o

sugerida ao inciso工重工do a血go 93 da Consti面確o Federal e do novo dispositivo proposto

pelarelatora, a alterar a reda確o original do mesmo artigo, e que, se aprovado, correspondera

ao incisoVIdo § 10do aludido a誼go 95.

11. PANORAMA DAs suGEST6Es CONTIDAS No suBSTFTurrvo DA

RELATORA

Nem bern tomou p心blico a relatora seu parecer e o respectivo substi血tivo e, utili-

z狐d○○se de preⅢogativa regimen融, a pretexto de melhomr a sugest肴o de emenda ante五〇r-

mente apresentada, ja oferece a ilustrada deputada zuLA臆coBRA umaくくComplementa確o

de Vbto'', alterando topicame皿te seu subst血tivo.

De fato, como noticiado pela relatora, as modificag6es foram resultantes do acolhi-

mento das sugest5es de seus pares da Comissao Especial, ap6s veementes manifestag6es

em cenados debates･ Por ai bern se pode狐tever as calorosas discuss6es sobre o tema que

tomar5o conta do meiojuridico daqui em diante.

Pemitim○○nos assinala暮tecendo brevfssimas considera96es, o que mais mos im-

pressionou no substitutivo oferecido, com enfase no Poder Judiciario.

Com efeito, algunas alterag5es propostas chegam a trazer algun alento; 6 o caso, por

exemplo, da nova reda確o sugerida ao inciso LXXI do artigo 50 da Constitui9ao Federal, tJer施:

質A轟.50...

LXXI - conceder-se-a mandado de injun車o sempre que a falta de

norma regulamentadora tome inviavel o exercicio dos direitos e

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a

nacionalidade? a soberania e a cidadania, destinando-se o

provimentojudicial a suprir a noma para o interessado, no ambito

dopedido;"
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Deveras, a doutrina 5 unanime em dizer que a interpreta9ao tfmida dada pelo Egr5gio

Supremo Tribunal Federal ao mandado de injun確o findou por fazer letra morta deste

verdadeiro remedio constitucional (4). Se aprovada a nova reda確o do dispositivo ficara

a魚stada qualquer d心vida quanto ao seu real alcance, delineado desde aさpoca dos debates

na Assembl5iaNacional Constituinte, como mos da notfcia o professor JOS屯AFONSO DA

SILvA, no seu C#応o de Direi/o Constitucional, 9a. edi確o, 2a. tiragem, Malheiros, nota 65,

pgs. 395/396, tJe′bお:�f��W7F��6Vﾗ�&R����&V�7W��N��F��6�7F宥V也FS｢����&Vﾆ��"�ﾖV薮2���&�

a eficfcia imediata das normas constitucionais. A elabora確o constituinte do mandado de

injun晦o seguiu sempre esse rumo...���R�颶���6R��&wVﾖV蹤R��V�蹤����儲��76�&免芳�FR�FP

altera確o deste quilate de dispositivo inserido no artigo 5° da Lei Maior. Afmal, ao rev5s de

tender a aboliruma garantia consti血cional, esta proposta de emenda estaria, sim, dand○○me

real e危tividade, a魚stando a possibilidade da血te呼reta9蚤o anteriomente五xada pelo STF･

Bem intencionada, tamb5m, a sugestao do novo inciso LXXVIII a ser acrescido ao

a誼go 50 da Lei Maio重De徹o, ne血um mal existe em se explic血r c○ns心血cionalmente direitos

fundamentais, ainda quando estesjをestejan consagrados em Tratado Intemacional ratificado

pelo Brasil, como 6 o caso do Pacto de Sao Jos6 da Costa Rica- integrado ao nosso ordenamento

juridico atraves do Decreto n° 678, de 06.1 1.92- e que no item 1 de seu artigo 8° assegura que

"toda pessoa ten direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de urn prazo輪-

zoavel...''･ Destarte, andou ben a relatora na reda確o do novo dispositivo sugerido, tJe近め:

質A轟.50…

LXxvrⅡ-a todos, no ambitojudicial e administrativo, s盃o asse-

gurados a razofvel dura亨盃o do processo e os meios que garantam

a celeridade de sua tramita碑o''.

Digna de louvor, do mesmo modo, a proposta contida no a誼go 30 do Substi血tivo:

supressao da competencia do STJ para apreciar a interven9ao federal. Realmente, como ex-

presso pela relatora em seu relat6rio ``a natureza federativa do conflito�W7F�&�����"�6��3b��

justificar tal altera確o. Sendo certo que nada ha que impossibilite tal altera確o constitucional.

Outrossim, o novo paragrafo que se pretende acrescentar ao artigo 37 da Lei Maior

em tudo se confoma com o principio republicano do merito - sistema meritocratico - que

ja se encontra muito ben delineado nos incisos Ire IV do mesmo artigo. Anote-se a reda車o

com a complementa商o do voto da re量atora, e ap6s a discussao e aprova商o dos destaques

oferecidos ate a data de conclusao deste ensaio, consoante o Anexo Ill:

=A巾.37…

§ 11. Para os cargos em comissao 6vedada a nomea?ao de c6nju-

ges, companheiros ou parentes, consang屯ineos ou afins, ate o

terceiro grau, ou por adapao, de membros de qualquer dos Poderes

da U皿i盃o〕 dos Estados〕 do Distrito Federa量e dos Munic子pios) de

detentores de mandado eletivo e dos demais agentes politicos) em
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seus respectivos 6rg肴os de atua碑o, salvo se o nomeado for titular,

nos mesmos 6rg盃os de atuagao, de cargo efetivo que exija nivel de

forma車o compativel com a fun碑o ou cargo comissionado".

Sobre tal dispositivo, antecipando-nos aqueles que criticam o excesso de detalhes

que nossos legisladores constituintes costumam introduzir nas nossas ca血s constituci○○

nais (principalmente em rela9ao a Constitui亨をo de 1988), vale a pena refletimos sobre as

palavras do sempre lembrado mestre SEABRA FAGUNDES, citadas por LUIS ROBERTO

BARROSO em recente ensaio sobre os dez anos da Constitu主尊o de 1988 (5): "no Brasil

6 preciso dizer tudo tintim por tintim? senao nao se cumpre��

Outro ponto que mereceu nossos aplausos, ainda que fugazes, lamentavelmente nao

logrou algarv6os mais altos. Referimo-mos a inova確o de fixa辞o de uma idade minima para o

ingresso na magistratura. E que a proposta original da relatora pela fixa確o do limite em 25

anos de idade foi suprimida por unanimidade, consoante o Destaque n° 247. Com efeito, pen-

samos que a idade mfn血a proposta de vinte e cinco孤os seria ate mesmo a血da muito baixa,

se compamda com a idade m血血a, por exemplo, do ingresso na magis廿a血ra na Inglatema ou

Estados Unidos. Quanto ao juiz ingles, por exemplo, noticiou o eminente pro危ssor LE○○

NARDO GRECO, em aula proferida no Curso de P6s-Gradua確o da Universidade Gama

Filho, que, sendo cargo ○cupado pelos advogados mais experientes, a media de idade g正aria

em tomo de cinqtienta anos. 0 ilustrado professor REIS FRIEDE, de seu tumo, em artigo

publicado no /ornal do Con7e'rcio, de 01.02･99, sob o titulo C/.eche cねMedioc/-idc南e, fez

con血ndentes crfticas ao excesso dejufzes brasileiros de teⅢa idade. De免to,血aⅢed各vel do

inconsciente coletivo e a imagem dojuiz maduro e experiente. Afmal, forte na lembranga das

c6lebres palavras de ALEXANT)ER HAMILTON (6), un dos pais da constitui9肴o norte-ame-

ricana, nao tendo o Judic冶rio nenhum controle sobre a espada ou a bolsa, s6 1he restaria o

peso moral e intelectual de seus julgamentos, ou sej‘a, a credibilidade de suas decis5es. Ora,

tal credibilidade toma-se tao mais evidente na medida em que as decis6esjudiciais emanem

nao apenas de juizes cultos, eruditos e honestos, mas tamb5m de magistrados experientes;

salientando-se que essa experiencia n5o se adquire apenas nas bibliotecas ou nas lides foren-

ses, mas tamb5m na dura forja da vida. Ainda ha tempo, esperamos, para reavivar a discuss肴o.

De resto, as demais propostas, de uma maneira geral, ou s吾o ind脆rentes, in medida

em que n肴o alteram substancialmente nada, ou, ao revさs, primam por se dirigirem contra a

indepe皿dencia do Poder Judici誼o, diminuindo suas血n96es,宜agilizando-o perante os

demais poderes, bern como aviltando a dignidade de seus membros, em組agrante desres-

peito aos incisos工暮工eIⅤ do § 40 do a誼go 60 daLei Maio東

Confira-se, por exemplo, a nova reda車o proposta para o inciso I do artigo 95.

"A正.93....

I-vitaliciedade, que, no pnmeiro grau, s6 sera adquirida ap6s tr6s

anos de exercieio, observado o disposto no art. 93, IV, dependendo a

perda do ca喝o, nesse pen'edo, de deHbera車o do tribunal a que o j uiz
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estiver `rinculado, e, mos demais casos, de sentenga judicial transi-

tada em julgado ow加硫c心Go do CoJlse//Io NocJ‘oli｡lde /捗/J’ca"

(grifos nossos).

Para nao falar da pr6pria institui確o do Conselho Nacional de Justi9a e suas atribui〃

96es que, a urn s6 tempo,如entam con廿a a血dependencia e a autonomia dos Tribunais em

geral, 6 de se cuidar para o fato de que uma decisao administritativa-pelo que da a entender

a reda確o do dispositivo - coloca-se em p6 de igualdade a uma sentengajudicial transitada

emjulgado,舟agilizand○ ○ magis廿ado e diminuindo sua independencia, na medida em que

lhe furta o dispositivo proposto a garantia do processojudicial para a perda de seu cargo.

Execravel, a falta de outro qualificativo, a reda申o proposta para o § 1° do artigo 100,

contida na complementa車o de voto da relatora, tJcrb/’�｠

バA轟. loo. …

§ 1° E obrigat6ria a inclusao no or9amento das entidades de direito

p心blico, deverba necessaria a quita車o integral dos d6bitos constan-

tes de precat6riosjudiciarios, apresentados ate 1° dejulho, faend○○

se o pagamento em ate no m各ximo vinte e quatro parcelas meusais,

iguais esucessivas, sendo a primei輪em 30 dejaneiro do exerc子cio

squinte) atualizados at6 a data do efetivo dep6sito em pagamento mos

autos, consoante os valores fomeeidos peloju庭o da exeeu碑o e comu-

nicados a entidade devedora pelo Presidente do respectivo tribunal��

Trata-se, como salta aos olhos, de proposi9ao para constitucionaliza確o do "calo-

te''･ N蚤o bastassem todas as preⅢogativas processuais do Pode｢ P心blic○ em detrimento do

particular, nao fossem suficientes as atuais dificuldades do sistema de precat6rios judicia-

rios, e prop6e-se, agora, que seus pag肌entos s匂am parcelados!嶋ntas fbram, mos Ⅲti-

mos tempos, as arbitrariedades sofridas pe]o cidadao, e corrigidas a duras e longas penas

pelo Poder Judi轟rio (Pianos Collor賞e賞暮, planos tal e qual, planos isto e aquilo), que n肴o

podemos sequer imaginar que, ao正m de uma longa demandajudicial c〇両a qualquer ente

esぬtal, alさm de ter o adminis打ado que esperar sua inclus登o na lista de precat6rios, ainda壷

ter de receber o que de魚to era seu, de fbma parcelada...

Do mesmo modo, custou-mos acreditar na tentativa de aumento de n色meros de

membros do Supremo Tribunal Federal, constante do relat6rio originario da relatora. Anoto

que o intento foi rejeitado pelo Destaque n° 28 I. Confira-se a redagao entao proposta pe]a

em血ente relatorapara o a正go I 0 1 da Lei Mai〇㌦

��'B���������7W�&Vﾖ��G&�'V��ﾂ�fVFW&�ﾂ�6��fRﾗ6R�FX-�0/.-

7I寂ros, escolhidos dentre cidad盃os com mais de trinta e cinco e

menos de sessenta anos de idade, de notfvel saber jurfdico e

reputacao ilibada” (grifos nossos).
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Pensamos que se正a de魚to血possivel, em nosso sistema c○n誼血cional, a altem-

確o do n血ero de membros do Supremo Tribunal Federal･ Atentaria flagrantemente a un s6

tempo contra os incisos Ill e rv do § 4° do artigo 60 da Coustitui辞o Federal. Com efeito, o

n血Iero de seus membros s6 pode正a ser alterado se a proposta pa正sse do pr6p五〇 STF (a血

6o, § 4°, inc. Ill). A16m do que, o dltimo guardiao dos direitos fundamentais, em nosso

sistema, 6 a Corte Suprema (art. 60, § 4°, inc. IV).

Sobre a impossibilidade do aumento do ninero de membros do Excelso Pret6rio,

sob a 6gide da Constitui辞o de 1 89 1, declarando a superioridade da t5cnica do constituinte

brasileiro sobre o norte-americano, vale a pena anotar a cldssica li確o de RUI, para afastar

de vez qualquer tenta宣va de ressusciねr o tema:

`縄m contraste, por6m, com estas duas medidas tutelares, duas por-

tas deixou abertas a Constitui9ao Americana ao arbitrio do Con-

gresso Nacional contra a independencia da judicatura federal,里±

Jrega7ido d俄scH’cdo do Po庇r Legお/�F庸����g&��ﾂ���韜h��ﾖW&��F�0

membros ao r疑軌7ia/S祝)remo, ben como os casos de apela亨盃o

das justiqu inferiores para esse Tribunal... Exercidas com

parcim6nia mos Estados Unidos? onde a opiniao p心blica atua cons-

tanternente com a sun fiscaliza碑o moral王zadora mos atos do poder,

essas duas faculdades, se a Constitui碑o brasileira as adotasse,

teriam aniquilado, aqui, a justiやfederal,新血筋.zHJzめ珂Jio庇sem-

pe〃/io d�ﾖ�-72�觀6Y^ｶH裵�;��F�<�FR�FYYB���ﾘﾔﾇ6���踉�6�6�<�v��FP

∫er所r de esc�F��6�5����2�FVﾘ����2�F��v�忘_ﾆ��R�F��6�z&Y^ｶ�籵

7b証夢a t/cz o〃e a f�H�ﾆVﾖ��'(-��f��ﾂ��F��76Pma decふdo contrd-

ria ds ex/.g命章c;as. aos a/cl重ねdos. o�����FW&W76W2�FR����8ｭ莓�ﾐ

c6o Do描;ca. se〃s I)oten/4rdos.鋤as maior諦s, rna le;. tJotada en-

/re�6X�b��6��R��2�6ﾖ&�&v�2ﾂ�R�W&V7wI�Y>ﾃｴ�6��vV鬻b�6�巵

no〃章eac6es neces糊'r/.as.伽/me職Ja〃db a mZmero aos membγos da-

仰elarnag応tra海ra.のera′J’ar�&V6�4ﾖRﾆ�6F��F��｠/gado" (7)

(釘ifos nossos).

Por derradeiro, encerrando este t6pico de breves notas sobre o relat6rio da proposta

de emenda e suas altera印es junto a comissao especial institufda para tal fin, vale cousignar

que mesmo nao tendo a deputada relatora inserido no texto origin鉦o de seu relat6rio a ado車o

das polemicas s血ulas vinculantes, por intemedio do Destaque sem n血ero ao relat6rio par-

ciaL do deputado I則n ANT6NTO FLEURY, estas voltz脚n a ordem do dia. Trata-se de tema

dos mais controvertidos, contando com ilustres opositores de un lado - v.g., o ex-Ministro

EVANDRO LENS E SETVA, ultimo remanescente da antiga fc-確o do STF que primeiranente

adotou a elabora確o das chamadas sinulas, mas que n5o possuiam, a 6poca, o denominado

efeito vinculante - e na outra trincheira, defendo a sua institui尊o - apenas para citar

com印nentes da corte Maior, os Ministros cAR調s vE脚so e sEP口Ⅳ巴DAPERTENCE.
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0 assunto, a toda evidencia, n肴o compo正a rまpidas palavras. Merece, com e氏ito, urn

outro estudo particularizado. Tememos apenas que as instituig6es do Pai's nao estejam

suficientemente maduras para a ado9ao das chamadas s心mulas vinculantes. Nossa hist6-

ria, por si s6, justifica tal temor. Com efeito, a ciencia medica aponta casos em que urn

remさdio mal administrado, em doses excessivas, venha a matar o paciente...

ⅡL DA pOss喜BILⅡ〕ADE DE CONTROLE J眼重sD量c喜oNAL DE EMENDAs

CONSTITUC重ONA喜S QUE CONTRARⅢM CLÅusuLAS P丘TREAS

Dignas de nota as s6brias palavras do eminente professor PAULO BONAVIDES,

tJe近お: ``A pretens肴o a imutabilidade foi o sonho de alguns iluministas do s6culo XVIⅡ.

Cegos de confian9a no poder da razao, queriam eles a lei como produto 16gico e absoluto,

valido para todas as sociedades, atualizado para todas as gerac6es. Dessa fanatica espe-

ran9a comungou urn membro da Conven碑o, conforme mos lembra notavel publicista fran-

ces, pedindo dura皿te os debates do Ano重喜重a pena dc morte para todo aquele que o皿sasse

propor a reforma da Constituic肴o... A imutabilidade constitucional, tese absurda, colide

com a vida, que 6 mudanga, movimento, renova車o, progresso, rotatividade. Ado協-la equi-

valeria a cerrartodos os caminhos a reforma pacifica do sistema politico, entregando a

revolu車o e ao golpe de Estado a solu申o das crises''(8).

De患to, com a elegancia de sempre, averba o pro罵ssor MICHEL TEMER que αas

constitui96es se pretendem eternas, mas nao imodiric各veis...''(9). Sendo assim, nada mais

natural que se fagan alterag6es nas Cartas Constitucionais, visando aperfeigoa-las, ou mesmo

adequa-las a novos tempos, sempre que a tarefa interpretativa dos tribunais constitucionais,

por si s6, nao seja suficiente para cumprirtais misteres (10). Isto nao quer dizer, pensamos, que

seja louvavel o que se tern feito com a atual Constitui商o brasileira, alterada a todo momento

ao talante dos govemantes, pelos motivos 】nais dさbeis. Entendemos ce｢tas as obseⅣa96es

de FERDINAND LÅSSALE (11), quando a角mava ser de senso comum que as nomas cons-

titucionais nao poderiam ser modificadas com a mesma frequencia das leis infraconstitucionais.

Todavia,ja que este processo intenso e amplo de modifica車o da Lei Maior parece

ser irreversfvel, como alias ja salientado em trabalho anterior de nossa lavra, resta-nos

obseⅣar e ressalvar os limites dessa refbma. Alem de轟xar a possibilidade de controle da

legitimidade das altera96es constitucionais que se desenvolvem.

Para os firs de nosso estudo, basta a fixapao das limita9des materiais ao poderde refoma.

S肴o limitag6es materiais ao poder de refoma da Constituigao de 1988 aquelas con-

tidas no § 4° de seu artigo 60. Sao elas: I -afomafederativade Estado; 1｣o voto direto,

secreto, universal e peri6dico; Ill - a separa9ao dos Poderes; IV - os direitos e garantias

individuais. Sao as denominadas clausulas p5treas.

H各no Brasil, assim como no exterior, forte doutrina rebelando-se contra a eficacia

jurfdica das limitag6es materiais de refoma da Constitui確o. Vale citar, entre n6s, a autoriza-

daposi確o do ]’]ustrado professor MANUEL GONCALVES FERREIRA FILHO (12), que
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tern como un de seus pmclpais argunentos o fato de que n肴o teria sido a Constitui辞o de

1 988 fruto de manifesta確o constituinte origin祉ia. Todavia, preferimos a posi車o daqueles

que entendem eficaz tal especie de linita確o. Com efeito, pensamos ser incorreta, d.in.v., a

afimag着o feita pelo citado professor paulista de que a Constitui尊o de 1988 seria fruto de

manifesta確o constituinte derivada, em conseqtiencia do pemissivo contido na Emenda

Coustitucional n° 26/85 (13). Muito ao rev6s, ainda que o Congresso Nacional de ent5o

tenha-se convolado em Assembleia Coustituinte, o certo 6 que a volta a estabilidade

血語調cional, o鮒皿de urn longo pe五〇do ditat〇五al e a retomada de皿a democ脆cia,血do isto

cristalizado na Carta de 1 988, por sua evidente e fenomenal importincia, s6 pode ser cousi-

derado como uma das mais magnificas manifestag5es do Poder Constituinte origin証o do

povo brasileiro, resultado de lutas polfticas intemas e extemas, consequencia, ate, do muito

sangue derramado no perfodo de exce辞o. Ou seja, mudou completanente o fundamento e

o titular da manifesta確o Constituinte: saiu das maos dos militares para as maos do povo･

Alias, nesta mesma linha de entendimento, digna de ser anotada a precisa li商o de MICHEL

TEMER, tJe通庸: "E preciso buscar o fundamento鯨tico do novo texto. Por exemplo, a Cons-

tituig盃o de 18.9.46 emanou de Assembl6ia Constituinte･ Nesta encontrava ela a sua ori-

gem. A pariir de abril de 1964 continuou a vigorar. J盃agora? por6m! fundada em manifes-

tacao de novo grupo constituinte que editou em 9.4.64 ato institucional que teve `for9a)

suficiente para dizer: `S盃o mantidas a Constitui碑o de 1946 e as Constituic6es Estaduais

e respectivas Emendas, com as modificac6es constantes deste Ato'(art. 10)" (14).

De outro lado, 5 certo que todas as chamadas clausulas p5treas da Constitui確o de

1 988 devem ser tomadas como garantias das garantias, ou, para usar expressao de PAULO

BONAVIDES, verdadeius�v�&�蹤��2��V�ﾆ貿�6�F�2���FR��&匁坊�&��w&�P, tal a inportancia

destas no pr6prio sistema constitucional･ Sem inten確o de contrariar a cldssica distin車o

feita por RUI entre direitos e garantias, poder-se-ia chama-las de�F�&V友�2ﾖv�&�蹤��0, ape-

nas para colocar em relevo a inportincia destas em rela9ao ao pr6prio individuo, ao cidadao.

Veja-se, por exemplo, a foma federativa de Estado. Esta deve ser "lida" como uma

garantia de tratamento ison∂mico conferida ao brasileiro. Em outras palavIas, n着o impolta o

estado de origem, ou a cidade de origem do indivfduo, para fins de aplica尊o do princfpio

federativo; o que inporta e a sua nacionalidade brasileira, a ser respeitada em todo o territ6rio

nacional. Assim, un cearense e tao brasileiro quando migra para o Estado de Sao Paulo,

como urn paulista; ou un carioca e tao brasileiro - e por isso ten assegundos os mesmos

direitos e garantias constitucionais - como un gadcho, n5o inportando onde anbos estejam

resid血do, se no Rio de Jane正o, no Rio Gr肌de do Sul, ou no Mato Gross〇･ A血tela do voto

direto, secreto, universal e peri6dico - tipico direito fundamental de primeira gera確o -, de

seu巾mo,さinequivocamente urn p正ncfpio asseg皿dor da cidad餌ia! Do memo modo, o

princfpio da separa9各o dos Poderes, que remonta ao pensamento de LOCKE e

MONTESQUIEU (15), pode e deve ser co鵬ide脆do como皿a ga則tia do adm血istねdo

perante o Estado. Afinal, em especial foi a teoria de MONTESQUIEU engendrada exatamente

para opor-se a concentra車o de poderes nas m各os do soberano absoluto. Ja quarto a心ltima

das chamadas clausulas p6treas, a que trata da irredutibilidade dos direitos e garantias
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individuais, nao se pode duvidar de seu alcance sobre os direitos fundamentais como un

todo, ate mesmo por conta da redagao do § 2° do artigo 5° da Lei Maior.

De tudo o que se disse sobre a natureza intrinseca das clausulas p5treas contidas

na Constituieao de 1 988, ou seja, de que elas sao as garantias fundamentais por excel6ncia,

voltadas que sao nao apenas para a manuten9ao da estrutura do Estado, mas principalmen-

te para a pr6pria efetividade dos direitos fundamentais, para arrematar nosso raciocinio,

pemitimo-mos recoⅡer ao pens餌ento do idealizador da Tさoria do Poder Con羅山正te,

EMMANUEL JOSEPH SIEYEs, o Abade SIEYEs, em sua obra Que G o rercez’ro Ertadb.

Afimou SIEYEs expressamente: "A na車o existe antes de tudo, 6 a origem de tudo, sua

vontade 6semprelegal, ela 6a pr6pria lei; antes dela e acima de]a somente existe o djreito

natural”�f�2�踟76�2亭

Ora, se cousideramos os chamados direitos fundanentais de hoje como a modema

edigao dos direitos natunis de outrora, e se recorremos a Teoria do Poder Constituinte,

chegaremos a conclusao de que toda a muta9ao constitucional deve observar, necessaria-

mente, as clausulas p6treas da Carta de 1 988, na medida em que, como demonstrado acima,

sao dispositivos assegundores de direitos fundamentais (naturais) do individuo! Seria

dizer, com SIEYEs, que o Poder Constituinte tudo pode, pois 6 a origem de tudo, mas que

孤tes de重e e acima dele somente existem os di｢eitos允md紬enねis.

Portudo o que se disse, filiamo-nos ao segue pensamento de PAULO BONAVIDES,

de que�粐����6�7F宥V也FR��VR�G&��7�W6W"��2�ﾆ蒙友W2�W��&W76�2�R�F�6友�2�FR�6WR���W"�FP

reforma estaria usurpando competencia ou praticando ato de subversao e infidelidade aos

mandamentos constitucionais? desferindo) em suma) verdadeiro golpe contra a ordem

constifucional". Por certo, a subvers5o e infidelidade aludidas por BONAvrDES sao tanto

maiores na medida em que a agressao se faz aos�F�&V友�2ﾖv�&�蹤��8���6�7V'7F��6��F�0

nas denominadas clausulas p�G&V�2ﾂ�ﾆ匁友W2�ﾖ�FW&���2���"�W�6VﾆV�6�����&���V�ﾇ�VW"�&Vf��

do texto c○nst血cional vigente.

Assim e que, havendo agressao direta ou indireta de emenda constitucional a qualquer

dispositivo contido no § 4° do artigo 60 da Constitui§ao de 1 988, e sendo eles, como demous-

trado, verdadeiros�F�&V友�2ﾖv�&�蹤��0fundanentais, abre-se a via de controle ao Poder Judi-

ci壷o. Este, como derradeiro Poder de defesa dos direitos fundamentais do cidadao,壷manifes-

tar-se sobre a compatibilidade do texto alterador da constitui碕o, manifesta確o do poder cons-

tituinte derivado, com o texto origin餌o, manifesta確o do poder constituinte origin証o.

E o que diz com clareza o constitucionalista JOSE AFONSO DA SIIjvA, tJe毒ds: "Toda

modifica碑o constitucional, feita com desrespeito do procedimento especial estabeleeido (ini-

ciativa, vota車o, q〃omm etc.) ou de preeeito que nao possa ser objeto de emenda, padeee重富de

vfcio de inconstitucionalidade formal ou material conforme o caso, e assini ficara sujeita ao

controle de constitucionalidade polo Judiciario, tal como se da com as leis ordinarias" (16).

De fato, mats de uma vez foi intentado o controle de constitucionalidade de emenda

constitucional, sob o argumento de contrariedade de clausulas p6treas, ja sob a 5gide da

Carta de 1988. De seu tuno, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se reiteradamente

ressaJvando para sj tal mister.
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rv. DA HEFRENEuTlcA Iros DREFTos E GARANrRAS FUNE)AMENTAls

Analisada a possibilidade de con廿ole de consti血cionalidade de emendas const血-

cionais, principalmente daquelas que, ainda que indiretamente, agrid餌os αdireitos-ga-

rantias” insculpidos no § 4° do artigo 60 da Lei Maior, resta-mos apreciar, ainda que singe-

lamente, a relevante questao da hemen6utica e aplicagao dos direitos e garantias funda-

mentais insculpidos na Ca巾a Politica･

NORBERTO BOBBIO, em舟ase lapidar pormuitos repetida, assevera que "o pro-

blema fundamental em rela碑o aos direitos do homem, hoje, nao 6 tanto o dejustifica-los,

mas o de protege-los" (17). Frisa 808810, logo a seguir, que se esta diante de uma

questao polftica e nao filos6fica, como criam osjusnaturalistas. E continua: "Nao se trata

desaber quais e quantos sao esses direitos, qual 6sua natureza e seu fundamento, se s肴o

direitos naturais ou hist6ricos, absolutos ou relativos, mag sim qual e o modo mais seguro

para garanti｣os, para impedir que, apesar das solenes declarag6es, eles sejam continua-

menteviolados" (18).

De患to, como bern salientado pelo eminente pensador italiano, na realidade do

mundo contemporaneo, quand○ ○s direitos血nd狐entais de primeira, segunda, terceira e

ate de quanta gera確oja est5o consagrados em textos intemacionais solenes, bern como em

muitas constituig5es modemas, a questao maior passa a ser a de garanti-los, ou, em outras

palavras, de toma-los efetivos. Dai que a classica distingao feita pelos constitucionalistas

liberais entre direitos e garantias, se certa e precisa a sua epoca, hojeja nao parece tao rele-

vante. Com efeito, nao se pode mais pensar em direitos fundamentais sem os meios correspon-

dentes e eficazes para garanti-1os. Eis o motivo de acima ter-me referido a direito-garantia,

intentando c○Ⅱelacionar urn a○ ○u廿o, de fbma inaparぬveL

Nessa linha de raciocinio, na esteira da preocupa9ao de 808810, qual seja, de

prior宣z狐as garantias sobre os pr6prios direitos fundamentais, sobressai-se o Poder Judiciえ-

rio como o meio, o instrumento, a instituigao por excelencia, capaz de cumprir tal mister de

garantidor dos direitos fundamentais. Nao se trata apenas de criar garantias para o exerc子cio

dos direitos fundamentais e constitucionaliza-las, mas de se ter urn Poder estatal, aut6nomo,

independente e conf治vel, para manusear os instmmentos e, em dltima palavra, tomar efeti-

vos os direitos do homem創oso宜cmente pensados, e solenemente gravados, mos textos

das dec重ara96es皿ive鵬ais e nas modemas const血i96es･ De魚to, o aludido創るsofb italiano

mostra que os organismos intemacionais que cuidam da preserva車o dos direitos do homem

a血am em廿es丘entes: promo9着o, con廿ole e ga則tia dos direitos do homem･ Sendo ce正o que

em cada uma dessas frentes, seja influindo dentro de cada na車o, seja atuando extemamente

mas com o fito de influir dentro de cada pats, a preocupa車o foca-se sempre para o aperfei-

goamento dos controles iurisdicionais da efetividade dos direitos d6 homem (19).

Assim 6 que o Poder Judici証o, na inensa maioria dos povos civilizados, assume de vez

neste fin de s5culo a血o確o de demdeiro guardiao dos direitos fundanentais e nao apenas

das constituig6es. Dignas de nota as palavras do eminente professor PAULO BONAunES,

i′e7.威s:�6�����VVF��F���W6友庸�6ﾖ��R����GfV蹤��F��F6�&���ﾖ�FW&��ﾂ�F��6�7F宥V儂�����6V蹠&��FP
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gravidade dos estudos constitucionais? que dantes節cava na parte organizacional da Lei Magma

- separa車o de poderes e distribui辞o de compet怠ncias, enquanto formajuridica de neutralida-

de aparente? tfpica do coustitucionalismo do Estado Liberal -se trausportou para a parte

substantiva, de fundo e conte正do? que entende com os direitos fundamentais e as garantias

processuais da liberdade, sob a 6gide do Estado socia｣. Os di｢eitos fundamentais sao a sintaxe

da liberdade nas Constituic6es. Com eles) o constitucionalismo do sdculo XX Iogrou a sua

posi車o mais cousistente, mais nftida, mais caracteristica. Em razao disso, faz-se mister

introduzir talvez, nesse espa9o te6rico, o conceito do j uiz social, enquanto conseetario derra-

deiro de uma teoria material da Constitui車o, e sobretudo da獲egitimidade do Estado social e

seus postu量ados dejusti印, inspirados na universalidade, eficacia e aplica車o inediata dos

direitos fundamentais. Coroam-se, assin, os valores da pessoa hunana no seu mais elevado

grau dej uridicidade e se estabelece o priniado do Homem no seio da ordem j uridica, enqunnto

竜山ぬr e dest血a僚五〇) em心1tima i耶恰ncia) de todas as r搾ms do podep･

Recap血1紬do.

De tudo o que se disse ate aqui, temos que: a) a cldssica distin確o entre direitos e

garantias fundamentais perde muito de seu rigor, e de sua razao de ser mesma, na medida em

que a modema questao que se coloca nao e tanto sobre a enumera辞o dos direitos funda-

mentais, mas sim de garanti-1os. Sendo lfcito, pois, utilizar a express着o direitos-garantias

fundamentais, para evidenciar este forte liame entre as duas categorias; b) o Poder Judici-

drio cristaliza de vez suaja tradicional fun確o de protetor dos direitos do homem. Sendo

certo que, agora, ao contrdrio do que ocorria na 5poca do liberalismo, deve-se entender por

direitos do homem nao apenas os direitos individuais cldssicos (de primeira gera確o), mas

tanb5m os direitos sociais (de segunda gera尊o) e os direitos de fratemidade e solidarieda-

de (de terceim e qua巾a gera96es).

Resta, fualmente, verificar qunl o tratanento hemeneutico que, de regra, deve prevalecer

no trato da questao dos direitos e garantias fundamentais (e e born frisar que se trata de regra

ordin餌a, passivel de temperamentos, principalmente quando se estiver diante de connitos

entre distintos direitos fundamentais). Auids, a regra emerge de tudo o que se disse ate aqui.

Nao poderia ser diferente. Com efeito, se o modemo direito constitucional da enfase exatamente

para a chanada constitui確o material, para os direitos e garantias fundanentais insculpidos nas

Cartas, sempre que o intexprete ou aplicador de nomas desta categoria tiver que delas tratar,

dever至intentar atingir a amplitude mまxina de seu conteddo. Neste norte, o constituinte de 1 9 8 8

tratou de conferir aplica確o inediata ds nomas definidoras dos direitos e garantias fundanentais,

consoante se infere da expressa dic9ao do § 1° do artigo 5° de nossa atunl Carta da Repdblica.

0 eminente constitucionalista luso COMES CANOTILHO, em seu Direito Cons存-

Jz/ciom7/, leciona com propriedade que���Vﾖ��踟&ﾖ��6�7F宥V6柳��ﾂ�FWfR�6W"��G&�'V芳���

sentido que maior eficacia lhe de". E continua: "丘um principio operativo em rela9ao a

todas e quaisquer normas constitucionais, e embora esteja ligada a tese da actualidade das

normas programaticasけhoma), 6 hoiesobretudo invocado no ambito dos direitos funda-

mentai岬
aos djreitos fundamentais)''(20) Grifos nossos).
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Em a鵬mate: DIRE重TOS E CARANTIAS FUNDAMENTA重S DEVEM SER

ENTERPREmDos COM AMPLrrmE MixMA SEM MESQUINHARTAS, MAs COM o

cAruno E REspEITO R囲VEENCRAL QUE EslES MERECEM NÅo H宛spAcO PARA

MⅢGAq6ES.

Nesta mesma linha, a veda確o de mutabilidade das chamadas cl各u餌1as p6treas inscul-

pidas no § 40 do artigo 60 da Lei Maior, deve o int5rprete e aplicador do direito dar amplitude

tamb5m m紋ima, de sorte a nao pemitir que sejam estas dininuidas a qualquer tfulo (21).

V DA SUSPENSÅo DE PAGAMENTO DOS SUBs壬DIOS DE MAGISTRADO

�$���5D��DR�蔟d��$TD�8�������比4�4��免ﾂ�D���%D杯��迭�D�

CONS丁冒ⅢⅡCÅo FEDERAD

Confira-se a redag5o do dispositivo em tela, ate agora mantido pela Comissao insti-

tufda para elabom parecer a proposta da chanada Emenda do Poder Judicidrio.

"Art. 90 0 art. 95 passa a vIgour com a seguinte reda確o:

A巾.93…...

11｣ irredu[ibilidade de subsidio, ressalvado o disposto mos arts.

37,XexI,39, §4°, 150,II,153,III,el53,§2°,I,easuspens盃ono

caso de descumロrimento inius宜鯖cado dosロ輪zos Droeessuais.

na forma da lei��2�w&貿�2�6���踟76�2�

Como se ve, a p｢oposta visa i鵬e正mo texto con誼血cional a possibilidade de sus-

pensao do pagamento do subsfdio do magistrado, no caso de descunprimento injustificado

dos prazos processuais, na foma da lei.

Abordemos, prmeiramente, o aspecto tecnico-processual dos prazos conferidos

aos magistrados no exercicio dajurisdi肇o. Fiquemos apenas com os prazos insculpidos no

C6digo de Processo Civil, a tftulo de mera exemplifica辞o. Vejamos.

0 artigo 1 89 do C6digo de Processo Civil detemina que ojuiz proferira os despa-

chos de expediente no prazo de dois dias, e as decis6es no prazo de dez dias. A conse-

qfiencia para o descumprimento, sem justo motivo, esta contida no capH/ do art. 133 do

mesmo diploma, bern como, observado o devido processo legal na esfera administrativa ou

judicial, a imposi確o de rna das sang6es previstas no artigo 42 da LOMAN.

Nos Estados do Rio de Janeiro e Sao Paulo, as VaLras Federais, por exemplo, n5o raro,

possuem un acervo de mais de 12 mil processos em andamento. UmaVara Federal cousidera-

da exemplar, "errmta�ﾂ���77V��Vﾒ�F���FR�2�譁ﾂ��&�6W76�2�Vﾒ��襷�ﾖV蹤����V��2���&�

ficamos com o aspecto estatistico, valemo-mos de dados apresentados pelo eminente Minis-

tro CARLOS VELLOSO, em recente artigo publicado na Rev応ta de D/‘rei/o A d7?J‘m‘fかativo
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n° 2 1 2, sob o titulo Do PodかJwcガ.cic紡’o.. como Jomd-lo m��g2�Ft｢糘�R�D｢騫ｦﾖ�6���R�r鬻��fｨ�`c�ﾆ9�fP

e o沈ros femas･ Segundo mos infoma o eminente professor e magistrado de carTeira, em 1996,

o STF recebeu 30.706 processos ejulgou C`apenas" 29.000. Ou seja, ficaram semjulganento

naquele ano de 1996, L706 processos. Isto sem魚1amos processos a血da rema皿escentes de

ou百〇s anos, que aguardam decisをo no Excelso Pret6rio de ano para紬o. No mesmo ensaio

doutrinario, o ilustre magistrado nos traz a notfcia de que a Justi9a Federal de 10 grau recebeu

em 1990, 266･000 processos; e em 1993, 641.000 processos. Enquanto isto, a Justi9a Estadual

com皿au血ou, em 1990, 3.606.000 prooessos; em 1992, 4.483.000; e, 1993, 3.562.000.

Parece ir6nico que, com ndmeros verdadeiramente astron6micos como os que fo-

ram acima citados, chegue-se a pensar em suspensao de remunera確o do magistrado que

nao tenha cumprido os exiguos prazos processuais referidos pela lei processuaL Prevale-

cendo a iⅢeal alte｢a9為o proposta, a come9ar pelos ilustres membros do Excelso Pret6rio,

come-se o risco de que todos os juizes brasileiros鯖quem sem receber seus subsfdios.

Supondo-se, 6 claro, que a risl’vel pretensao pudesse ser constitucionalizada...

Como falamos no infcio do presente ensaio, furia e paixao nunca foram bons conse-

1heiros. A CPI do Poder Judiciario, com seus fulgurosos holofotes, certamente influenciou

para a redag5o do dispositivo proposto. A conclusao 6 inarredaveL De outro lado, demons-

trada a sua inviabilidade pr細ca, teme-se como seria危ito este controle, e quais seriam os

crit6rios adotados. Isto, 6 claro, caso fosse possivel (e se ver各mais adiante que nao o e) a

ado9ao da reda確o proposta no relat6rio.

Com efeito, tal proposi辞o contraria a urn s6 tempo o princfpio da separa確o dos

Poderes e os direitos e garantias individuais insculpidos na Lei Maio東De so正e que sequer

poderia ser objeto de delibera確o, ateor do § 40 do artigo 60 de nossa Carta Politica.

1匂-Os.

Como dito acina, o Poder Judicidrio, em nossa ordem constitucional, cristalizou-se

como o derradeiro defensor dos direitos fundamentais. As garantias constitucionais que s5o

assegundas aojuiz nao sao privilegios pessoais, mas meios eficazes para assegur祉o desempe-

nho tranqtiilo de sua atividade, em prol da sociedade. Elininar, ou mitigar, garantias coustitu-

cionais dos magistrados, aum s6 tempo, poe em risco nao apenas a separa確o dos Poderes -na

medida em que frogili粗os agentes do Poder Judicidrio, enquanto n5o existe regra semelhante

em rela確o aos agentes do Executivo e Legislativo -, mas tambem, e principalmente, agride os

pr6prios direitos e garantias fundanentais. Afmal, sem urn Poder Judicidrio forte e independen-

te, pergrmtava-se RUI sob a egide da Constituicao de 1 89 1 :��VVﾒ�v�&�蹤�&���2�v�&�蹤��3�.

Dignas de lembranga as celebres ponderag6es de HAMILTON sobre a remuneragao

dosjufzes: "Depois da vitaliciedade no cargo, nada pode con(ribui｢ mais para a i皿depe皿-

dencia dosjuizes que uma estipulacao de正nitiva de seus proventos. A observa車o feita com

relacao ao presidente aplica-se igualmente aqui. No curso geral da natureza humana, a

poder sobγe o鋤s/eli/o de m���ｨ��V�5謦�W��fﾇDｦ�ﾆR�����X�ﾂ�6�(�ﾆX跼a tJo/./a庇''(22).

Analisou-se ate aqui a proposta quanto aos seus reflexos em rela尊o ao Poder

Judiciario, enquanto institui碑o.

Mas naoさs6.



各MARF

良sc°｣A DE MAG重s丁RA丁u議R甘G重oNAし｢とD2RAし

Com efeito, se cousiderada esta em rela確o aos juizes, tornados estes como cida-

d5os, seres hunanos, titulares de direitos, em especial dos direitos sociais, inarredavel,

tamb5m, 5 a conclusao de que a proposta contraria clausula p5trea.

De fato, assim como todas as demais atividades laborativas, tanb5m aquela exercida

pelos membros do Poder Judici餌o, osjuizes, deve ser remunerada. Talvez nao se tenham

apercebido os ilustrados parlanentares membros da Comissao Especial que estuda a refor-

ma do Poder Judici誼o que, desde a Lei Åmea,さvedad○ ○血baⅢo esc脆vo em noss○

○rdenamento ju正dico !

Nao couseguimos encontur outra palavra, a nao ser escravidao, para qualificar rna

atividade laboral, de cunho profissional, que nao tenha rna remunera9ao pecuni紅ia cor-

respondente. A proposi確o 5, d.m･v., de un absurdo sem precedentes.

ora, o artigo 7° da Coustitui誇o Federal tutela uma serie de direitos: sao os chama-

dos direitos socials, usualmente denominados de direitos fundamentais de segunda gera-

確o, e que se devem incluir, segundo a melhor hermeneutica constitucional, dentro da

prote碑o da cl各usula do inciso rv do § 40 do artigo 60. Ou sej’a, os direitos sociais, porforga

de interpreta9ao teleol6gica e sistematica da Lei Maior, incluem-se na express肴o direitos

individuais daquela clausula p5trea.

De fato, n5o ha motivo plausivel para que se considerem protegidos pela

inalterabilidade do § 40 do artigo 60 da Constitui尊o apenas aqueles direitos denomi-

nados individuais, tipicamente de origem libemL ObseⅣe-se que o rol de direitos e

garantias expressos no artigo 50 da Lei Maior sao meramente exemplificativos, na
medida em que o § 20 do mesmo a巾igo 50 tmta de ampliar aquele rol para tantos

direitos-garantias quantos a principiologia constitucional permitir. Alias, ratificando

o que se acaba de dizer, bastaque se confiraareda確o do novo § 3° aser inclufdo no

artigo 50 da Carta da Rep心blica, proposto pela relatora da Comissao Especial. Segun-

do tal dispositivo��2�G&�F�F�2�R�6�fV誑fW2�也FVﾖ�6柳���2�6�'&R�F�&V友�2�Ⅲﾖ�踟0

aprovados, em cada Casa do Cong｢esso Nacio皿a看, em dois tumos, por trさs quintos

dos votos dos respectivos membros, serao equivalentes as emendas constitucionais,

condicionada a aplica尊o pela outra parte����'6W'fRﾗ6R��VR���F�7��6友庸��f�ﾆ��Vﾐ

direitos humanos, ou seja, nao distingue entre direitos de origem liberal (individuais

s/,ic/o se〃s〃, ou de primeira gera尊o) e direitos sociais (direitos de segunda gera商o).

Outros dispositivos que, por sua relev紅cia, tern s/a血s de verdadeiros princfpios

constitucionais tamb6m se levantam para que se considerem as clausulas protetivas da

remunera確o contidas no artigo 7° da Lei Maior incluidas na ampla prote確o do § 4° do

a誼go 60.統o eles, a航u置o deexemplo, os incisos工重工eIⅤ do a競igo 10, os incisos工e工工工do

artigo 3°, e o inciso 11 do a巾igo 40, todos da Lei Maior, e todos futo de manifesta辞o do

Poder Coustituinte origindrio. Alem disto, o pr6prio Capitulo 11 - Dos Direitos Sociais -

est各contido no Titul○ ○1 - Dos Direitos e Ga則tias Fundmentais.

Em arremate, contraria a pr6pria dignidade da pessoa hunana, equiparando ojuiz a

figun do escravo, a simples discuss5o no Congresso Nacional de constitucionalizar a

suspensao de sua remuneragao, seja pelo motivo que for. A proposta beira a provoca確o...
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v量. QUARENTENA払RA Os Ex｣ujzEs

Confira-se a reda確o do novo dispositivo que se pretende introduzir na Lei Maior,

consoante o a正go 90 do relat6rio, com os destaques ate aqui aprovados‥

質A巾.93…..

§1〇時

VI - exercer a advocacia no ambito da respectiva jurisdig盃o,

antes de decorridos trさs anos do aぬstamento do Cargo porapo-

sentadoria ou exonera車o".

0 dispositivo nao 5 inovador. 0 antigo Estatuto da Ordem dos Advogados do

Brasil possufa noma de conte心do semelhante. De so直e que as discuss6es em tomo do

tema, de certa foma, nao mos chegarao a surpreender de todo.

Com efeito, pretende-se reintroduzir em nosso ordenamento jurfdico, agora direta-

mente na Const血i確o, a velha quarentena, out｢ora prevista no a正go 86 da antiga Lei n°

4215, de27.04.63.

Vale a pena anotar ajust賄cativa da eminente relatora da Proposta de Emenda, para

verificar que nenhum argumento novo foi trazido para a ado確o da veda確o proposta.

Trata-se da vetusta alusao a moralidade, como imperativo para que os ex-magistrados nao

pudessem advogar logo ap6s deixarem o exercfcio da fun商o, verb/s:�鞐f����V��2���&���

ingresso na magistratura s盃o criadas limita96es, mas tambem aos juizes que deixam seus

cargos imp6e-se restri商o da mesma natureza. Com efeito, ficam estes impedidos de

exercer a advocacia no ambito da respectivajurisdi車o, antes de decorridos tres anos do

afastamento do cargo por aposentadoria, exonera車o ou disponibilidade. Com essas medi-

das? pretendemos? em nome da moralidade administrati､′a e da necessaria isen碑o dos

6rgaosjudicantes, combater eventuais influencias que essas autoridades possam exercer,

... ja no exercfcio da ad`Jocacia, dentro dos tribunais aos quais pertenceram��

0 Egr6gio Supremo Tribunal Federalja decidiu sobre a mat5ria na Representa車o n°

1.054. Arg轟iu-se, entao, a inconstitucionalidade do artigo 86 da Lei n°4.21 5/63, em face de sua

incompatibilidade com o § 23 do artigo 153 daConstitui確o de 1967, com areda確o dadapela

Emenda Const血cional no I/69･ A舶s, a inconstitucionalidade角ndou por ser reconhecida.

De患to, o assunto comp〇億〇u debates e｢uditos e calorosos, principalmente entre o

Relator, Ministro NERI DA SILVEIRA, que teve seu posicionamento vencido, e o Ministro

MOREIRA A喜VES.

Pensamos, todavia, que os debates e os a｢gumentos levantados a epoca sobre a

constitucionalidade ou n5o da quarentena institufda pelo antigo Estatuto da OAB valem

apenas pelo aspecto histd｢ico, na medida em que se re危ri肌a o血a realidade constitucionaL

Deveras, o direito de livre exercicio de profissao era, sem qualquer ddvida, menos

amplo sob a egide da Constitui確o revogada do que hoje se afigura, sob o imp5rio da Carta

Po常でicade 1988.
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Confira-se a reda確o de un e outro dispositivo.

CF/69

A正.153....

§ 23.血ivre o exerc子cio de qualquertrabalho, o鱒cio ou pro粛s-

sao, obse｢vadas as cond王c6es de caDacidade que a lei estabelecer

tsrifos nossos);

e

CF/88

A巾.50…

XIⅡ- 6 Iivre o exercicio de qualquertrabalho, o鱒cio ou Prorissao,

atendidas as qual楯cac6esロro簡ssionais que a lei estabelecer

tsrifos nossos).

Com efeito, o dispositivo vigente, que, saliente-se, esta acobertado pela prote車o

do § 40 do artigo 60, ao contr誼o do anterior, refere-se exclusivamente a restrig5es legais

para o exercicio profissional, relativas a qualirica96es profissionais, ou seja, a restri確o

legal s6 podera ser de ordem t6cnica. Ao contrdrio, a noma asseguradora do exercfcio

profissional sob a 5gide da Carta Politica revogada possibilitava a interpreta確o de que

caberiam maiores restrig6es por parte do legislador ordindrio, na medida em que se referia,

de maneira ampla, a "condig6es de capacidade��

De fato, a expressao condig6es de capacidade poderia ser compreendida nao apenas

como condig6es t5cnicas para o exercicio profissional, mas tanb6m como condig6es de

ordem moral, e tantas outras que o legislador ordin誼o viesse a fixar, em nome do interesse

pdblico. Alias, esta mesma express蚤o condic5es de capacidade ja havia sido adotada na

Constitui§ao de 1946 (CF/46, § 14 do artigo 141). Sendo certo que o Ministro NERI DA

S冊E皿, rememo則d○ ○s debates t輪vados na Comiss蚤o Cons証ucional,肌otou que

foran vencidas as posig5es de MÅRTO MASAGÅo e de ATALIBA NOGUEIRA, os quais

pretendiam fosse adotada para o dispositivo a reda確o original do anteprojeto, que se

referia a condic6es de capacidade t6cnica. Dessa foma, tendo sido suprimida a palavra
�Cf6譁6�nareda辞o fmal do § 14 do artigo 141 da CF/46, seriam licitas, dizian aqueles que

entendi狐ser cons証ucional o弧tigo a誼go 86 da Lei n° 4213/63, res面96es legislativas

outras ao exercfcio das profiss6es, que n5o aquelas meramente tecnicas.

Voltamos a frisar que, mesmo naquela realidade coustitucional de entao, referente a

Constitui確o Federal de 1969, ainda que houvesse a possibilidade de interpreta9ao ampla

da restri確o contidano § 23 do artigo 153, o certo 5 que o Egregio Supremo Tribunal Federal

reputou inconstitucional o artigo 86 do antigo Estatuto da OAB que previa rna limita車o

nao-t5cnica para o exercfcio da advocacia.

O脆, se assim fbi naquela ocasi肴o, com aquela ｢eda9蚤o do direit○○ga剛tia ao liⅥe

exercfcio profissional, hoje, com o texto atual da Carta Politica de 1988, n肴o pode restar
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qualquer ddvida quanto a impossibilidade de que sejam levantadas restrig5es fora do

dominio da t5cnica e do conhecimento para o exercfcio da advocacia. Nem a lei ordinaria,

nem uma emenda constitucional podera assim fazer, sob pena de confrontar a clausula

petrea do inciso IⅤ do § 4｡ do a誼go 60 da Ca直a Polftica vigente.

De fato, o texto de 1988 6 claro, nao abrindo espago algum para ddvidas. Afmal, o

dispositivo express狐e血e ressalva que as心nicas res宙96es passiveis de serem estわelecidas

pela lei para o livre exercicio de qualquer trabamo, oficio ou profissao, s6 poderao se referir a

qualiflcag6es profissionais, ou seja, requisitos de ordem absolutamente t5cnicos, voltados

pan o conhecimento do labor que sera exercido. Nenhuna outra restri確o pode屯ser estabelecida.

Desta競e, c○nfb皿e轟xado acima no item IV quando se est各diante de direitos e

garantias允ndamentais, deve o exegeta tentar alcan9a｢ toda a sua餌plitude. De so正e que

as restri96es devem ser inte町retadas res証tivamente. Donde se conclui se｢ inadmiss王vel

que qualquer 6rgao constituido venha a criar restrig6es fora do terreno da t5cnica para o

exercicio de qualquer atividade laborativa. Sendo ce正o que ate mesmo as res正96es de

ordem tさcnica devem se pautar pelos critさrios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Bm aⅢemate, a quarentena que se pretende insti血ir para os membros do Poder

Judiciario, se aprovada, seria flagrantemente inconstitucional. Alias, por forga da veda確o

contida no § 4° do artigo 60 da Constitui確o Federal, sequer poderia ser objeto de delibera-

9登o uma emenda c○nstitucional neste sentido.

ⅤⅡ cONCLuseEs

Ja pelo pouco que se disse ate aqui, parece restar evidente que a proposta de

emenda, considerada como urn todo, visa intencionalmente舟agilizar o Poder Judici各｢io. A

via eleita fbi o ataque aos juizes, pe重a dimimi亨賓o de suas garantias institucionais, criando

inseguran亨as emociomis e魚nanceiras, tomando pouco atrativ○ 0 ingresso e a pemanen-

cia na caⅡeira da magistra巾ra, perseguind○ 0 magistrado ate apes seu a魚st狐ento da

instituigao, ressuscitando vedag5es ha muito refutadas pelo pr6prio Poder Judiciario. Nao

錆toa que foi suprinida a idade minina para o ingresso na carreira, orjginariamente contida

no relat6rio da p｢oposta･ A紅nal, p｢evalecendo alguns dos dispositivos do relat6rio, como

por exemplo aquele que possibiliぬria a suspens盆o do pagamento de subsfdios, muitos

poucos pro最ssiomis do direito expe｢ientes e maduros sentir-se-iam inclinados a ingressar

em uma carreira na qua=hes poderia ser negada ate mesmo a remunera碑o.

De toda sorte, como mais de uma vez frisanos acina, furia e paixao nunca foram bons

conse皿e五〇s. Assim, tornados de tais sentimentos, esquece調-se os idealizadores da refbma

do minino de sutileza para tratar de assunto tao grave, cujas raizes se assentam na pr6pria ra-

zao de ser do Estado Democratico de Direito. Demonstraram, pois, que intentam, as escancaras,

mitigar o conte心do das clausulas p6treas mais sagradas - a separa9ao dos Poderes e os

direitos e garantias individuais - com todo o seu conteddo hist6rico e ideol6gico libertdrio.

Todavia, expondo-se assin, passaram a suj eitar-se, ate preventivanente, ao controle judicial.
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Afinal, o § 4° do artigo 60 preve que sequer sera objeto de deliberag5o as emendas que tendam

a abolir a separa確o dos Poderes ou os direitos e garantias fundamentais. Destarte, tao logo se

iniciem os debates parlamentares para efetiva delibera辞o sobre a tal emenda, podera o Poder

Judiciario, mediante provocapao, impedir o prosseguimento das discuss6es. E o que esperanos...

NOTAS:

1･ Regr’stre-se叩/e jd /oram apreciados pela Con7/‘ss6o嵐pecJ’a/ ceγca de #ovenla deslaq�W2�4ｦ�

s章ibsti/重I/ivo, J‘sto a/e’a da/a do conclus∂o des/e /raba偽o.

2. Co所)■a-se o鋤-cele証e ｡r/J‘go de CELS'0 ANT∂勅O BANDE/JL4 DE MELLO - A democracia e

suas dificuldades contemporaneas ｣n RDA #° 212･ A//’, o mes/re /ece crrgw/as obse′γa誇es para

desen/7ar crqiteles &/ados por ele deno肋’nados de apel調s /o肋almen/e democrd/icos, em con/rasle

coJn crq撮eles境ibstancia/me���FY+ｦ�7)dｶ�6�2�

3. Jo聞a/ 0 Globo de /3 de ow/#bro de /999, 2∵ e俄.誇o, p. 3.

?.o蕊,si’,eu器諾,賃." :縮写罵,盤‡薯繍･ ,;n蕊:;ed,e語r,:it2
dcc癌o do S即remo rri鉦nα/ Fcderα/,即le ve朋d餅めao j′厨i血/o a/wJl錘o加wma叩do p鮒.oat

de加c/arra(昨o加J’Hcoi重stJ’t〃cionalida〆e por o伽’ss'βo･ Com o叩e pra存cameli/e a /o′〃a′a s.e〃章
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A INCONSTITUCIONALⅡ)ADE D0 ART工GO 557 D0
′

CODIGO DE PROCESSO CML

Marco Falcao Critsinelis

suMAⅢO

1.　　O NOVO AGRAVO

2.　A CORRELACÅo DA重NCONST重TUCIONAL工DADE ENTRE 0
�比DTdU$番T薀�O ANTIGO AGRAVO E A ATUAL�腟t�D錨��DP

SEU SEGUIMENTO" POR MANIFESTA IMPROCEDENCRA

3.　O RECURSO INADMISs壬vEL. CONSTITUC量ONALIDADE

4.　　O REcuRsO pRE↓uD工cADO. cONST重Tuc重oNALmADE

5.　O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRARIO A sbMULA

DO RESPECTⅣO TRIBUNAL OU TRIBUNAL SUPERIOR

重NCONST重TUCIONAL重DADE

6.　　A賞NDA 0 DIREITO SU加重ULAR VINCULANTE PREVISTO NO ART, 557

DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE EMENDA

7.　　A DOUTRINA A RESPEITO DO TEMA

8.　　CONCLUSÅ0

1. ONOVOAGRAVO

Das refomas setoriais empreendidas pela Comissao de juristas ao C6digo de pro-

cesso civil, tern-se como uma das mais relevantes, se nao a de maior importancia, aquela

que血廿oduziu pela Lei no 9･139, de 30 de novembro de 1 995, as altera96es, nas pro血ndezas,

no perfil estrutural dos recursos em geral e, em particular, do antigo recurso de agravo de

inst｢umento.

0 realinhamento processual do mencionado recu丁so fbi inaugurado pelo art. 1｡ da

Lei n° 8.950, de 13 de dezembro de 1994, que deu nova reda9ao ao inciso 11 do art. 496,

fazendo a correta op辞o em aludir, nao ao agravo de instrunento, mas, de urn modo geral, ao

agravo, que se admite em mais de uma modalidade, ou instrumental, ou retido, n5o passan-

do este do seiscentista agravo no auto do processo (Bemudes, 1995~).

Dentre outras altera95es aos dispositivos daLei n° 5.869, de 1 1 dejaneiro de 1973,ja

objeto de estudos de diversas obras juridicas, procedeu o legislador em emprestar conside-

r各vel alargamento ao alcance do art. 557 do C6digo processual. Antes da vigencia da Lei n°

9. 139/95, o relator podia indeferir o agravo, por ato judicial recom’vel, porquanto decisao

interlocut6ria no conceito que lhe d各o art. 162, § 2°, do CPC, se manifestamente improceden-

te2. Na atual redagao, podera faze-lo o relator se, al5m de manifestamente improcedente, for

inadmissivel, prejudicado ou contr証o a sinula do respectivo tribunal ou tribunal superior3.
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Iuserido no Cap血lo VrI, que congrega dispositivos alusivos a "ORDEM DOS

PROcusosNO雛TBU潤L", iuserido no Tltulo X, "DOSRECURSOS'', sempre foi obje-

to de正ve誼das, de todo procedentes, dos pro宜ssionais militantes, p正1cipalmente pela

sua propagagao pelos diversos regimentos intemos dos tribunais do Pats.

Certo 5, entretanto, que o legislador da contemporinea refoma processual prescre-

veu a mesma regra do anterior dispositivo, no caso da manifesta inprocedencia, acrescen-

do-1he outros tantos adjetivos, com outra foma mais t5cnica, de indeferir o recurso de

agravo. Assim, o relator nao o indefere, mas nega-1he seguimento.

Alids, deve ser registrado que a atual redagao do art. 557 do CPC nao mats cinge-se

ao recurso de agravo, mas a todo e qualquer recurso.

De efeito, pedemos enfrentar rna cingia em todo o corpo da regra processunl nd

e糊m.�Rﾂ���&���VRﾂ���76������ﾇ76����ﾆ�g&����"���ﾆ�g&�ﾂ�FV諞�ﾖ�2�6�F穆fW2�FR�FVﾖ�7G&�"��VP

a noma tomada como un todo: o art. 557, e rna comunhao de inconstitucionalidades parciais.

2. A CORREIACÅo DA ENCONSTFTUCIONALIDADE ENTRE 0 "INDEFE-

+~NTO�D���贇t���u$�d��R����ET�ﾀNEGATrvA DE sEu sEGURENTO�
roR h~A nvrm-ENCRA

0 primeiro aspecto a ser enfrentado 6 a diferenga entre a expressao "poderd ind〔爽一

7.i-lo" do texto alterado e "negaγd fegrimento" que hoje custodia sua reda尊o. 0 ndcleo da

prmeira expressao encerrauma faculdade, eis que podia o relator, em conformidade com o

seu arbiかi2jm 6oni v7’汚, aplicar ou nao a disposi確o processual para o indeferimento do

recurso de agravo.

Era, sem dhvida, un poder depositado na m5o do magistrado, visto em pquena escala

e, em outra mais abrangente, do pr6prio ngente politico integrante do Poder Judici餌o4.

Pela nova reda9ao, ao contrdrio, ao deteminar ao relator a inperatividade de negar

seguinento ao recurso de agravo, o Poder Legislativo usurpa do magistrado un poder e o

transfoma em mero aplicador de un preceito de discutivel constitucionalidade e frontali2ador

do principio dojuiz natunl e do duplo grau dejurisdi確o, estremecendo o direito subjetivo

da parte ao equalprotec/ion e aoみe process orlow.

Inobstante a isso, sem embargo da avalia尊o de discri商o ou vincula確o que a

noma estampada no art. 557 do C6digo processual importa a membro da judicatura, a

verdade 6 que a Comissao de refoma nao manteve a reda辞o anterior por sua flagrante

ofensa aos novos direitos subjetivos pdblicos capitaneados pelo c(や沈do art. 5° da Carta

Magma. Preferiu optar, em nosso entender, por uma viola確o escanoteada.

Com efeito, indeferir o recurso de agravo, por manifesta inproced6ncia, como o

rezava a antiga redagao do artigo comentado, suprimia a instancia, melhor dizendo, o grau5

recⅢsal fnsito ao 6rgao Colegiado supe五〇r ao ｣uiz monoc｢抽co prolator da decis蚤o

interlocut6ria agravada. Assim, o relator indeferindo o recurso de agravo agia como

de]egatdrio da uniao dos membros da cinara ou da turma.
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Nesse diapasao, violava-se o principio do duplo grau dejurisdigao, porquanto era,

como ainda 6, competencia exclusiva e indelegavel do Colegiado a aprecia尊o de recursos,

agravo e apelagao, de atosjurisdicionais proferidos pela grau inferiorna hierarquia proces-

sual. Afinal, indeferir 6 despachar desfavoravelmente; dar despacho contrario a; desaten-

der; negar. Enfim, o relator, na verdade, declarava a manifesta improcedencia meritorial do

recurso de agravo, como se fosse o 6rgao Colegiado.

Dissemos que a natureza jurfdica do ato decis6rio do relator tinha a na巾reza

declarat6ria, posto que ele nao obstava o seguimento do recurso, impedindo o conheci-

mento e ojulg餌ento pela血ma ou cam狐,魚zendo as vezes da competencia do Colegiado,

王nfiltrava-se no meritum ca棚ae da irresigra確o recursal e o julgava manifestamente inpro-

cedente, mantendo a decisao a卵o por seus pr6prios fundamentos faticos e juridicos,

consolidando o trajeto seqtiencial da rela確o processual originaria6 no aperfeigoamento do

exercfcio do duplo grau dejurisdi確o.

Sem embargo, nao temos ddvida de que urn dos objetivos da refoma, cuja tare fa

coube a Escola Nacional de Magistrados, foi, no caso, e vein sendo na continuidade de

seus trabalhos, localizar pontos de estrangulamento da presta鐘o jurisdicional e adotar

uma postura pragmatica, sem prej‘uizo do rigor cientifico (Salvio de Figueiredo, 1 996). Por

isso, a manuten確o do "indeferimento�F��&V7W'6��FR��w&�f���Vﾆ��&Vﾆ�F�"�f�6��也7W7FV蹤�ﾐ

vel･ 0 tecnicismo da refbma imp6s o abrand狐ento da ingerencia do relatoma competen-

cia exclusiva do Colegiado, retirando-1he o poder de apreciar, monocraticamente, o merito

da irresigna確o recursal do agravante.

De outro lado, entretanto, 1he concedeu o poder-clever de negar seguimento ao

recurso de agravo manifestamente improcedente, ou seja, de obstar que o Colegiado possa

apreciar o apelo, nao por qualquer impeditivo retratado na ausencia de requisitos objetivos

e subjetivos inerentes ao recurso, mas porque o improvimento no ju]gamento do m5rito

pela tuma ou camara sera, indubitavelmente, certeiro.

Sera essencialmente diferente a hip6tese da pret5rita reda確o do art. 557 do CPC

com a sua atual prescri9ao? Bvidentemente que nao, respondemos.

A metodologia da refoma teve como urn de seus pilares para a altera確o setorial do

C6digo de processo civil o aproveitamento do texto dos dispositivos ja existentes, na

maioria das vezes, e em outras oportunidades, a substitui確o total da numera商o do artigo

em correspondencia com a mat5ria processual abordada. A primeira hip6tese foi a escolhida

para a nova regula確o da competencia atribufda ao relator para estancar o recurso /.# //./7]7./7e.

Nao houve, dessa foma, uma reavalia9ao desse mesmo instituto, cingindo-se, 1imi-

tando a Comissao, em rescreve-lo de foma mais t5cnica, sem, todavia, compatibiliza-lo com

os novos mmos do direito consti血cional e das tendencias modemas do processo: presta-

確ojurisdicional rapida, por5m segura, para a garantia de suajusteza.

0 sistema ha de ser infomado pela conjuga車o equilibrada de dois valores, que

dizem com a razao de ser do pr6prio exercicio dajurisdi9ao, e que especialmente se hao de

ter em conta quando se cuida, principa]mente, de recursos e coisajulgada. Referimo-nos a

justiga e a seguran9a.
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Quanto mais se coloca 6nfase na necessidade de chegar-se a uma decis着o justa,

memos abrangente h各de ser a coisajulgada e maior a魚culdade de recoⅡeL Se se pretende

realgar a seguranga, ampliam-se os limites da coisajulgada e restringem-se os meios ten-

dentes a impugnar decis6es (Eduardo A. R. de Oliveira, 1 996).

Esseさ, inclusive, no aproveitamento de dispositivos preexistentes e na refbma

setorial, urn dos seus g丁andes ce獲eumas･ Cone-se o risco de desprezar a teme d窮ren9a

conceitual, pouco observada (Nascimento, 1982), existente entre genese e comego. Na

genese, os processos do novo pertencem ao velho, enquanto no comeco, quando a articu-

1a辞o entre esses processos se realiza, o novo comega a se gestar (Marx, 1966).

De efeito, a nosso vcr, o veredicto condenando a inconstitucionalidade a anterior

reda確o do art. 557 do CPC que, como a皿ures se mostrou, contaminou a regra que inp6e ao

relator negar seguinento ao recurso de agravo, ja havia sido decretado pelo Pret6rio Excelso,

por sua composigao Plena, por unanimidade, na Representa碑o de Inconstitucionalidade

no 1299-9-T呈皿a sess肴o de 21 de agosto de 1986, re血ado pelo Min. Cさlio Bo重ja, DJ de

14.1 1.86, constante do repert6rio da RT 617/219, sendo objeto do desafio o Regimento

工ntemo do Tribunal de Justiga de Goids, verb/.s:

"(...) E〃!/crvor de gz/alq〃er de se猫柳embros, ut singuli, 77Go podem os /r硯Inaz’s'

dec/j’#ar de con叩etencia qwe a Consti初’印o #e/es imes/;.#, enq桝｡#to o'′gdo Colegz.ado.

Sobret事/do′ 77ao pode′n por meio de #oma regimental en7pres/ar o c7/rj.buto de decj.s'ao

de/m’/iva cros deやachos de sec/踊7embros. Representa佃o jz//grda procedente para de-

clarar j’7zconstj’tz/cional o pardgrcz/o 2° do ar/. 364 do RTT屈GO. Podem, portanto, os

tr油"ncrJ’s, c7irave's de #or′na reg/’menta/, atrib雄’r co′卿etenc/.a p′.6prJ.a e Sing桝lar aos

se郷me′nbros･ Mcz踊do pode′n declJ.nar c7華i′or deles cJ col即etG/7cia gz/e a Constit研‘fGo

I.�fW7F掠�ﾆ�2��#g�$｢踟2��"�&ﾖ��2�6��ﾆ踉�3X�ﾆtv�2�FR�FVﾆ�&W&��踉�6�Y�gf��や粐�"�

Nem se diga que a decisao suso mencionadatratava de noma regimental, inaplicavel,

portanto, a noma processual enquanto lei ordinaria fomalmente valida. Ao contrario,

incide em qualquer regramento juridico infraconstitucional, pois que a Constitui辞o ao

各pice do ordenamento investe os tribunais, como 6rg着os de delibera辞o coletiva, para o

julgamento de recursos, nao abrindo exce確o ao Plenario dos tribunais (ou 6rgao especial,

confome for o caso), nem sequer ao legislador ordinario, no exercfcio do poder decorrente

(ou derivado).

Essa afimativa tern infcio de sustenta9ao no inciso LIII do art. 5° da Constitui確o7,

passando de fbma escoⅢeita pelo inciso LV8, pincelando todas as 〇両as garantias e

direitos nao exclufdos por disposi確o expressa do seu § 209 e, fmalmente, desembocando

no Cap王tulo重工工, que trata do PoderJudici餌o言naugurado pelo a正92, no qual se discrimi-

nam os seus 6rgaos e o correspondente grau de hierarquia funcional e recursall°, findando

no art. 126, conferindo ao Judiciario, por meio de seus regimentos intemos, e em lei de

organizagao judiciaria, estabelecer a competencia dos tribunais, observados os princi'pios

estabelecidos na Ca巾a.

A regra alvejada, portanto, caracteriza a preponderancia do undue process oflaw,

pojs nega vaHdade aos principios (substantive due process of law) expressados na fex
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Legus, reduzindo-se a garantia de urn processo justo e da regularidade da prestagao

jurisdicional para atingir a pr6p｢ia justeza da lei processual (razoabilidade), considerado

c○mo instmmento de realiza9ao dejusti9a (procedural due process of law).

3. 0 RECURSO INADM重Ss王vEしCONSTITUC量ONALIDADE

Outro motivo autorizador para que o relator negue, vinculado que esta ao preceito

do art. 557 do CPC, seguimento ao recurso de agravo e a suamanifesta inadmissibilidade.

No coment各rio desse motivo exsurge a necessidade de procedemos a urn conciso apanha-

do acerca da na巾rezajuridica dos recursos em ge｢al e, em especial, do agravo.

0 inst血to processual denominado RECURSO pode ser conce血ado de diversas

maneiras, podendo, entretanto, ser compreendido como o remedio voluntario, id6neo a

ensejar dentro do mesmo processo a refoma, a invalida9轡o, o esclarecimento ou a integra確o

da decis5ojudicial que se impugna (Barbosa Moreira, 1 994)".

Ainda temos como conceito de recurso todo pedido dirigido a autoridade superior

competente para que refome, total ou parcialmente, urn ato dojuiz inferior, tendo como

pressuposto basico a existencia de urn prej’uizo ou gravame causado a parte pelo ato do

qual se recoⅡe.

Para Es/〃’chel2, em seu Diccionario Razonado cJe Legis/acf.6/7 y j〃r/‘sprz/denc/.a,

recurso "es /a c7cci6J叩z/e qz/eda a /a persona condenadcz enjz/J.cio para act/di/. a oz//ro

iz/ez o /r/.bz/na/, en sol/.ci寂d de g乙/e en肋‘ende el c7grcrW.o gz/e cree Aabe'r sele 4ec/7o".

Sem embargo, o recurso e urn Onus e nao uma屯culdade da pane, vezque omitind○○

se a pratica do ato de recorrer de decisao que lhe foi contraria, total ou parcialmente,

suportara o gravame da sucumbencia, sem possibilitar o reexame do decisz初7 por intem5-

dio do principio do duplo grau de jurisdi確o, assegurado pelo direito constitucional ao

recurso.

Ou, como assevera Jos5 Frederico Marquesl3, "se o vel7cido 7?do o intelp邸er (o

recurso), consolidcJm-se e fe Jornam de�ﾘ�gH*薮2��2�R�友�2�FB�2���7｢�&V�6��"�

Os recursos, em resumo, sao classificados, na sua amplitude, do seguinte modo:
���F��ﾂﾂ��V�襷����儲�Vv��ｦﾖ��f�6���F�6�"�F�����6�FVFF�

impugnavel da decisをo;

�����&6��ﾂﾂ��V�襷��6R�也7W&vRﾂ�6�V蹤Rﾂ�6�G&����'FR�F��FV6�6��

cujo conteddo pode ser impugnavel;

���FR�&Vf��ﾂ��V�襷��6R�'W66��Vﾖ��ﾖ�貿�6�������6�S俥f�

dada a lide, visando obter urn pronunciamento mais favoravel ao

reco町ente;

���FR�也f�ﾆ芳�炻���V�襷��6R��&WFV襷R���V��2��躔ﾆ�"���6W76�"��

decisao, para que outra seja proferida em seu lugar;

���FR�W66ﾆ�&V6蒙V蹤�2���也FVw&�ｦﾖ��ﾖ�2�6�6�2�F�2�Vﾖ&�&v�0

declarat6rios;
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���FWf�WF庸�2���&V友W&�F庸�2ﾂ��V�襷�����VW7F���b�FWf�f芳�

pelo juiz da causa a outro juiz ou tribunal (tantu〃7 devoluh/in

q鼻/anh仰apelah/in);

�������FWf�WF庸�2���友W&�F庸�2ﾂ��V�襷����儲�Vv��xｭ��fｧVﾆv�F�

pelo mesmo｣u宣z que pro缶riu a decis蚤o reco正da;

���ﾖ�7F�2ﾂ��V�襷��蹤���Vﾖ友Vﾒ���&VW��ﾖW�Vﾆ��g&v����&��F� 

como a devolu誇o a outro 6rgao superior;

���7W7�V�6庸�2ﾂ��V�襷��儲�VFVﾒ���匁f6薬�F��W�7Xｦﾖ�

�������7W7�V�6庸�2ﾂ��2��VR��Vﾖ友Vﾒ���W�7S�����&��3g&���

Podem ser, ainda, principal, quando, por si s6, tern o condao de

levar a c〇五e revisom a正esi凱a9蚤o, ou adesivo, quando e subordi-

nado ao principal e a ele sempre dependente, em razao da sucumb��6��

recfproca, motivo pelo qual 6 restrito as partes, sendo vedada sua

utiliza確o pelo Minist6rio Pdblico e pelo terceiro prejudicado.

0 C6digo de processo civil, por sua vez, destinou o recurso de apela肇o para

impug皿ar as senten9as, atojudicial que p6e宜m ao p｢ocesso,julgand○ ○u n蚤○ 0 merito da

demanda, ou s♀ja, de角nitivas e te皿inativas, respectivamente.

As decis6es血ter看ocut餌as resolvem quest6es incidcntais de s皿a impor給ncia para

a marcha processual e, ate mesmo, para influenciamojulgamento da res z.n i基/dicJ.z/in deJz/cta,

motivo pelo qual 5 destinado a elas a possibilidade de revisao por meio do recurso de agravo.

As partes ten o direito de, na integridade, saber as raz6es pelas quais estao sendo

agravadas pela decis蜜o da autoridadejudicial, para que, inclusive, possam exercer o direito

subjetivo de levar a questao divergente a Superior lnstancia. Se nao sabem o inteiro teor e

alcance da decisao, por obscuridade, omissao ou contradi9ao, nao podem legitimamente

opor irresigna9ao. Pretende-se, mod鵬i研ebus, que sej‘am colimadas as mesmas garantias

afetas a exigencia de fundamenta9ao em todas as decis6es��F��fV�7｢�ﾂ�6�f�R�F�7��

sig5o da Carta Magnal4, que a elevou em dogma constitucional de direito individual, sem

p章句ufzo da prcscri確o de ordem p的1ica constante no a巾165 do C6digo de Ritos.

ReseⅣou o agravo, Has espさcies retido e por instmmento, para combater decis6es

interlocut6rias em geral. Estas decis5es podem ser classificadas em f/.mples e mr.Ftc7, con-

fome o provimento que encerram, se de conte心do gravoso ou nao.

Assim, o n心cleo da disting5o entre as duas, interlocut6rias simples e mistas, reside

exatamente no conte心do da decisao que retratam: se a questao resolvida for de i'ndole

exclusivamente processua看, sera simples; se a decisao extravasar dos lindes estritamente

processuais, atingindo a questao material entre as partes, ser各a mista. Por essa raz5o, e

porque alcanga a questao de fundo, 6 que, ao contrario das simples, a mista acarreta dano

iⅢepar各ve L 15

0 nosso esta血to processual n蚤o distingue as decis6es interlocut誼as simples das

mistas, como o fez nas sentengas defmitivas e teminativas, mesmo porque nunca foi facil

estabelecer 0 lime divisor de ambas, sem descer as peculiaridades do caso c○皿creto, como

re8istra C仇/｡s S/’/iノe/’ra Noγonhal6.
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Exemplificou algunas no art. 558 do CPC, elegendo as materias relativas a prisao do

deposi協rio infiel, adjudica確o, remi確o de hens, levantamento de dinheiro sem presta車o de

cau確o id6nea, deixando as outras que aparecerao no caso especffico abrangidas pelo concei-

to aberto de "坐聖堂de /esao grcrve e de物rc〃 repcVa印o", possibilitando, com rela確o a elas,

a suspensao da execu確o da decisao interlocut6ria mista ate ulterior delibera尊o de m6rito.

Carreira Alvim, citando Pereira e Souzal7, alude que o mestre lusitano ja ensinava

que senten9a interlocut6ria e aquela pela qual se decide algum a正go (quest蚤o) incidente (o

que tern inicio antes da litisc○ntes自9急o) ou emergente (o que ocome depois da皿scontes-

ta確o) no processo, subdividindo-se em duas esp5cies: simples e mista. Simples 6 a inter-

locut6ria que nao se estende alem dos limites do artigo (quest奮o) sobre o qual 5 proferida;

mista e a血terlocut6ria que pr匂udica a quest各o pr山cipal e, por isso, tern fbr9a de de慮nitiva･

Ainda com rela確o as interlocut6rias, nao 6 o conte心do especffico que elas apresen-

tam que as distinguem dos demais pronunci狐entos judiciais, mas a na巾reza deste con-

teddo, que tern de ser decis6ri〇･ Assim, nao importa sobre o que verse qualquer decisao;

desde que nao encartavel mos arts. 267 e 269 do CPC, sera uma decisao interlocut6ria, que

nao tera, portanto, como efeito per fim ao procedimento de primeiro grau ou ao processol8.

Justamente porque tern esse conte心do decis6rio, tern de ser血ndamentadas･

Antes de chegar a senten9a, o Poder Judiciario, necessarianente, tern de proferir

certas decis5es "c�ｦ��ﾓ&ﾖW&��R��"��f��f�&坊F7&FR�FW�V襷Vﾒ�F7ｧ2���'F�7ｩ_ｶ�&芳�FW2�FR�6�F�

ll/J'gio. So~o mais'/req#entes 7za/餌e i7短r�Cg&�7"ﾂ����6V��ﾂ�6���$｢贍Tｨ�W&��也7FFﾖ��ﾈ�R�R�fR�&X-ﾒﾐ

gem 7?a/cILre recurs'al''19 e2°, perfeitamente aplicavel ao nosso sistema.

Os recursos, em geral, sao sempre suj eitos a unjuizo de admissibilidade, para a verifi-

ca確o dos pressupostos e requisitos processuais para o seu conhecinento. Ten lugar antes

doju工zo de m5rito, ou sej‘a, 5 procedido de foma preliminar pelosjuizos cJ gwo e adq彬m･

Em sede doutrinaria, os requisitos do recurso s蚤o assim especificados:

�ﾆVv友蒙�ｦﾖ����&�&V6�'&W"��FW&籔����2���'FW2ﾂ���ﾖ匁�7CW&薬��F&ﾆ漬

co e o terceiro prejudicado. Para a maioria dos doutrinadores, so-

rnente mos casos de litiscousorte unitario e papslvel a interpreta-

辞o da legitima確o constante no art. 509 do CPC2', apesar de ou-

tros entenderem ser poss子vel na hip6tese de litisc○nso巾e simples;

���也FW&W76R�Vﾒ�&V6�'&W##"����&V7W'6���FV襷R����&悶fﾖ薬�觀6W76芳�ﾐ

de十utilidade. ObseⅣe-se que sd a pa正e sucumbe, mnca os demais

legitinados, estando a sucumb6ncia iuserida no requisito recursal23.

･ reco町ibilidadedadecis急o;

･ tempestividade;

･ singu漢aridade do ｢ecurso, requisito que so缶e tempero pelas

exceg5es dos recursos especial, extraordinario, embargos de de-

clara9着o e emba喝os in缶ingentes;

･ adequa9蚤o do recurso, requisito mitigado pelo princfpio da

血ngibilidade, de cria確o pretoriana, com pressupostos pr6prios

de aplicagao;
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･ prepar02当

･ motiva9賓o;

���f��ﾇ6Vﾗ�&VW67&友��

0 agravo, por sua vez, possui urn pressuposto espec鯖co (CaⅢeira Alvim, 1996),

exclusivamente na modalidade de inst｢umento, que vein exp｢esso no a巾526 do CPC2う,

esclarecend○○se que estamos passando ao largo das divergencias doutrin餌as a respeito

da natureza juridica desse novel instituto processuaL Para n6s, impede a aprecia確o do

m5rito recursal o desatendimento da regra do artigo em questao, esbarrando no invencivel

juizo de admissibilidade do recurso de ag｢av〇･

Igual sorte devera ter o recurso instrumental no caso do agravante descumprir o dis-

posto no art. 525, I, do C6digo, que elenca como obrigat6rias as c6pias da decis5o agravada,

da certidao da respectiva intima確o da decis5o agravada e das procura96es outorgadas aos

patronos do agravante e do agravado. Exigencia especffica do recurso do agravo de instru-

mento imp5e urn Onus para o agravante que, desatendendo-o, inpediねque se venga ojufzo de

admissibilidade do apelo, ensejando, per v/.a〃? consequent/‘ae, a negativa de seu seguimento

e, se ass血n蚤o prooeder o relator em ato singula事o seu n肴○○conhecimento pelo Colegiad〇･

Em suma, o recurso de agravo devera ter obstado o seu seguimento, ou o seu n5o-

conhecimento. Assim procedido, a noma do artigo numerado em 557 do CPC n肴o infringira

qualquer ditame constituciona賞, pois ao legislador ordinario estara dentro de sua compe｣

tencia constitucional de legislar sobre direito processual, n着o violando as garantias subje-

tivas函blicas das pa巾es･

4. 0 REcuRsO pRm重cA関. cONSTITuc○○NÅLIDADE

Tamb5m subsumido as diretrizes constitucionais a parte do dispositivo, ora objeto

de desagravo, que prescreve a detemina9ao ao relator em negar seguimento a recurso que

se apresente prejudicado, tamb6m aplicavel ao agravo de instrumento, por forga da expres-

sa remiss着o constante no a直. 527.

Tanto a inadmissibilidade quanto a prejudicialidade do recurso atendem aos fins

colimados pela Refoma setorial do c6digo processual em proceder na agiliza確o dajustiga

e na presta95o rapida dajurisdig5o, evitando a perpetua確o do processo, por toda a sua

semita burocr細ca na vala administ｢ativa dos tribunais, para, ao鯖nal, por ocasi肴o doju｣

gamento coletivo, nao ser conhecido por aus6ncia de urn ou mais requisitos de

admissibilidade, objetivo ou subjetivo, geral ou especifico, ou por estar prejudicado.

Espec甫camente no caso do ag｢avo, na modalidade de instⅢmento, estar pr匂udica-

do 5 ser despossuidor de objeto, em raz肴o da reconsidera碑o da decisao agravada no

exercicio dojuizo de retrata9ao.

Toma prejudicado o agravo de instrumento tamb6m a prola尊o de decis肴o

superveniente de cunho teminativo ou defmitivo, pois a senten9a concentrar各o alvo das

irresignag5es daquele que agravou antes de sua prolatagao.
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Sendo-1he, ao agravante, favor各vel a sentenga, n5o mais possuira interesse recursal

no julgamento do agravo para obter a presta肇o jurisdicional do Colegiado acerca de

decisao interlocut6ria que lhe desagravara no curso da demanda.

Proferida a senten亨a desfavor各vel, entretanto, te露interesse recursal em raz肴o do

gravame processual ou material, confbme for, de merit○ ○u processual, os temos da

senten9a. Todavia, seu interesseja n肴o mais sera na qualidade de agravante, mas de apelante.

Nem se questione a hip6tese de a pa轟e ver preclusa a questao processual que ensejou o

agravo de instrumento, porquanto este prejudicado, a decisao interlocut6ria nao seria

pass王vel de aprecia確o, mesmo preliminamente aojulgamento da apela確o, em virtude da

impossibilidade de conversao do agravo de instrumento em agravo retido. Ledo engano!

Impede a preclusao o disposto no art. 516 do CPC26.

Se o relator, entretanto, nao proceder na foma que lhe imp6e o art. 557 e o recurso de

agravo fbちa角nal, 1evado ajulgamento e, nesse intenegno, sub止ao証bunal eventual recur-

so de apelagao interposto pela parte agravante, que se屯distribufda necessariamente ao

mesmo relator do agravo, devera ser aplicado o disposto no art. 559 e seu paragrafo止nico27.

A舶s, pe直inente registrar que o legislador veiculou a imperatividade do verbo "ne-

gar各seguimento''em dire鋳o ao relator, ao contrario da pret5rita faculdade em indeferi-lo,

como埼se apontou alhu｢es, com o卸o de pressionar a pa直e em optar para a escolha do

agravo na modalidade retida, estabelecend○ ○s casos previstos no a血55828 para a moda-

1idade do agravo de instmmento, em vi血de do eminente g｢avame processual, podendo

obter, por isso, a suspensividade da decisao monocr細ca.

5. 0 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRiRIO A s廿MULA

Iro REspECTlvo TRIBUNAL ou TREUNAL supERIOR INcONSTITucloNALIDADE

Os recursos, genericamente considerados, pode掻o ser considerados m諦‘ mortos

se contrarios a qualquer entendimento do tribunal, que tenhajurisdi確o sobre o processo

onde se reco調e, es亡ando consoHdado em verbete sumula㌦ como tambさm quando es車a em

con百〇nto com o direito sumular de tribunais superiores, no caso, o Supremo Tribunal

Federal e o Superior Tribunal de Justi9a.

Essa disposi9ao retrata a mais perversa inconstitucionalidade, ja que atinge, alさm

do direito subjetivo da parte em recorrer, a independ6ncia dos membros do Poder Judicia-

no, impondo-1he a poder da s心mula vinculante･

Sem adentramos na seara ju｢fdica da pa正e reco町ente, sob pena de incoHer em

repeti碑o, posto que se aplica, nesse caso, o quejaacimase apontou acerca do principio do

duplo grau dejurisdi確o, do principio dojuiz natural e do devido processo legal, passare-

mos a tecer considerag6es sobre a invalidade da noma em comento, por falta de sustenta-

culo em qualquer dispositiv○ ○u p｢incfpio const血cionaL

Como cedi9o, caracter子stica dos atuais estudos processuais de vanguarda e a

vincula確o cada vez mais pr6xima do Direito Constitucional; a uma, porque 6 no Direito
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Consti血cional que o processo vai buscar seus princfpios mais nobres; a duas, porqueさno

processo que o Direito Const血cional encontra instⅢmento e柾caz para assegurar as ga-

rantias da cidadania e a realiza尊o cativ`a da ordemjuridica (SaMo de Figueiredo, 1 99629).

Ao nosso sentir, a imposi商o da sdmula vinculante, antes da emenda a Carta, se distanciou

dessa dire廿iz.

De e危ito, 0 ○rden餌ento ju｢fdic○ brasileiro adotou o sistema romano-gem含nico,

em que ajurisprud6ncia nao prevalece sobre leis editadas pelo Poder Legislativo. E o que

se insere do inciso喜量do a巾50 e do a巾48, ambos daCa巾aMagna.

Os historiadores da evolu尊o jurfdica atestam que os grandes sistemas jurfdicos,

em sua classifica確o mais difundida, apontam tres grandes famllias, a saber, a romano-

gem会nica, a do com〃まon law angle-ame｢ic紬a e a dos d正eitos socialistas,角gurando em urn

qua正o gmp○ ○s outros sistemas, dentre os quais os a飾canos e os orientais. 0 nosso

direito situa-se na primeira daquelas familias, conhecida como c崩./ /c郡, regida preponde-

rantemente por nomas escritas (Salvio de Figueiredo, 1996).

Nesse diapasao, as Constituig5es Federais que precederam a atual e, como ela,

implantaram o regramento romano-gemanico e estabeleceram a delimita確o das compet6n-

cias entre os 6rgaos exercentes das fung6es politicas - o Legislativo, o Executivo e o

Judici各rio, agasalhando a teoria de Locke acerca da sepam9蚤o dos Poderes, magistralmente

desenvolvida por Montesquieu.

Aos referidos poderes atribuiu fun95es especfficas e indelegaveis - legislar, execu-

tar no anbito administrativo ejulgar, pemitindo-1hes, por5m, outras fung6es an6malas para

a preservagao de suas autonomias e independencia, regulada pelo principio do "check and

balances''.

Ao caso concreto examinado nesse contexto constitucional, incabfvel a delega9ao

ao Poder Judiciario para inovar no ordenamento jurfdico atrav5s de s心mulas Gurispruden-

cia) com a nomatividade insita ao ius cogei柑, com carater de abstratividade e inperatividade.

Delimitadas que estao na atual Carta as competencias exclusivas dos 6rgaos, em isso se

sucedendo, as s心mulas ou ajurisprudencia conterian vicio material de inconst血cionalidade.

Apesar de validamente editadas pelos t｢ibunais dentro da competencia da Constitui9肴o,

seu espectro de a確o usu坤aria campo de c○mpetencia constitucional pe直encente a outro

6rgao politico.

Essa delimita確o tern seus contomos definidos nos arts. 48, 59 e 96 da Carta.

De outro lado, impondo, algum dos dois outros Poderes politicos, aos membros do

Poder Judiciario obediencia fomal a precedentes sumulados ou a decis5es tidas como
"leading case'', estar-se-ia violand○ 0 principio do livre convencimento do juiz, como

agente politico estatal na resolu9肴o dos connitos de i皿teresses, de fbma imparcial, e o

princfpio da fundamenta碑o, hoj‘e sediado no inciso XI do art. 93 da L鋤Ma/er.

Aplicavel, Lri et卵antu〃j, o que ja por n6s esposado no t6pico segundo deste

escrito, quando a正mamos que o atual preceito do a正557 do CPC廿ouxe｢a a heran9a

inconst血cional, quando poderia ser o ag丁avo inde罵rido po｢ man挽sta improcedencia, da

anterior reda9各o que ostentava.
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Assim e que, sem ddvida, a decisao plen各ria do Supremo Tribunal Federal, proferida

na Representa9賓o de inconst血cionalidade que relro ado自重nos como paradigma, alcan9a

tamb6m esta parte do atual art. 557 do CPC, como havia alcangado, tanb5m, em sua anterior

reda車o.

Ou seja, foi tachado de inconstitucional o poder de o relator, singulamente, indefe-

rir recurso de agravo por manifesta improcedencia ou por contrariar s心mula do respectivo

廿ibunal ou廿ibunal superior

A aludida inconstitucionalidade nao ficava, como hodiemamente nao flea, restrita

aos regimentos intemos, mas tambさm i鵬dia-se ao a巾90, § 20, da LOMAN3° que lhes揖

arrimo e, ainda, ao dispositivo do C6digo de processo civil obj‘eto de nossa investida.

A refoma setorial do C6digo processual preferiu, pressionada pela crise institucional,

intema e extema, do Poder Judici缶io, acatar a inconstitucionalidade corporativista espelhada

no § 20 do art. 90 da LOMAN3', numa demonstragao de poderio da institui確o, do que

adequar-se ao not6rio fato da frontalizagao do dispositivo com os novos principios e

dogmas constitucionais, sem se falar na invasao de competencia deteminada pelos artigos

constitucionais 22, inciso I, e 48.

Em resumo, o art. 90 da LOMAN esta revogado, como tanb5m es屯o seu art. 89, n肴o

recepcionado que fbram pela Nova Ca正a.

Nem ha a possibilidade de esquivar-se com a alega確o da especificidade dos dois

dispositivos ao Tribunal Federal de Recursos, pois, com a sua extin確o32 e a conseq櫨ente

cria辞o dos Tribunais regionais Federais s6 a esses seria vedada a reprodugao, em seus

respectivos regimentos intemos, dos dit劃es do a正90, § 20, da LOMAN. Evidentemente

que n着〇･ A mesma incompetencia, por魚1ta de sup〇㌔e de constitucionalidade, que lhes

proibe, tamb5m obsta ao legislador ordinario, em razao da inconstitucionalidade material

com os outros princfpios regentes da Ordem democfaticaNacional, de estipular regramento

processual que reproduza o malfadado instituto da decisao monocfatica do relator em

negar seguimento a recurso por obediencia a precedentes sumulares. E o que se denomina

princfpio 16gico da contradi亨蚤o･ Urn phncipio que pemeia urn ou mais dispositivos legais

nao pode, ao mesmo tempo, ser e nao inconstitucional.

Sem embargo, cumpre dar como admitido que inte岬retar a lei n肴o e inte岬retar o

Direito. A lei esta para o Direito como a parte esta para o todo, e o que rege a conduta

humana 5 o todo, nao a parte (Couture, 1 99333). Com uma metafora feliz,ja foi dito que nao

se pode conhecer a estatua examinando-se o metal que urn dia foi derramado no crisol

(Maggiore, 1 9 14).

0 Direito, assim enquadrado; ou sej‘a, como objeto de interpreta確o, tanto 5 a Cons-

titui確o, como a lei, o regulamento, a sentenga, o contrato, o testamento, devendo, entre-

tanto, ser averiguada a interpreta確o na ordem hierarquizada das manifestag6es juridicas

de urn ordenamento.

Ora, submetendo a decis蚤o do Supremo Tribunal Federal que declarou a

inconstitucionalidade do Regimento Intemo, por exemplo, do Tribunal de Justiga de Goids,

atinente ao poder delegado pelo Colegiado ao relator, objetivando impedir o seguinento do
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recurso, ao cotejo de quatro operag5es entrelagadas: a primeira - descoberta da noma

aplicavel; segunda - compreensao dessa noma; terceira - construgao da regra concreta

dentro do perfil da instituigao; e quarta - articula9ao desse perfil institucional na sistema-

tica ou conjunto do ordenamento jurfdico (Luis Recas6ns Siches, 1 99334), nao temos outra

altemativa interpretativa que nao seja imputar, co-autoramente, ao art. 557 do CPC o vfcio

de inconstitucionalidade por invas蚤o de competencia.

6. AnⅢIA 0 DIREITO SUMULAR v工NcuLANTE PREvlsTO NO AR意557関

cpc. Ⅱ†cONSTIT廿c量oNAmADE. NECEss重DADE DE EMENDA

N肴o fossem suficientes os argumentos deduzidos nos t6picos anteriores, corrobo-

ra a inconstitucionalidade do art. 557 do CPC, na previsao que encerra a ado確o do efeito

vinculante, a ausencia de supo直e na atual Ca巾a, em estabelecer competencia ao legislador

ordinario para esse fim.

A primeira ve直ente de sua inconstitucionalidade, abo｢dada nas considera96es que

se precederam, ti血a como diretriz a coⅢela9蚤o entre as garantias c○nstitucionais do cida-

dao ao devido processo legal, ao direito subjetivo pdblico a a9ao, em toda a sua extens着o,

ao duplo grau dejurisdi確o e ao princfpio dojuiz natural, vetores impeditivos da possibili-

dade de o relator, singulamente, negar seguimento ao recurso interposto pela pa正e, por

manifesta improcedencia e, tambem, por contrariar o direito sumular do respectivo tribunal

e de tribunais superiores.

A segunda vertente, entretanto, sem prejuizo da primeira, trata da rela確o objetiva

da correla確o entre o ordenamento juridico infraconstitucional e a sua necessaria submis-

sao hier各rquica a Constitui9ao vigente. Por esse prisma, passamos a enfrentar a revoga確o

dapa巾edo a正557 do CPC logo em seguida.

Tramita nas Casas Congressuais Proposta de Emenda a Constitui確o n° 96, de 1 992,

apensa, por sua vez, a Proposta de Emenda a Constitui商o n° 1 12/95, que introduzem

modificag5es na estrutura do Poder Judicialio, com atingimento direto das nomas consti-

tucionais insertas no Cap血lo Ill ("Do Poder JudJ‘cidrio") e no Tftulo IV ("Da Olgam’za-

誇o dos Poderes'').

Preve a proposta, no § 10 do a丘96 do substitutivo fbmulado pela Comiss蚤o Espe-

cial da Camara dos Deputados, que: "丘/c7c諦adcr ao S均re/77o rrf.bz�v�ﾂ�fVFW&�ﾂ���ｸ�fﾘ�f6ｨ�f�ﾐ

tiva de /eJ‘J sobre mate’ria proces部/a/, podei7do d/‘岬or i�6ﾆ締2�fR�6�'&R�&W�2��W6友�2�FP

ac7m;’ssibilidade dos recz/rsos, Gem como sobl■e o processo e jz//grm7ento dの/eitos de

competencia o/-igi橘rJ.a e reci/rsal do Sz/premo舟i短/nal Federal e dos舟/.b〃na/.s Sipe-

r/.ores, e Jobre direi1o cjvi/, comerc/’a/, pena/, eleitoral e do /raba妨o, devendo as propo-

s/.(ブ∂es contarem com a mar.oria absoluta de votos dos membros do舟ib!mal��

Mais a frente, especificamente no art. 97, preve o projeto que: "0 S堆)re〃7o弗.bz/nal

Federa/, se〃叩re/’uJ'zo do枕.岬os/o #o ar/igo /03, pardgrcz/o 2°, e os舟ib〃na;‘s Sz/periol`eJ,

cやd高ねc/’s∂跨reJ’/eradczs da gzJestdo e media/ile voio de /rおgz/i#tos dos s'ez/$ me]7!broJ,
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poderdo editar szjmula com e/eJ.to vi#c�ﾆ�蹤R�Vﾒ�&Vﾆ�ﾍf��7&�2�FVﾖ�吶g&tv�2�F����W 

Ji/dicidrio鋤bmetJ’dos a鋤ajまirJ’s'dic∂o e a a訪m’m`sかaf∂b pizblica direta e indireta, dcr

招7idb, dos Estados, do Di’s諦to /ederal e das' Mz/m’cJ’pios, bern colno proceder a部/a

reW’sdo o己I cancelamento''.

0 § 1° do referido artigo prescreve, verbis: "A s�ｦﾒ2���d｢跏7｢��蹤R�ｦW&G��"��?X�fWF���

validade, cJ J’庇eipreta誇o e cr e存cdcJ.a de #omzc}s determinadas, cJcerca d邸印/ais Ac7ja

conirove'rs'ia c沈/al entre o'Igdosjz肋’cJ’drJ’os o�V貮&R�W76W2�R����ﾘ�fﾘ�h��&�ゐpzlbl/.ca qz/e

acarrete grcrve J’nsegz/ranfcJjz/rJ'dica e relevante m#雄.pl/.caf∂o de processos s'obre g乙ノes-

tdo identica��

Sem analisar o instituto do efeito vinculante das s心mulas pelo angulo da ader6ncia,

a verdadeさque, resumidamente, a prescri確o que possibilita ao relator nega｢ seguimento a

recurso por contrariedade a direito sumular 5, no cotejo com a atual Carta, com ela incompa-

tfvel, pois, se assim nao fosse, nao haveria a imprescindibilidade em tramitar no legislativo

emenda constitucional tendente a mod甫car, em urn primeiro piano, a competencia de ini-

ciativa de leis processuais visando estabelecer言nclusive, critさ｢io de admissibilidade de

recursos; em segundo plano, a vincula確o de efeito de sdmulas editadas pelos tribunais a

todos os membros do Poder Judici各rio.

Essas propostas t合rn duas dire96es ceれeiras: uma, propiciar aos証bunais, por meio

de seus regimentos intemos, estabelecer critさrios de competencia, inclusive aos relatores,

para, I//si#gz//i, apreciar, dentre uma gama de atribuig6es, requisitos de admissibilidade de

recursos, dando-1he sustent各culo constitucional de delega確o de competencia ate entao

exclusiva; outra, propiciar ao legislador ordinario tragar, pelas autoridades cuja competen-

cia de iniciativa de leis processuais e, agora acrescido pela emenda, os tribunais, instm-

mentos de submissao as partes dos efeitos vinculantes de s心mulas editadas pelo Judicia-

rio, obstando,加Iimine, o prosseguimento de recurso que as contrarie.

Entendemos que, na pirinide vertica血ente hierarqui2ada, nao e atualmente compativel

o preceito do all. 557 do CPC com areda碑o dadapela Lei n° 9.139/95, que defere ao relatornegar

seguinento a recurso em razao do efeito vinculante, inpeditivo queja fizera, antes da atual Cata,

nascer invalida a reda辞o preterita do referido artigo, que adentrou no mundojuri'dicojuntanen-

te com aLei no 5.8の/73 - o C6digo de processo civil, publicada em DOUde 17.0 L73 ,

7. ADomAAREsp田ITo関TEMA

Ao comentar o art. 557 do CPC, com rela誇o ao agravo de instrumento, o professor

e participante da Comiss肴o de Refoma do C6digo, o Desembargador Federal do TRF - 2a

Regi肴o, Cameira Alvim3㌔ 1an9a suas pondera96es no sentido de que o aludido dispositivo

poderia ter sido objeto da Lei n° 8.950/94, se houvesse a certeza da aprova碑o conjunta de

todos os projetos da refoma. Limita-se a citar a critica de Barbosa Moreira a reda軍o

anterior, nao s6 por aludir ao poder de indeferir, quando o mais t5cnico e negar seguimento

ao agravo, alem deserotextotomado como modelo, o a巾21, § 1°, do Regiment○ ○ntemo do
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Supremo Tribunal Federal, mais extenso, compreendendo o recurso manifestamente

intempestivo, incabivel ou improcedente, e, ainda, quando c〇両aria ajurispmdencia pre-

dominante do tribunal ○u for evidente a sua incompetencia･

A refoma, no seu entender, veio agasalhar, de /ege /ata, esses ensinamentos, am-

pliando as hip6teses de arquivamento liminar do agravo.

Temos que, para ojurista, o paradigma da nova reda確o dada ao art. 557 do CPC foi

o aludido artigo do RTSTF que, ao que mos consta, nao foi objeto de representa誇o de

inconstitucionalidade, razao pela qual tenha passado despercebido ao escritor que a LOMAN,

na verdade, sempre foi o suporte dos regimentos intemos com identica prescri辞o daquela

prevista pelo art. 557 do CPC, que foram tachados de incoustitucional pelo Supremo Pret6rio.

Por seu請mo, o doutor em Direito Rosemiro Perei輪Leal36 critica veementemente os

poderes (faculdades) absolutos conferidos ao relator, sem quaisquer limitag5es legais, aos

moldes do despotismo jurisdicional tao de agrado dos processualistas oitocentistas, de

inde危ri事de piano, o agravo de instmmento, negando-1he seguimento pelos motivos

elencados no texto do a正go em comento, em舟anca viola9蚤o as garantias const血cio皿ais

de acesso ao judiciario pela totalidade de sua estrutura org会nica.

Aduz que o agravo de instrumento 6 recurso a ser apreciado ejulgado por 6rgao

Colegiado (alt. 527), e, assim sendo, nao pode o relator, nojufzo de admissibilidade, ter

poderes absolutos pa膿vedar o exame do recurso pelo 6rgao Colegiado (血ma ou c含mara

do tribunal competente), a tal ponto de, por antecipa確o e monocraticamente, julga-lo

improcedente, adentrando-1he o merito, j ulgando-o prejudicado (sic), aplicando-1he sdmulas,

porque o jufzo de admissibilidade, aⅢemata o autor, bade se restringir as fbmalidades e

requisitos legais de admissao (peti肇o inteligivel, documentagao adequada, preparo opor-

tuno) e n5o, como vein ocorrendo em diversos niveis tributalfcios, comjulgamento pr6vio

dos recursos pelo relator ou pelo juiz admissor, com base em regimentos intemos ostensi-

vamente inconstitucionais.

De 〇両o 1ado, o Juiz de Direito no Estado do Rio de Janeiro, Antonio Sampaio

Peres37, a c○mentar o a巾557 do CPC, no que tange ao descumprimento do agravante em

juntar, no ato da interposi9ao, as pe9as obrigat6rias, alinha-se pela constitucionalidade do

poder do relator em neg紬seguimento ao recurso instmmenぬ1.

Aduz que a Justi亨a toma-se lenta per cxcessiva liberalidade dos juizes, quando

entendem que deve se｢ concedido ao agravante o prazo de dez dias para cumprir aquela

obrigatoliedade, sob pena, af sim, de n蚤o se｢ conhecid○ 0 agrav〇･

Evidentemente, desenvolve seu raciocfnio, ao relator compete o exame doju王zo de

admissibilidade desse recurso. Cabe-1he veri轟car se estao presentes os pressupostos de

admissibilidade (cabimento recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regula｢i-

dade fbmal e血existencia de餌o impeditiv○ ○u extintivo do poder de recoⅡer). Trata-se de

mat5ria de ordem p心blica, cabendo ao relator examin5-la de oficio.

0 recorrente que deixa de instmir, por exemplo, a petigao do agravo com as pegas

obrigat6rias, inescondivelmente, descunpre a lei. Toma-se infrator. 0 infrator deve sempre

ser apenado.



巨MARF
各sco｣A D亡MAG重S丁RÅ丁URA REG重ONAし干管D∈RAし

Nao lhe impressiona o argumento dos que sustentam nao dispor o artigo em comen-

to, expressamente, acerca do inde埼rimento de piano do ag｢avo pela ausencia de pe9a

processual, e que, em decorrencia, ocorTeria viola確o do art. 5°, inciso XXXV, da Constitui-

gao Federal, cerceando a sua faculdade de recoFTer. E isso acontece por dois motivos: a

uma, 6 inquestionavel, ainda que se de interpreta確o literal ao art. 557 do C6digo, mesmo

assim ha de se ler af que manifestamente ilegal 5 o recurso que contrav6m a lei; a duas, que

o a誼go const血cional invocado n蚤o tern a sua dire正z protetiva para o宜m de bene魚ciar o

infrator que nao cumpre o seu clever processual e legal de instruir o recurso com as pegas

conside｢adas pelo legislador com○ ○brigat6｢ias.

Portanto, arremata, o magistrado de 2° grau que indefere de plano o agravo mal

instrumentado n5o pratica nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade contra o agra-

vante infrator,ja que a lei lhe imp6e de foma cogente tal atitude. 0 relator ha de serjusto.

E ojusto n蚤o perdoa, embora se evoque a l血guagem dねherege do poe屯GueHa Junqueiro.

Alude que suas palaⅥas a癒nam-se com o Superior Tribunal de Justi9a, que "o art

544, J /a, do Co'digo de Processo CiW‘/, com a 77ova reda挿o co#/eridapela Lei n° 8.95a/

94,鋤pressamente c7tribz/iz/ as partes o clever de i#s/n".r o ｡gravo manr咋stado con/ra

decisゐ�Vv�F�&���FR�&V8ﾊW6��YjfV6������7Fｨ�f襷��｣�2��+踟2�r6��｢�"�F7ｧ2��Vf9KV�''(�fv7"ﾐ

t6rJ.as a coi印reensao da con舟･ove'rsic7, #do se conhece do agravo de instr己imento".38

0 processualista Candido Rangel Dinamarco39, com sua vasta experiencia, alude

que jamais teve conhecimento da pratica de ato indeferit6ria de agravo de instrumento,

ainda na reda確o anterior do art. 557 do CPC･ 0 novo texto, em conjuga確o com o poder

incisivamente reafmado no art. 527, 6 urn renovado convite a essa sadia pratica aceleradora,

extensiva a todos os recursos.

A inova確o guarda alguma simetria com o modo como os recursos federais s5o trata-

dos pe重os血bunais superiores･ 0 segu血ento deve ser denegado pelo relator, para evitar

delongas necessarias, (a) quando o recurso for manifestamente inadmissivel (caso de nをo-

conhecimepto), ou (b) quando manifestanente for o caso de improvimento, antecipando-se o

relator ao que provavelmente a tumajulgadora faria, (c) quando ele estiver prejudicado, ou

(d) quando co血ariar s心mula do pr6p｢io血bunal ad quein ou dos tribunais superiores.

E claro que, ao conferir ao relator poderes assim tao amplos, a nova lei assumiu o risco

de ab正c狐inho pain os eHos de urn juiz singularjulg劃do recu｢sos e sua admissibilidade.

Mas 6 inerente a vida de todo processo urn sistema de i/7certe三郎', probabi/idad跨e rJ‘scos -

a ser equilibrado mediante a oferta de meios corretivos dos erros que porventura se cometam.

Por isso, arremata, instituiu-se o agravo a ser interposto em cinco dias pela parte que tiver seu

agravo de血stmmento c○n廿a正ado pelo ｢elatoしEquilibrou-se o sistema.

Em revistas de di｢eito,叩demos tambem encon血餌a doutrina sobre o agravo, em

especial, na visao de urn advogado militante4° que, de urn modo geral, no seu entender, as

altera亨6es foram positivas, e deverao evitar a solu辞o de continuidade que os processos

sofriam toda vez que a parte recorria de uma decisao interlocut6ria, esperando-se, tambem,

que a instfui確o de umjuizo de admissibilidade iniba recursos manifestamente infundados

e que o novo processamento do agravo no tribunal pemitajulgamentos mais r各pidos.
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8. CONCLUSÅo

A Lei n｡ 9･139, de 30 de novembro de 1995, que implantou as altera96es pro允ndas

no per角I est田山ral do antigo recurso de agravo de instⅢmento, trouxe, dentre elas, a nova

redagao dada ao art. 557 do C6digo de processo civil. Esse novo texto, alargando o alcance

de seu antecessor, preve, alem da imp｢ocedencia, a inadmissibilidade para que o relator

negue seguimento a recurso, agora n蚤o mais restrito ao agravo de instmmento, bern como

aquele que estiver prejudicado ou que seja contrario a s心mula do respectivo tribunal ou

tribunais superiores.

0 indeferimento, pelo relator, do antigo agravo de instrumento, por sua improceden-

cia manifesta,ja era tido como inconstitucional, por viola確o ao princfpio dojuiz natural, do

devido processo legal e do acesso pleno ao Judiciario. Referida inconstitucionalidade, com

a nova reda確o do dispositivo do art. 557 do C6digo de Ritos, contaminou a parte do

dispositivo que regula igual hip6tese.

As decis6es de inconstitucionalidade, veiculadas ao Pret6｢io Excelso por represen-

ta車o, dos regimentos intemos dos tribunais, que atribuiam ao relator o poder de indeferir

丁ecurso improcedente, aHimado na Lei O｢ganica da Magistratura, tern a mesma essencia

antijuridica para a declara確o da inconstitucionalidade do atual art. 557 do C6digo.

Se afigura, por outro lado, gritante tambem a inconstitucionalidade da express5o do

aludido a直igo que imp6e ao relatomegar seguimento ao recurso por contrariar s寄mulas do

respectivo tribunal ou de tribmais superiores, eis que imprescindivel para tal desiderato

emenda const血cional,えigualdade daquela que hodiemamente tramita no Congresso que

trata do efeito vinculante.

Do atual texto do a正go em comento s6 se traduzem v各lidas a negativa recursal por

inadmissibilidade ou por se encontrar o recurso prejudicado.

De e危ito, sem emba喝o, o a巾557 do CPC e consti血do de dupla山const血cionalidade

parcial, razao pela qual suscita, ainda hoj’e, divergencias doutrinarias e processuais que

ainda nao tiveram uma solugao pelo guardiao da nossa Constitui辞o democratica.

/ Ber柵/｡es, Se’rg/.o, "A refoma do c6digo de processo civil ", A/.. FreJ./as gas/as, /995.

J "sle o ogrcnJo /or ma#//es/amen′e /./岬roce｡en′e, a rela/or poderd /.履/er/.-Io por c坤ac力o./..) ”.

o〃 con/rdrio a slzm!//a do /r/’b!/Hal o!/ /rib!//7a/封/perio, "

/ urn e.脚7plo ｡o poder d/.s｡r/.c7.oncir/.o叩e se aγa//.a #o come〃/cfr7.o, como M7 a/r/.b!//o do magr.s/rado

para cz garanlia de dive持os pri/?c./I)/‘os cons/i柄c/’o#a/’s e process章laJ’s, po`おmos鋤｡on/rar #a "Revista

dos Tribunals '', vo/. 666/159･ onde se ex/rai印/e, se o/.~//grmen/o c/o crgrcrvo /.仰or′aγ pre/.w/gamen′o

`ね/ide, c｡me’m南o conhecer do rec!性go, relne/endo-se a d/’scl/f露o e鋤d//’se pain a j章//gainenlo c/e

eγe励ノal ape/crfdo, pots Je improcecね#/e o czgγavo, e′7i e坤ecia/ por decJ.清o monocrd//.ca do relalo巧

/�6ﾇ&�2��W6ﾆ�&�����F�&V友��FX�ﾖW&2�6薬���B�����w&�梯�2�R�､締"��g6B��i�ﾖ�

`'0 relalor #egar4 seg雄’menlo a rec../rso man//es/a/7ienle i/?ad加issl¥te/言mprocedeJ71e, pro/’!ICJ/’｡ado
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'嵐J’ste ilma d//erenfa e〃tγe G朋U e /NS7:A-Nc〃. A pγJ’me/’ra /rad蛇｡鋤/or[’d｡de j↓/d/’cJ’al gue

pγJ’meiro co#/?ece o /e/’to, em ra三百o dcz co′npe長ncf’a oγigj‘ncirJ’a. A jtegunda, por se!I /!/γno,

lγaduz conce/’/o meramen/e czd刑’nislralivo. /nc/~Isive, cr palavra ins/cz‘�6����ｨ�g&Wf肪�����<�

ocasido dcr re/orma do CPC de 39 para o c面alj蹄/amente For re坤ei/o czo rigor da /e肋i/?ologJ’a

ii/rJ’dica. /��wF7｢ﾖ�6��ﾉ$�2��N�W2�ﾆ�ﾆ�6�2ﾂ�6没ﾒ��V6��4ｨ�ﾆ庸芳�FRﾂ�Vﾆ��V諞��F梯��fx+6�6ﾆ��R��VF芳�

rcJmbe’m e巧?rime o鋤:eγcJ’cio如cr�7踉�FW6FR�4｢���66�ﾖW7F�ﾍf����v��6V蹤V�6���)ｦ�7F�蹤���F�6宥W 

tempus exercendi iudicii, videlicet e litiscontestatione ad sententiam usque). Para Pereira e

So事ノza e Ra〃!c招o, c=’ns/c3ncJ’a e’o /elnpo de加ro do g章Ial se /γala e delerm’Ha cz caまisa co〃裏cr

decisdo j諒al. /odo Mendes J訪扉or de/iHe-a c.omo cr exis/Gncia〆�V蹤R�2����v薬�����f��ﾖ���<��

di∫/ingwe-/he訪as acepc∂es.’/egj'tima擁’ぶ｡#ss∂o da ca~/scr cr/e’cz gen/enfa passada em j裏ilgad｡

e gra~′ dejwγJ’∫di帝o. No c面igo dlrei/o por/~lg房s se dizia g~/e co肋cr ape/af∂o ou a cJgγavo

c.omefaγa����ｨ�`s/dn｡ia.�7'2ﾂ�6����2�W"��ｦ���ﾖV襷X-Dｨﾘ)�ｨ�f�"ﾀdo fe deγe col扉Indir

ins/`訪cicr com gγ創1 de jwr/’sdi坤o, porque pode dar-se o caso de dots gra�2�2��ｨ��$ｨ�g6F防�ﾖW0

/��4ｨ�f��襷��Y��ｵV�Mﾓｲ�R�ﾖW6ﾖ��册�F2ﾔ漬c.ia,. crssJ’m, eズect/�F��Rv2�&�������ｨ�f�2�2ﾖ�4ｨ�f����

mes朋o pγ/’me/’ro gra章I de j�&��vDｨ�i�ﾆ��f匁�ﾉ_ﾆV鬻Rﾂ���<��｡chado G蹄’mara~es, Elie’zer Rosa,

Jose'A/ber/o dos Refs e Baγbosa�7&v��fW2ﾂ�也6ﾆF�6���6没茴ca processo, e��襷芳��6��f役

re/a佃o jz/rldica.

6 poγ opor/wno, c7/.糊//e-se叩ra〆s/.to d掴a′あ′re糊j~/rj.dr.ca ｡o rec�$ｦ��6�v��3v����"�｢�9jb�7ｦﾈ踐Bﾐ

/o de 1/ma印a~o di∫tin/a e c頼l6noma em re/a(姉o dque/a em卵e vJ’励a se exerci/ando #o processo

(BETTI). A corrente do樵’#anle, #o enlanto, pre/ere ｡onceJ’tuar o poder cJe recorreγ "como simples

aspecto, element○ ○u modalidade do pr6prio direito de a確o cxercido no p｢ocesso''仰I朋berto

T/7eodoro /,./.

7 "ninguem sera processado nem sentenciado senao pela autoridade competente ".

& "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral sao assegurados o

contradit6rio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

9/鉦e /em c//.to gi/e os ｡ap!’/~′los de d/.re/.fos e garantj.as co励g�R�6R�X�f6�&Vf�ｼ"ﾂ���"�����･ﾖV貳Rﾂ�7'0

Cons/i硬’f∂es modemas col樽/J’ti/em declamaf∂鎌e流o verc7crcJeiras #o〃乃as jz/ri’d/’cas /Ke/sen, /941).

/0 I/in exe仰lo e’o gue vein prescrJ.to #o crr′･ 108, //, relatf.vo cJos rrf.b脇aJ.s RegJ.onaJ.s Fe〔ねγaJ.s..

"julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos jufzes federais e pelos juizes estaduais n｡

exercicio da competencia federal da area de sua jurisdi?aot'.

′] Barbosa "ore/.r｡,鋤"Coment壷os ao C6digo de Processo Civ時6a ec7., R/.o de Ja/7e/.ro.. Forel7se,

1994, voん5, p. 207.

/3 Apud Carre/.in A柄.#i, ceNovo Agravo'･, Del Re)/,掘.. /996, p. 34, Ho/a de ro｡率/?a 56.

′3 "Institui申es de Direito Processual Civil ", a/./ado por H!mberlo 71/Jeodoro /r., "Curso de Direito

Processual C柄’/", Rio de ,cJneiro.. Fore/?5e, vo/. /, p. 59J.

′J coJ介cr-se cr手l. 93, J.�����ﾂ�8,ｴ2訥�モ�

〃 ccrrre/.ra Alvi.in, "Novo Agravo･', p. 27.

/6 Apud Carrer.ra 4/v?.#j言Novo Agravo'･言dem, p. 26.

17 peγei.ra e Sol/=c7, Jocrq"/.in Jose’Ccre/ano, "Primeiras Linhas sobre o Processo Civil ”, L/.sboa, J958,

J 279, nola 562, p. 264.

/8 reresa.4rr~′dc白4/vf./#陥#7b/.er, "Refoma do C6digo de processo civil ”, coor〆e77a印o厳/¥tJ.o ｡e

Figz/eiredo rexe/’ra, vdrios ｡!//ores, Sao Paまilo.. /996, p. 595.

1夕Apud reresa Am/c/cr Alvf.w=陥/nb/.er ob･ ｡J./., p. J96.

J°�7ｦﾒ�ﾂ��&�ｭ馮ﾖ�8鞠篦�%G&�F�F��FR�ﾆ�2�&V7W'6�2�V��Vﾂ��&�6W76��6庸鳴�"ﾂ������r�

-’/ Art. 509■ 0 reci/rso r.#/e′pos/o por }脇dos /f.//.sc'o′即rtes cr /odos crprovef.ta, jrcr/vo se c/J.st/.nto o!/

opo∫ios as seまis /’nleresses.
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decisao. N蚤o, por6m, prej’ufzo no sentido material do dano, (...), prej‘uizo, para fins de recurso, tern

urn sentido comparativo, de rela印o de expectativa da parte e o que foi decidido (...)”, Wcen/e Greco

Fi//?o, em "Direito Processual Civil Brasileiro'', 2° vo/., /′° ed., Foren∫e, p. 300.

JJ G o g碓bem c嵐′eγ/e C研e/ra A/v/.in.. c /eg/.I/.m姉o /em ｡m.mo����｢��R����lｦW&W76R�uﾖ��6�6��6�8<�WF�

J, No foca〃le czo preparo, cr Le/. #° 8.950, de /3･]2･94, c!//erow si/寂ancf.almen/e cr si/cJ cr〃/err.or

7.eg妨朋enla坤o, prescreiJendo o c面cr/ cJγ/. 5]1卵Ie "No ato de interposicao do recurso, o recorrente

comprovara, quando exigido pela legislacao pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de

retomo, sob pena de desercao”.

-'` "0 agravante, no prazo de 3 (tres) dias, requerera ajuntada, aos autos do processo, de c6pia de

peti車o do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposi尊o, assim como a rela確o dos

documentos que instⅢf｢肌o ｢ecurso∴'

-’6 "Ficam tambem submetidas ao tribunal as questdes anteriores a sentenca, ainda nao decididas.''

processo. Se ambos os recursos houverem de serjulgados na mesma sessao, tera precedencia o agravo. ”

-’『os casos de prJ.sdo cJ.vJ./, c!匂.!/｡/.｡af∂o, remJ.c6o de dens, /eva面a′〃en′o de c海力eJ.ro sem cat/f命o

id∂nea e em o書llros casos dos叩/a/’s possa re鋤//ar /esdo grave e de di#cil repara坤o.

Jク"Refoma do c6digo de processo civ時SP.. S｡raJ.va, /996.陥rf.os ｡u/ores.

30 LO八州IV, a Le/. Orgcin/.ca ｡｡ M7g/.s/ra/wra N｡c/.ona/, e. a Le/. Co岬/ementar H° 35′ ｡e /4･02･ 79･

bern assim, mandara arquivar ou negara seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo

ou incabivel ou, ainda, que contrariar qiiestdes predominantemente de direito, s心mula do tribunal ou

do Sup｢emo Tribunal Federal (…) ''.

3J ADC7; or/. 22, f2°, /e JJ 7°e 8°.

Jj c｡UTuf滑, Edl/｡予めL/., "Interpreta碑o das leis processuais”, A/.. Forense′ /993･

31 Apud Co面re, ob･ Ci′･

35 ,4/v7.#], /. E. CcrrreJ.ra, "Novo.4gravo", Be/o Hor/.=on′e.. Del Re)/, /996, p･ /17.

J6 Lea/, Rosen7/.ro P., "Colnel7/宏r/.os a re/or/na do c諸/.go de processo cJ.v/./'',捕o Paw/o..劇/./ora ｡e

Direilo, 1996, p. 173.

J7 "Jomal do Com6rcio ", Se印o D/.re/./o & /ws′/.��ﾂ�B����:S�ZS奴P

38 s7:/, crc. MciH., pi/a. e〃章/I.12.95, re/. in/.n. J'/.cel7Ie Lea/, e/)記DJ'/996, verbete 73.617.

jクD槻閥RCO, Ccr^肋.do R釧ge/, "A refoma do C6digo de Prceesso Civil ", SP.. Mcr//ieJ.r側, 1996, p. J90.

J° ,4r//.go ｡o Dr. Marce/a Avanc/./]/. Ive/o, assoc/.ado ｡e f'/./I/7e/.ro Ne/o, f)!/6//.cado Ha rev/.s/a ｡c高BPI

n° 23, Sao Pal//o, J��6ﾘ�v���澱ﾂ����｣も
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AS APOLICES DA DMDA PUBLICA FEDERAL
′

EⅣⅡTⅡ〕As PELA pRIME皿REp廿BLlcA*

Joao Paulo de Almeida Magalhaes

coNsⅢERAc oEs重NTRODUTeR重As

0 tema seratratado da perspectiva econ6mica. Dado que o objetivo 6 a informa確o

de nao especialistas, sera evitada a utiliza辞o de temos tecnicos. Mas, por outro lado, nao

havera a preocupagao de precisar os documentos legais referidos (ndmero e data da lei,

artigos relevantes etc.). Sup5e-se que audiencia de especialistas na area jurfdica nao ter各

dificuldade em identificar os textos legais referidos.

0 assunto diz respeito a obriga確o do Poder Pdblico de pagamento dos t血los

vencidos da dfvida函blica. Para, todavia, chegar-se ao co町eto equacionamento do proble-

ma, ce正os aspectos de car加er estritamente econ6mico devem ser recap血1ados.

Para cobrir suas despesas o Govemo langa mao de tres instrumentos basicos: arre-

cada確o tributaria, emissao de moeda e venda de titulos da dfvida pdblica. A n6s interessa

diretamente apenas esta心ltima. A indaga9ao relevante e sobre se existe obriga肇o de

pagamento pelo Govemo e se esta implica na devolucao ao credor do poder aquisitivo que,

no momento da compra do titulo, transferiu ao Govemo. Ou seja, se cabe ou nao a chamada

corre確o monet各ria.

Dado seu carater essencialmente econ6mico, e nesse segundo aspecto que se con-

centrar各a an猫se･ Acontece, porさm, que, quando se魚1a em garantir o retomo do poder

aquisitivo transferido ou de corre9ao monetaria, a questao das emiss6es se toma aspecto

fundamental da analise.

As emiss5es, ou cria9ao de moeda pelo Govemo, urn dos direitos basicos ligados a

id6ia de soberania, sao passiveis de duplo enfoque. Cumpre distinguir entre a cria車o da

moeda requerida pelo born funcionamento da economia e as emiss6es que vao alem dessa

necessidade. 0 volume daprimeira e de facil defini亨ao: o Govemo deve garantir aumento

das disponibilidades monet各rias em nivel aproximadamente igual ao do incremento da

economiareal. Se o produto nacional cresce de X % e amoedanao fazo mesmo, o pa fs entra

em grave crise de liquidez, com interrup確o do seu crescimento econ6mico. Quando a

legisla9着o brasileira faculta ao Govemo o acrescimo anual de 10% da moeda, ela objetiva

exatamente evitar esse tipo de problema (implfcita a hip6tese de crescimento medio de 7%

do produto e o ala喝amento, mos pafses em desenvolvimento, da margem de atividades

econ6micas levadas adiante atravさs do mercado, ou s匂a, com uso da moeda).

Na pratica os Govemos, no decurso de toda hist6ria econ6mica, criaram moeda al5m

dessa necessidade basica, langando mao do que os economistas apelidaran de "imposto

inf]acl‘onario". Exemplo hipotさtico ajudafa a compreender como as coisas se passam.

* CoH/erencia pro刑#ciacね#o /V En｡o所o cねMcrg/‘s/rados凡dera/’s do r,/‘杭na/ Federal dcz Seg�8,ｰ

Reg/’do - Hov. cね/999.
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Suponhamos que chefe de Estado de dado pais resolva transferir a capital para loca-

1iza確o que julga mais conveniente. Isso implica, obviamente, em substancial acr5scimo de

despesas. Estas nao podem ser atendidas por mais impostos porque os membros do Legislativo,

al5m de nao reconhecerem a necessidade de mudan9a, sentem-se perfeitamente confortaveis

na presente capital. A par disso, o mercado de capitais 5 pequeno, sendo incapaz de absorver

montante significativo de t血los da divida pdblica･ A solu確o 5 o imposto inflacionario.

Å primeira vista parece que se conseguiu urn milag｢e‥ tern-se nova e belfssima

capital sem que fosse necessario onerar o contribuinte ou lan9ar mao do endividamento

p的1ico･ A verdade vai surgir quando, ao ir ao supeme｢cado, o cidad肴o pe｢cebe que

compra 20% menos com seu salario. Ou seja, tudo se passa como se o Govemo tivesse

aumentado nessa percentagem urn imposto indireto (tipo IPI ou ICM) com as empresas,

trans氏rind○ 0 Onus pa｢a o c○nsumidor･

Para se compreender o papel do imposto in縄acio血｢io ser各もtil recap血1ar a evolu-

g5o hist6rica da moeda.扉acil demonstrar que esta tendeu, sistematicamente, a elevar a

capacidade do Poder P的1ic○ para utilizar esse tipo de impost〇･

RETROSPECTo usT6RTCO DA EVOLUCAo DA MOEDA

Da perspectiva da utiliza確o do imposto inflacionario pelo Govemo pode-se distin-

guir duas fases na evolu確o monetaria: a da moeda-mercadoria e da moeda-papel･

A moeda-mercadoria surgiu espontaneamente como fb皿a de魚cilitar as trocas em

sociedades primitivas. Suponha-se agricultor levando a feira local o produto A que deseja

trocarpor8. Sucede que o dono de a querC e naoA. E como o dono de Ctamb6m nao quer

A, as coisas se complica重n･ Sucede, no entanto, que existe no mercado urn bern D que e, de

longe, o mais procurado･ 0 dono de A troca, en悩o, seu bern por D e 0 ○危rece ao detentor

de 8. Este, posto que n肴o o deseje, aceita por saber que, atrav5s dele, sera facil obter C.

Como todos os participantes da feira raciocinam da mesma foma, o bern D se toma inteme-

diario nomal das trocas. Surge dessa foma a moeda-mercadoria.

Esta variou em diferentes sociedades. Era o anzol entre os esquim6s, o fumo (prin-

cipal artigo de exporta辞o) nas antigas col6nias americanas e assim por diante. Nas tribos

n6mades era o boi, "pecus", ao que se atribui o surgimento de temos como pecunidrio.

Dado que os govemantes nao podiam criar, por decis6es arbitrarias, a moeda-mercadoria,

esta constitu王a, aparentemente, garantia per筒ta c○血a o imposto in組acion各ri〇･ Inf誼狐en-

te isso n肴o se revelou verdadeiro.

Tomemos o caso do boi-moeda. Se a mercadoria a ser comprada valia a metade de

urn boi, a situa辞o se complicava porque este nao podia ser dividido. A par disso, os bois

existem com caracteristicas diferentes em temos de peso, idade, raga etc., surgindo gran-

des discuss6es en廿e o c○mprador e o vendedor sobre que animal se｢ en廿egue con廿a

mercadoria valendo urn boi. F血almente, dividas mais elevadas implicav狐a complexa ma-

nobra de trans氏rir boiadas de urn para outro locaL
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0 prob重ema vai se｢ resolvido ao surgir o metal precioso (ouro e prata) como moeda-

mercadoria. 0 valor do metal era facihente deteminado pelos ourives; ele era divisivel sem

perda de valor e, mesmo em pequena quantidade, possibilitava血ansa96es de grande valor

Todas essas Cram vantagens incontestaveis. 0 problema foi que com elas surgiu a possibi-

1idade da cobranga do imposto inflacionario.

As moedas met拙cas er狐consti山das por liga de ce巾a qu狐tidade de metal precio-

so com metal comum de base. Para cobrar o imposto inflacionario, os soberanos utilizavam

o expediente de retirar toda moeda em circulagao, multiplicando-a ao relan9a-la com menor

conteddo de metal precioso. Tal sistema tinha, contudo, 6bvias limitag5es deteminadas

pelo魚to de que as moedas deveri狐ter memos alguma quantidade de metal precioso.

A grande solugao para os Govemos vai ser o surgimento da moeda de papel. E

curioso verificar sua origem. Nas feiras primitivas,ja no sistema de moeda metal precioso, a

prmeira precau確o do comerciante, que a elas chegava, era levar seu metal ao ourives. Este

n肴o s6 atestava o conte心do de metal precioso, como dispunha de meios para guarda-lo em

seguran9a. Contra o dep6sito, o ourives emitia certificado atestando o valor do ouro sob

sua guarda. 0 comerciante, ao adquirir mercadorias, transferia o certificado para o vende-

dor, Este, em vez de pedir o ouro depositado no ourives, preferia utilizar o certificado para

suas pr6prias compras, o mesmo acontecendo com todos os que recebiam o documento.

Com○ 0 metaljmais era rec○lhido, os ourives perceberam que poderiam魚zer born

neg6cio emitindo (mediante m6dica remunera確o) mais certificados do que a quantidade

efetivamente depositada. A jd5ia vai ser posteriomente aproveitada para criar as notas de

banc○ ○u papel moeda･ Este era emitido c○ntra reseⅣa ouro comespondente a, digamos,

30% ou 40% de ouro. Durante aprimeiraparte do s5culo XIX, as emiss5es eramfeitas por

bancos privados autorizados pelos Govemos. Quando, no entanto, estes pe｢ceberam a

aceita確o geral da nova moeda, eles passaram a monopoliza-la.

Ate ai ainda existia o舟eio de que ce競a pe｢centagem de ouro deveria existima

entidade emissora a鯖m de atender a eventuais pedidos de troca danota de banco por ouro.

0 passo final vai ocorrer quando, sob a amea9a deNapoleao e temendo corrida ao ouro, o

Govemo ingles suspendeu a conversibmdade das notas de banco nesse metaL A libraさ

declarada de "curso for9ado���FR��6V友�ｦﾖ���'&没�Cg&�����&����v�ﾖV蹤��FR�F庸芳�2�P

impostos. 0 sistemafuncionou e, apartir da[, o papel emitido pelos Govemos como moeda

se tomou o grande instrumento de cobranga do imposto inflacionirio.

Houve, sem ddvida, tentativas de limitar as facilidades de cria車o de moeda, decorren-

tes da generaliza9ao da moeda-papeL A dnica de real eficiencia foi, todavia, a do padrao ouro.

Este consistia, em ｡ltima analise, na obriga車o para o Govemo de trocar a moeda por ouro, ou

vice-versa, dentro de rela確o preestabelecida. Diante disso, no caso de emiss5es excessivas, a

moeda-papel se desvalorizava desencade紬do co正da pain 0 ○ur〇･ Tudo se passava come se

a popula確o estivesse devolvendo ao Govemo a moeda excessiva recebida. 0 pr6prio Gover-

no, di狐te da rea確o do p皿ic〇･ suspendia as emiss6es para n蚤o perder seu estoque de ouro.

0 padr登o ouro entrou em crise por ocasiao do primeiro conflito mundial e desapare-

ceu com a Grande Depressao dos anos trinta. A ele nao se voltou sob a alegag5o de
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const血ir mecanismo excessivamente rfgido, o que pode ser inte岬retado como desculpa

do Poder P心blico para retomar sua liberdade de c｢iar imposto in組acion各ri〇･

Para substituir o padr肴o ouro, normas foram estabelecidas objetivando o controle

das emiss6es. Os dois tipos principais foram a reserva ouro e a autoriza確o legal. 0 primei-

ro, consistia na obriga9ao de manter ce直a quantidade de oⅢo como percentagem da moeda

em circula9a〇･ Assim, con膿1 00 de moeda emitida seria necess各rio mante｢ reseⅣa ouro no

valor de 30. 0 esquema n賓o血ncionou porque, como inexistia a obriga亨肴o de conversibili-

dade, era sempre possivel reduzir o percentual de ou｢o exigido como reseⅣa･

0 sistema de autoriza9ao legal parecia perfeito, dado que a cria9ao de moeda dependia

de autorizagao expressa do Legislativo. A pratica mostrou, contudo, que isso nao era verda-

de. 0 excesso de despesas pdblicas deteminava a eleva確o de pregos. 0 Govemo pedia,

entao, ao Congresso licenga para criar moeda na mesma propor確o a fim de evitar que o pa fs

registrasse grave crise de liquidez, decorrente da insuficiencia do meio circulante. Nao dese-

jando o Congresso ser acusado de responsavel pela crise, o pedido era sempre atendido.

Em suna, o imposto inflaciondrio, defmido como criagao de moeda acima das necessi-

dades reais da economia, se tomou ins廿umento nomal e gene輪lizado de atendimentoえs

despesas p心blicas･ E isso fbi verdade em toda pa正e do mundo, mesmo no caso de moedas

consideradas est各veis, como a libra inglesa no passado e o d6lar mais recentemente. N着o vou

citar enfadonhas estatisticas. Mas quem nao se lembra que mos romances de Charles Dickens

familia com renda anual de 1000 libras era descrita como de alta classe media? Os pre9os ao

consumido｢ subiram mos Esぬdos Unidos en廿e I 993 e 1998 (per千〇do considerado altamente

favo屯vel tanto em temos de incremento do PIB quanto de estabilidade monet缶ia) na m5dia de

2,5% ao ano. Se consideramos que durante todo o presente s5culo a infla確o naquele pars se

manteve nesse nfvel, pode-se dizer que de 1900 pa｢a c各os pre9os ame｢ic肌os se elevarain

onze vezes. ou seja, os Govemos dos dois pafses nao se eximiram de cobrar o imposto

in血aciondrio.

Nesse sentido, aspecto de especial interesse para osjuristas 6 a proibi9ao da clau-

sula ouro no C6digo Civil brasileiro. Se alugu6is, salarios e outras relag5es contratuais

contivessem essa clausula, qualquer emissao, al5m das estritas necessidades da economia

real, explodiria em hiperinfla9ao. Ou seja, o dispositivo legal pode ser interpretado como

foma de viabilizar a cobranga do imposto inflacion紅io.

O PROBLEMA EM EXAME

A incursao anterior no campo da Economia nos pemite agora entrar no aspecto

espec綿c○ de nosso inte｢esse･ A pa血de 1902, o Govemo brasileiro passou a colocar no

mercado titulos da d王vida p心blica com objetivo declarado de levantar recursos para os

grandes investimentos necess各rios ao Pais･ Os t血los venciamjuros de 5% ao ano e seriam

resgatados ao t5mino das obras. Estas nao foram completadas, o que serviu de pretexto

para n肴o se reembolsar os detentores dos ti巾los･
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Em 1967, pe重o prazo de seis meses, pro町ogados em seguida por outros seis, o

Govemo se disp6s a trocar esses tftulos por Obrigac5es Reajusfaveis do Tesouro Nacional

(ORTNs). Os que nao se valeram da oportunidade estao hoje na Justiga pedindo reembolso

com corre確o monetaria e paganento dos juros previstos de 5% ao ano. 0 Govemo se

recusa, alegando queja houve prescri9ao da divida.

0 tema vein causando grande celeuma porque, segundo alguns c乱culos, se acham

envolvidos valores de urn e meio bilhao de reais. A par disso, em bolsas estrangeiras os

tftulos em questao, de valor nominal de urn conto de reis, estariam sendo cotados a 15 000

d6lares. E, para completar, os portadores dos titulos obtiveram estimativa da Funda確o

Ge請lio Vargas sobre quanto deveriam receber a tftulo de corregao monetaria, o que 6

interpretado comojustifica9ao t6cnica do que reivindicam.

Estamos, aqui, diante de duas indaga96es: existe a obriga確o de pagar ou deve ser

aceita a tese o角cial da prescri確o? No caso de ｢esposta positiva, o pagamento deve ser

feito com corre確o monetaria ejuros?

A primeira questao tern carater essencialmente juridico e, portanto, nao sera aprofun-

dada. Vamos supor, sinplesmente, que o pagamento 5 realmente devido, abrindo caminho pa-

ra resposta a segunda pergunta. Isso nao significa ignorar que, na experiencia hist6rica (qual-

quer que seja a base j田fdica alegada para tal comportanento), os Govemos janais tiveram

muito esc血pulo em declarar morat6rias unilaterais de sua divida ou mesmo em repudia-las.

No Govemo Ge琉Iio Vargas, sendo Ministro da Fazenda Oswaldo Ara血a, o Brasil

declarou morat6ria de sua divida extema. 0 relat6rio de 1998 da Comissao da Nag6es

Unidas para o Comercio e Desenvolv血ento (mais co血ecida pela sigla血glesa UNc皿D),

citando dispositivo do acordo que criou o FMI, p｢op6s que os parses subdesenvolvidos

endividados declarassem o "stand by''(na pr猫ca a moratoria) de suas dfvidas extemas e

convocassem os credores para negociar.

Quanto ao rep心dio da dfvida, o caso mais not6｢io fbi o da URSS que recusou

pagamento aos emp｢さstimos extemos obtidos pela R心ssia dos czares･ Pode手se-ia alegar

que買isso e coisa de comunista''? De fbma alguma, porque outro caso c略ssico de morat6-

ria fbi dos Estados Unidos que, por emenda constitucional, proibiu o pagamento dos

empr5stimos de estados sulinos tornados durante a Guerra da Secessao.

Passando ao aspecto da corre確o monetaria e juros, sera relevante recapitular epi-

s6dio que talvez esteja na origem da atual pressao para pagamento de dfvidas pdblicas

passadas que, atさrecentemente, pareciam esquecidas･

Com o colapso da Uni着o Soviさtica, a R心ssia viu-se fbr9ada a reco町er ao FML Foi

entao levantada a questao da divida dos czares repudiada pelo sistema comunista. 0

Govemo russo se disp6s a paga-la. Nao interessa aqui aprofundar ate que ponto o paga-

mento foi realmente realizado ou se ainda se acha em discussao. 0 importante 5 que, em

nenhum momento, se falou em corre肇o monetdria. Assim, o portador de tftulo de valor

nominal de 1000 libras recebe｢ia exatamente esse montante na moeda inglesa atual, c可o

poder aquisitivo e muitas vezes inferior ao transferido, no passado, aos c2ares. Ou seja, nao

se discutiu o direito do Govemo ingles a cobrar imposto inflacionario.
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Para se ter id5ia do impacto desse tributo no caso em exame, 6 necessario levar em

conta a infla確o inglesa dunnte o periodo. Nao ten sentido nos langamos aqui em pesquisa

hist6rica, quando simples ordem de grandeza set suficiente. As nag5es desenvolvidas registram

presentemente, em epoca portanto de relativa nomalidade econ6mica, infla確o anual entre 1 %

e 3%. No pe五〇do relev紬te para nossa孤餌se, a工nglatem passou por duas gue町as, dois cho-

ques do petr6leo e importantes mudangas em suas estruturas e relag5es econ6micas. Parece li-

cito, assim, supor para ela infla確o anual media de 3%. Nesse caso, titulo russo emitido em li-

bras no ano de 1 914 seriaresgatado, em 1995 (trauscorridos, portanto, 8 1 anos), pelo equivalente

a 9,12 cents da 5poca em que foi langado. Ou seja, o aplicador ingles receberia memos de 10%

do poder aquisitivo que transferira aos c2狐es. Tal 6 o peso do imposto inflacionario.

Outro ponto a ser considerado 5 a validade dos calculos da Funda確o Get心lio

Vargas･ Do ponto de vista estrito de tecnica econ6mica n肴o temos d心vida em a宜mar que

s肴o incontestaveis. Isto, contudo, n肴o significa que a corre確o monetaria deva ser paga.

Pode-se obter daquela entidade o valor atualizado (isto 5, corrigido pela infla確o) de tudo

que se pagou de imposto de renda no passad〇･ Isso n蚤o sign甫ca que o Govemo te血a

obriga確o de devolve-l〇･ Ningu5m poe em ddvida, em心ltima analise, o direito do Poder

Pdblico de cobrar esse tributo. No caso do imposto inflacionario a pergunta seria entao se

o Govemo tern ou n5o o direito de cobra-lo. Essa e a pergunta que passamos a responder.

O D皿E重TO DE COBRANCA Do脚sTo Ⅱ†恥c工oNÅR喜O

Comegaremos pela hip6tese da legalidade do imposto inflacionario cujo corolario 5

a recusa da corre確o monetaria. Duas hip6teses devem ser consideradas.

Na prineira delas, os pedidos de corregao monet缶ia para os ti’tulos colocados no

mercado pelos Govemos da Primeira Repdblica seriam pura e simplesmente rejeitados. Os

titulos deveriam, assim, ser pagos pelo seu valor de face. Este sera insignificante e, possivel-

mente, inferior ao que se obteria atrav5s de sua venda pelo peso do papel. Ou seja, a corre確o

monetdria s6 seria admissivel quando expressanente consignada nos docunentos concementes

a divida p心blica, tal como acontece nas ORENs ou nos tftulos clausulados em d6lar. No

prmeiro caso, o Poder Pdblico renuncia totalmente ao imposto inflacion紅io no que conceme

ao t血lo da divida pdblica emitido. No segundo, renuncia a esse imposto no referente a

inflagao diferencial brasileira. Ou seja, nao prop6e compensar a infla確o porventura ocorrida

mos Estados Unidos que, pelo menos para titulos de prazo mais longo, pode ser significativa.

Na segunda hip6tese, se consideraria que o Govemo, ao introduzir a corre9ao mo-

netaria, estaria reconhecendo o abuso do imposto inflacionario no caso brasileiro. Caberia,

assim, compensar o comprador dos t壬tulos pelas pe｢das resultantes desse abus〇･ Por quan-

to, para tanto, deveriam ser resgatados esses tltulos? Uma foma de fazer o calculo seria a

seguir proposta･

Vamos suporque o comprador, ao receber, no comego do s5culo, em mil r5is o valor

de sua aplica車o, comprasse libras esterlinas. Sua perda seria entao somente a decorrente



各MARF
各scoしA DE MAG重S丁RA丁URA R各G重ONAし干各D2RAし

do imposto inflacionario cobrado pelo Govemo ingles sobre sua moeda, imposto suposta-

mente nをo abusivo. Mantida ahip6tese anterior de in組a9轡o na重nglateⅢa de 3% ao ano, urn

trtulo vencido em 1 902, isto e, ha 97 anos atras, deveria ser resgatado hoje (para compensar

o abuso do imposto inflacionario no Brasil) por 5,7 cents em moeda daquele pats. Esse

montante conve正do em reaisさo que lhe deveria se｢ pago.

Uma altemativa seria considerar que, ao propor em 1967 a troca desse t血lo por

ORENs, o Govemo teria renunciado ao imposto inflacionirio a partir dessa data. Nesse

caso a infla確o inglesa a ser considerada era de somente 65 anos e o valor a ser pago

coⅡesponderia a 14,7 cents por libra.

Obviamente, no caso de se optar pela c○mpensa9釜o do abuso do imposto in且acio-

nano, o nomal seria c○nvocar perito que calculasse a in組a9蚤o ｢ealmente oco正da na喜ngla-

terra, abandonando-se a hip6tese acima dos 3% ao ano. 0 importante 6 sublinhar que

qualquer importancia paga acima da estimada em calculo do tipo acima, significaria a nega-

碑o da legalidade do imposto inflacionario que, em toda parte do mundo, 6 considerado

corolario natural do direito soberano de emitir moeda.

A pr6pria id6ia do abuso do imposto inflacionario 6 altamente discutivel. A rigor

esse abuso sd estaria c〇両gurando se o Govemo houvesse criado moeda alさm do pemiti-

do pela legisla確o que regula a mat6ria. No Brasil, at5meados dos anos sessenta, a cria9着o

de moeda era pemitida contra certa reserva ouro, devendo qualquer coisa al5m disso ser

autorizada pelo Cong｢esso. Apes essa data, o Govemo fbi autorizado a aumentar anual-

mente a moeda de 10%, devendo qualque｢ suplemento se｢ sancionado pelo Legislativ〇･

Houve em qualquer momento des｢espeito a essa noma? Isso jamais fbi alegado e as

infomag5es disponiveis indicam que tal abuso nunca foi cometido. A menos que os defen-

sores da corre確o monetaria dos titulos da Primeira Rep心blica comprovem que a noma

legal para as emiss6es foi violada, nao vemos comojustificar a tese do abuso. 0 imposto

inflacionario foi, em dltima analise, cobrado no Pats com base em legisla確o de validade

igual a que autorizou a cobran9a de qualquer outro tributo.

Existe ainda a questao dos 5% de juros. Esta 6 mais complexa. Acreditamos, no

entanto, que possa ser colocada da fbma que segue.

Ha que distinguir entrejuros reais e nominais. Dos primeiros deve-se abater a inflagao.

Assim, se documento de credito declararjuros nominais de 5% ao ano e a infla辞o for exata-

mente desse nivel, osjuros reais (心nicos significativos) serao de zero. Ora, n5o 6 irrealista

supor que a infla確o brasileira da Primeira Repdblica para ca tenha sido em media de 5% ao

ano comjuros reais, po正anto, iguais a zero. Na verdade, porさm, eles c○mpensari狐pa正e da

inflagao pemitindo, no caso de aceitar-se a tese do abuso do imposto inflacionま｢io, chegar-

se a resultados em cents urn pouco superiores aos acima re氏｢idos.

Cumpre,宜m血ente, conside｢a｢ a hip6tese da ilegalidade ou ilegitimidade do imposto

inflacionario. Mostramos acima que tal tese nao 6 aceita em nenhuma parte do mundo e nao

vemos motivo para se c○nsidemr o Brasil d旋rente. Como n蚤oさ, con血do, impossivel que

algum brilhante jurista consiga provar o contrario, parece importante considerar as conse-

qiiencjas econ6micas da aceita9ao da tese da ilegalidade desse inposto pelo Judiciario.



0 imposto inflacionario afeta nao somente os tftulos da dfvida pdblica como, tam-

bem, urn sem-血mero de 〇両as re置a96es econ6micas･ Aceita sua ilegalidade, seria inev沌-

vel compensar os "prejuizos" por ele causados a muitos outros agentes econ6micos. Abai-

xo apresentamos alguns desses casos.

0 funcionalismo pdblico nao tern reajustamento dos seus salarios desde a

implementa確o do chamado Plano Real, ou seja, ha cerca de cinco anos. Na ilegalidade do

imposto inflacionario nao s6 sua remunera確o deveria ser imediatamente reajustada, para

compensar o aumento de pre9os do perfodo, como deveriam ser repostas as perdas passa-

das sofridas, mes a mes, em conseqtiencia da infla辞o.

Recentemente empresa ae｢ea e血ou na Justi9a pedi皿do compensa9蚤o do Govemo

por perdas sofridas como resultado do nao-reajustamento de suas tarifas, apesar da eleva-

確o dos custos. Admitida a ilegalidade do imposto inflacion紅io, a indeniza9ao 6 claramen-

te devida･ Esseさcaso iso量ado mag que pode ser患cilmente genemlizado.

No peri'odo de alta infla確o os pregos Cram ajustados a cada trinta dias pelas empre-

sas･ 0 Piano Cmzado congelou instantaneamente os pre9os･ As empresas que haviam

acabado de reaj‘usta-1os nao tiveram prejui'zos. As que estavan as vesperas do reaj’usta-

mento registraram graves prejufzos. Tamb5m aqui a indeniza商o seria cabfveL

Du｢ante o pe｢fodo de espiral de pre9os acele輪da, os assalariados que ti血am conta

em bancos (de valores automaticamente corrigidos para compensar a infla商o) consegui-

ram defender o poder aquisitivo de sua remunera車o. Os demais, isto 5, a imensa maioria,

nao usufruia dessa vantagem. Cabe-1hes compensa確o pelo imposto inflacionario pago.

CONCLUSÅo

A Justiga vein, aparentemente, resistindo a aceitar a corre確o monetaria dos tftulos

da dfvida p心blica da Primeira Repdblica, considerando que isto proporcionara ganhos

excepclonais a especuladores e nao aos compradores originarios dos mesmos. Ora, dentro

da 16gica e das regras usuais do sistema capitalista, esse tipo ganho 5 perfeitamente legiti-

mo. Tal fato tera de ser, mais cedo ou mais tarde, reconhecido.

A fbma coⅢeta de equacionar o problema n蚤oさ, p〇両nto, essa. Quem adquire do-

cumento de cr5dito com altissima probabilidade dejamais ser hourado, aceita grave risco

que sera compensado se houver pagamento. 0 pr6prio mercado faz com que o des各gio do

ti'tulo (diferenga entre o valor de face e o prego de compra) seja I)roporcional ao risco corri-

do. Estamos, portanto, diante de opera9ao legitima ejusta tanto para o detentor do tftulo

quanto para o comprador, urn aceitando e outro se recusando a comer o risco.

Por outro lado, a tese de que o pagamento nao 6 devido porque a obra n着o foi

teminada, representa dar cobe血ra a desidia o轟ciaL

0 certo (aceita a inexistencia de prescri確o) 5 reconhecer a obriga確o do Govemo

de pagar sem, contudo, conceder a corre9ao monetaria, dada a inegave=egalidade da

cobranga do imposto inflacionario.
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工. Ⅱヾ皿oDucÅo

0 tema previdenciario sempre foi - e o ser各- ponto nevralgico no campo nao s6

jur王dico, c○mo tambさm no politico, social e humano,尊que atinge a sociedade como urn

todo, muitas vezes言nclusive, colocando a prova a eficiencia de seu pr6prio sistema legal.

Para uma sociedade complexa-tragada sob os auspfcios de urn Estado de Direito-

tais conflitos se manifestam das mais variadas fomas e sao pemeados pelos mais diversos

interesses, acabando suas aguas por desembocar e confluir no Poder Judiciario.

E, ao fim, 6 ele, Judiciario, chamado a soluciona-los. Send○○1he, inclusive, muitas

vezes, exigidas decis6es salom6nicas, que "confb直em a todos''- gregos e troianos (como

que numa fomula magica) - nao importando que para assegurar a satisfac肴o de uns pou-

cos, a pr6pria Constitui確o Federal pere9a, convenientemente esquecida.
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Entretanto, cabe ao mesmo Judici誼o, na figun dojuiz, como aplicador da lei, velar

para que a ordem constitucional seja eficaz, preservando-a intacta e integra; nao a rebai-

xando auna sinples folha de papel que aceitatudo-o que viriaa admitir que seu potencial

ju正dico se dilufsse na convivencia com abst輪亨6es implaus工veis2.

Ao contr各rio用

Como ensina HESSE, ha que se cultivar a vontade de coustitui9ao.
"A Constituigao juridica logra conferir foma e modifica確o a realidade. Ela logra

despertar `a forga que reside na natureza das coisas’, tomado-a ativa. Ela pr6pria converte-se

em forga ativa que influi e detemina a realidade politica e social.軍ssa forca imD6e玉e de forma

tanto mais e町
quanto mais:岬
constitucional･ Portanto, a intensidade da forga nomativa da Constitui確o apresenta-se, em

prineiro plano, como uma questao de vontade de Constituic賓o (Wille ar Verfassung).''3

E 6 a partir dessa vontade de constitui確o que a pretensao de eficacia constitucio-

nal se reali乙乱

"A norma constitucional nao tern existencia aut6noma em face da realidade. A sua_

ess6ncia reside na sua vigencia, ou seja, a situaeao por ela regulada pretende ser

concretizada na realidade [a isso Hesse chama de pretensao de eficacia]... A Constitui車o

nao configura, portanto, apenas express着o de un ser, mas tambem urn clever ser; ela significa

mats do que simples reflexo das condig5es faticas de sua vigencia, particulamente as

forgas sociais e politicas. Gragas a pretensao de eficacia, a Constitui§ao procun mprmir

ordem e confomagao a realidade polftica e social."4

Assim, feitas estas pequenas reflex5es iniciais, o presente trabalho pretende, ao

analisaro PARAGRAFO血uco DO ARTIGO 5° DA LEI3373, de 12 de marco de 1958

(que dispunha sobre o Plano de Assistencia ao funciondrio federal e sua familia), perante a_

Constitui商o Federal de 1988, questionar se tal dispositivo ainda pode ser invocado como

fonte de concessao de beneficios previdenc治rios, ou mesmo de mamten確o dos mesmos.

2. BREVE ESCOR(二〇 HISTO則CO

0 sistema previdenci征o nacional, desde seus prim6rdios, foi marcado porum forte

trago de fragmenta尊o.

A doutrina especializada admite que a previd6ncia social, no Brasil, teve infcio com

aLei3724, de 15 dejane正o de 1919, que in誼血i o SegⅢo deAcidentes do T｢aba皿o. Mas

aponta come marc〇五icial a"Lei E16i Chaves'', Decreto Legislativo 4862, de24 dej紬eiro

de 1923, que criou uma Caixa de Aposentadoria e Pensao para os Ferroviarios em cada

estrada de ferro do Pats.5

Dado o pontap5 inicial, outras Caixas de Aposentadoria e Pens5es se seguiram. E,

posteriomente, surgem os hstitutos que congregavam deteminadas categorias de traba-

1hadores em会mbito nacional.
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Ap6s uma sucessao de leis e refomas, visando uma unificagao no pr6prio sistema

previdenciario6, com o advento da Constituigao de 1988 e legisla車o subseqtiente, grandes

mod沌ca96es fbram implantadas.

De modo que, hqie, basicamente, convivem paralelamente dois grandes sistemas:

urn destinado aos empregados e outro, aos funcionarios pdblicos.

0 Regime Ge輪l de Previdencia Social (RGPS), discipl血ado pelas Leis 8212 e 8213,

ambas de 24 dejulho de 1 99 I , alcan9a basic餌ente traba皿ador celetista, Ⅲ｢al, aut6nomo,

dom5stico, inclusive empresario ou empregador, e, portanto, excluindo o funcionario pdbli-

co, confbme detem血a o a正12 daLei de Bene鯖cios7.

Ja o servidor p心blico, por sua vez, sendo civil8 ou militar, gozara de regimes que

muito embora tenham moldes constitucionais, mos a巾s. 40 e 42, § I 0, apresentam aspectos

peculiares, disciplinados em toda uma legisla確o pr6pria.

Excluindo do campo de analise o sistema previdenciario militar, assim como o do ser-

vidor p心blico civil estadual e municipal -por nao serem diretamente relacionados ao objeto

pe轟inente十〇あc○ deste廿aba皿o recai, p〇億孤to, sobre o SERVIDOR CIVIL FEDERAL

3. o sERvmRP寄BL重co FEDERAL E s皿mM壬LIA: s暮sTEMA PREvⅡ〕ENCIÅRIo

Antes do advento da Lei 8112, de 1 I de dezembro de 1990- que inst血i o regime

jurfdico心nico dos seⅣidores函blicos civis da Uni着o (inclusive quanto ao aspecto

previdencialio), revogando no seu art. 253 a Lei 17 1 1 e respectiva legisla確o complementar

-, o regime previdenciario do servidor p心blico federal, no tocante a sua familia, encontrava

regulamentagao na Lei 3373, por forga do disposto na Lei 171 I, de28 de outubro de 1952,

a直s. 161 e236.

Desta foma, aLei 3373, em seu art. 1°, deteminava como objetivo do diploma:

"0 Plano de Previd6ncia tern por objetivo principal possibilitar

aos funcion各rios da Uniao, segurados obrigat6rios definidos em

leis especiais e peculiares a cada institui亨をo de previd台ncia, meios

de proporcionar, depois de sua morte? recursos para a manuten車o

da respectiva息m描a''.

Mais adiante, gamntia como bene鯖cios do Segu｢o Social obrigat6｢io para a魚mi南

do servidor a pens肴o vitalfcia, a pens蚤o tempor各ria e o pecdlio especial9.

Entretanto, em razao da proposta de trabalho abragada, sera apenas objeto de refle-

xao a pensao tempor各ria.

Disciplinava o inciso 11 do art. 50 da referida lei que a percep確o deste tipo de

bene楕cio seria por:

"a) o珊ho de qualquer condi確o, ou enteado, atさa idade de 21

(vinte e urn)mos, ou se inv飢do, enqu餌to durar a invalidez;
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b) o imao 6rfao depai sempadrasto, ate a idade de21 (vinte eum)

anos, ou se inv猫do, enquanto dura｢ a invalidez, no caso de ser o

segurado solteir○ ○u v追vo, sem創hos nem en亡eados''.

E, mais precisamente, em seu paragrafo dnico, deteminava que:

"A FILHA SOI∫BIRA, MAIOR de 21 (vinte e urn) anos, SO

PERDERA a pensao tempo屯ria quando ocupante de cargo p｡bli-

co pemanente''(｢essaltou-se).

Assim a lei estabelecia logo de imediato tratamento diferenciado entre filho varao

e filha mulher, possibilitando cJ /ra′章擁〕rmafGo dcr pens∂o /enやordria desta tfl存ma em

v/.talj'c/’cr, de訪e gz/e permanecesse Jo//eJ.ra e頑o oc即c}Sse ca′go p舶l/.co pe肋anente.

Ao pa5so que o剤ho va｢費o, ao atingi｢ a maioridade証n蚤o mais gozava deste amparo.

0 quadro que se apresenぬva, entao, era eminentemente discriminat6rio, mas com

允ndamento legal

Entretanto, este regime de privilegios viu seu feliz ocaso com a promulga確o da

Nova Cam, que emseu a血3°,血ciso工, consagrou o PRINc壬pIO pA重SONOMIA.

A prop6sito, para que se possa melhor compreender a extensao e profundidade do

entendimento acima revelado, se fazem necessarias algumas considerag5es de natureza

te6rica, como abaixo seguem.

4. O PRTNcfpIO DAISONOMRANA CONSTITucÅo DE 88

0s princfpios jur了dicos sao id5ias reitoras.

S着o fundamentos sobre os quais se constr6i urn sistema, ordenando-o, pemeando○

0 para trazer coerencia e unidade.

"Sao as proposi95es basicas, fundamentais, tfpicas que condicionam todas as

estrutura95es subseqtientes. Princfpios, neste sentido, sao os alicerces da ciencia",

conce血a JOS丘CR且TELLA JIJNIOR1°.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO de血e p血c垂oju亜ico como "m狐da-

mento nuclear de urn sistema, verdadeiro alicerce dele, disposi確o fundamental que se

iITadia sobre diferentes nomas compondo-1hes o espfrito e servindo de criterio para sua

exata compreensao e inteligencia, exatanente por definir a 16gica e a racionalidade do

sistema nomativo, no que lhe con危re a t6nica e lhe d各sentido ham6nico''.I~

Algados a condi確o de princfpios constitucionaisl2, gozam de forga nomativalJ,

tomando-se essenciais para a interpreta9ao constitucional que ao fmal conferira eficacia

ao desiderato constitucionaL

`CNa interpreta確o do Direito Constitucional, o grande vetor incolporado em 5pocas

recentes　5 aquele que aponta para a realiza確o pratica das nomas constantes da Lei
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Maior. De患to, pa誼ndo da premissa de que urn dos principais魚tores d〇五acasso

institucional brasileiro ten sido a falta de concretizagao das regras e principios constitu-

cionais, a doutrina e ajurisprudencia tern dirigido sua aten9ao para assegurar o seu real

cumprimento. Neste processo de valoriza9ao da constitui9ao, a enfase recai em procurar-

se proplciar a materializagao, no mundo dos fatos, dos preceitos constitucionais, fazendo

com que eles passem do piano abst｢ato da noma jurfdica para a realidade concreta da vida.

A e危亡ividade signi庫ca, p〇㌔anto, a realiza確o do Di｢eito, o desempe血o verdadeiro de sua

fun辞o social.��@

Neste diapasao, o PRTNCIPIO DA ISONOMIA ou IGUALDADE exige maior

explicita確o de seu conte心do, sentido e alcance.

Em diversos dispositivosl5, o texto constitucional revela os desdobramentos deste

princfpio insculpido no cc7pz/f do art. 5°.

"Todos sao iguais perante a lei, sem distin確o de qualquer nature-

za, garantind○○se aos b｢asileiros e aos es廿angeiros residentes no

Pals a inviolabilidade do direito avida, a liberdade, a igualdade, a

seguranga e a propriedade, nos temos seguintes....".

GERALDO ÅIAL工BA esclarece:

"Principio constitucional負indamenta宣, imediatamente decoⅡente do republicano, e

o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos in舟alegais, di孤te de todas as

manifestag6es do poder, quer traduzidas em nomas, quer expressas em atos concretos.

Fimou-se a isonomia, no direito constitucional modemo, como direito p心blico subjetivo a

tratamento igual, de todos os cidadaos, pelo Estado.

Como essencialmente a a確o do Estado reduz-se a editar a lei ou dar-1he aplica誇o,

o fulcro da questaojurfdica postulada pela isonomia substancia-se na necessidade de que

as leis sejam ison6micas e que sua interpreta車o (pelo Executivo ou pelo Judiciario) levem

tais postulados ate suas心ltimas conseqtiencias, no plano concreto da aplica9ao (...).

Igualdade diante do Estado, em todas as suas manifestac6es. Igualdade perante a

Consti面9ao, per紬te a lei e per紬te todos os demais atos es譲ais･ A isonomia, como quase

todos os princfpios constitucionais, 6 implica確o 16gica do magno principio republicano, que

o fecunda e lhe da substancia. Embora tenha larguissima fundamenta確o hist6rica e provectas

raizes culturais, o princfpio da isonomia s6 pode ser compreendido em toda sua dimensao e

s直前cadoj皿tamente come 0 p正ncfpio da legalidade.互que a teleologia do direito co鵬ti巾cional

-tal como plasmado ao longo da evolu確o do mundo ocidental - foi expressando-se por esses

princfpios, guardando, por5m, essencialmente a mesma substincia. Esta tern in血neras dimeusdes,

as quais, por isso que participes da mesma raiz, sao ham6nicas, coerentes entre si e solid虹ias����`

Entretanto, na c5lebre li確o de RUI BARBOSA17, a noma constitucional nao signi-

fica que os desiguais sejam tratados com igualdade.

A doutrinatem, assim, entendido que o princ]’pio da isonomia seria de IGUALDADE

FORMAL,ja que nem sempre a igualdade material se mostra acesslvel e viavel.18
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"Do c〇両unto das nomas const血cionais, bern assim de seu sentido, extrai-se que

os particulares sao iguais perante o Estado como urn todo･ Sao iguais perante o /egis/ador,

assim devendo ser por ele tratados. Sao iguais perante cr /e/’, donde a necessidade de, em

sua aplica商o, ojuiz, como a Administragao, tratarem-mos de modo parificado.” 19

"Assim, nao poder各subsistir qualquer d心vida quanto ao destinatdrio da clausula cons-

titucional de igualdade perante a lei. 0 seu destinat鉦o 5, precisanente, o legislador, e, em conse-

垂encia, a legisla辞o; por mais discricion鉦os que possan ser os criterios da politica legislativa,

encontra no princfpio da igunldade a primeira e mats fundanental de suas limitagdes.�(�ｰ

Para CELSO ANT6NIO BANDEIRA DE MELLO "a lei nao deve ser fonte de privi-

1さgios ou persegui96es, mas instmmento regulado｢ da vida social que necessita tratar

eqtiitativamente todos os cidadaos. Este 6 o conteddo politico-ideol6gico absorvido pelo

principio da isonomia e juridiscizado pelos textos constitucionais em geral, ou de todo

modo assimilado pelos sistemas nomativos vigentes･之1

Com efeito, KELSEN bern demonstrou que a igualdade perante a lei nao possuiria

significa確o peculiar alguma. 0 sentido relevante do principio ison6mico est各na obriga9着o

da igualdade in pr6pria lei, vale dizer, entendida como limite para a lei". 22

Surge entao a pergunta:

QUEM sÅo os IGUArs E QUEM sÅo os DEslGUA|s?23

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO entende que s6 respondendo a esta

indaga確o "poder-se-a lograr adensamento do preceito, de sorte a emprestar-1he cunho

operativo seguro, capaz de converter sua te6rica proclama確o em guia de uma prcr弟.f

e氏tiva, reclamada pelo pr6p｢io ditame constitucional･

Como as leis nada mais魚zem se脆o discriminar s血a96es para submete-1as a reg合n-

cia de tais ou quais regras - sendo esta mesma sua caracteristica funcional - 5 preciso

indagar quais as discriminag5es juridicamente intoleねveis".2+

Ou seja, o Estado pode dispensar urn tratamento desigual aos particulares, desde

que o魚9a JUSTⅢICADAMENTE･

互o pr6prio BANDE重RA DEMELLO quem indica o cami血o a segui意

"Com efeito, por via do princfpio da igualdade, o que a ordem juridica pretende

角皿arさa impossibilidade de desequipa｢a96es f誼uitas ou句usti宜cadas･ Para atingir este

ben, este valor absorvido pelo Direito, o sistema nomativo concebeu節mula habil que

interdita, o quanto possivel, tais resultados, posto que, exigindo ;.gz/aldade, assegura que

os preceitos genericos, os abstratos e os atos concretos colham a todos sem espec甫ca96es

arbitrdrias, assim proveitosas que detrimentosas para os atingidos･''25

Melhor depurando o tema, em sintese, o autor da a li確o, apontando em quais

situag5es se conflgura a ofensa ao preceito constitucional da isonomia:

"L A noma singulariza atual e definitivamente urn destinatario

deteminado, ao invさs de abranger uma categoria de pessoas, ou

uma pessoa軸tura e indeteminada.
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工賞- A noma adota como critさrio disc｢iminad〇㌔ para血s de d挽-

rencia辞o de regimes, elemento nao residente mos fatos, situa-

96es ou pessoas por tal modo desequiparadas.五〇 que ocoⅡe

quando pretende tomar o fator `tempo'- que nao descansa no

objeto - como crit6rio diferencial.

11｣ A noma atribui tratamentosjuridicos diferentes em aten確o

a fator de discrimen adotado que, entretanto, n肴o guarda rela確o

de pe誼nencia 16gica com a disparidade de regimes outorgados.

IV - A noma sup6e rela商o de pertinencia 16gica existente em

abstrato, mas o discrfmen estabelecido conduz a efeitos contra-

postos ou de qualquer modo dissonantes dos interesses presti-

giados constitucionalmente.

V - A intelpreta確o da norma extrai dela distinc5es, discrimens,

desequiparag5es que nao foram professadamente assumidos por

ela de modo claro, ainda que po｢via implfcita''.26

Assim,くくa lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou pre調o-

gativa que nao for fundada s6 e unicamente em uma razao muito valiosa do bern p心blico

Sera uma injustiga e poder各ser uma tirania".27

I

5. ISONOMIAE RA乙OABILⅡ)ADE 28

E suzANA DE TOLEDO BARROS quem da a noticia de que o PRENcfpIO DA

RAZOAB ILIDADE ou PROPORCIONALIDADE "foi cunhado no direito administrativo,

ao tempo do florescimento dojusnaturalismo, como ideia de limita車o do poder de policia,

exat孤ente p祉a coibir medidas excessivamente gravosas aos d止eitos do cidad肴o. Na EⅢ○○

pa Cont血e血al, o canonemigrou pain o direito const血cioml por obra dos alem着es, depois da

sofrida experiencia da Segunda Guem Mundial, acontecimento hist6rico responsavel por

uma reinterpreta確o das normas constitucionais relativas aos direitos fundamentais. Na Ame-

rica, o princfpio, sob o r6tulo da razoabilidade, e insito na clausula do dz/eproc跨s o/law,

inspirando o controle material da constitucionalidade ha praticamente un s5culo��#�

Se por urn lado o princi'pio da isonomia tern sede explfcita no texto constitucional,ja

o principio da razoabilidade se revela como resultado do cotejo de alguns dispositivos

constitucionais (art. 1°, Ill; art. 3°, I; art. 5°, c｡p!/f, 11,~V, L|V eseus §§ |°e2°; art. 60, § 4°,

IⅤ), sendo que complementa o pr6prio p正ncfpio da ｢eseⅣa de lei, a ele inc〇円orando-se, de

modo a converter-se no princfpio da reserva legal proporcional3°, sendo inegavel sua inclu-

sao no ordenamento jun'dico brasileiro.3 I
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Ainda que de escasso es巾do, o princ工pio da proporcionalidade尊vem sendo reco-

nhecido pelos皿ossos証bunais, inclusive, pelo Supremo Tribunal FederaL32

0 princfpio da razoabilidade3事- dihgindo-se a○ ○egislador - pressup6e uma c○-

rela尊o precisa entre meio adotado e fin a ser atingido, de modo que a solu商o mais satis-

fat6ria, coerente e memos gravosa seja a escolhida.

De魚to, h各uma estreita rela9蚤o en廿e igualdade e proporcionalidade, masさ血nda-

mental distinguir-se o plano de atua確o de cada princlpio, sob pena de correr-se o risco de

con軸ndi-log, c○mo adve轟e SUZANA TOLEDO DE BARROS事4.

"0 princ了pio da igualdade e o princfpio da proporcionalidade tern est関知ra diversa.

Bnquant○ 0 primeiro a血a separando e individualizando, o segundo血nciona hamonizan-

do e conciliando. OcoⅢe que ambos possuem zona de interse9蚤o; melhor esclarecendo;

para a先高r-se a validade de uma noma legal丘ente ao principio da isonomia, necessita-se a

id6ia de proporcionalidade ou de razoabilidade. 0 principio da proporcionalidade, aqui

considerado, tern car各ter meramente instmmentaL''35

Desta foma, o princfpio da razoabilidade 5 utilizado com o intuito de aferir se as distin-

g6es de tratamento, cousiderando o resultado perseguido, sao ou nao compativeis com a

igualdade; logo a proporcionalidade assume feig6es de parinetro e nao de rna medida em si.
"A doutrina alem篭, com o apoio nas decis6es do鎚nde卯e〆榔s!ノngrgerJ’cht, tern dito

que o problema da clausula de desigualdade deve assentar-se na `proibi9ao geral de arbitra-

riedade', significando esta que nao 5 possivel estabelecer-se uma diferencia車o quando n肴o

haja suficientes razdes para tanto. Assin entendendo deduriu que, qundo nao haja uma

razao qualificada como suficiente para a distin辞o, es協ordenada a igualdade de tratamento.

Em contrapartida, o fato de existir uma razao suficiente nao equivale a dizer que, neste caso,

estaria ordenada a distin確o de tratamento. Uma razao suficiente para uma diferencia9ao de

tratamento pode dar lugar a uma permissao ou a rna obriga車o de o legislador impor o

tratamento desigual. Ser各uma obriga確o, tao-somente, quando a manuten碑o de urn tratamen-

to igual seja arbitr証a. Ocorre que muitas vezes, mesmo existindo uma razao suficiente para a

distin辞o de tratamento, nao seria arbitr紅io un tratamento iguaL Isto faz supor que, em certas

situag5es, o legislador tern rna margem de liberdade entre dan ou nao o tratamento desigual".36

"Com esse racioclnio, em primeiro lugar estabelece-se uma carga de argumenta辞o

para o tratamento desigual, o que faz supor que o principio da igualdade exige, p/.J‘/77a方cie,

urn tratanento igual. Em segundo, responde aquela outra questao relacionada com os

linites de urn controlejurisdicional: o juiz ou tribunal nao poderao irrestritamente fazer valer

suas va]orag5es em lugar das do legislador. Sempre que as raz6es consideradas suficientes

parauma distingao implicar uma permissao de tratamento desigual, s6 o legislador podera

levar a cabo a diferenciaく翠o de tratamento.�3p

"Concluindo, o legislador tern uma margem de a確o maior do que a do juiz e a

questao a solver frente a urn controle de constitucionalidade em que estej‘a em causa o

princi’pio da igualdade 5 a de saber se o tratamento desigual ou igual e ou nao arbitrdrio.

Para a solu確o do que seja arbitrario no sentido antes assinalado, HÅ 0 ENTERPRETE DE

s ocoRRER-sE in pRⅡヾc正賞O DA PRo脚Rc工oNALIDADE.''
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Inclusive, "a solu尊o ao problema da disting5o de tratamento tern de levar em couside-

ra確o que o legislador es偽vinculado ao conteddo material do princfpio da igualdade, o que

quer dizer que deve haver皿負indamento ao menos plausfvel pain insti血-la･ Ora, se ele, 1egis-

lador, elege aleatoriamente qualquer fator de diferencia確o, sem pertinencia de fundo teleol6gico,

ou se estabelece, em fun尊o da distin尊o, privil6gios ou Onus desmedidos, estara impondo

rna dissime簡a de廿at狐ento inace施vel, violadom do pr血cfpio const血cional da igualdade''.38

Por outro lado, cumpre ressaltar que o legislador - como anteriomenteja mencionado -,

quand〇五sti証dispahdade de血aぬmento, busc紬do disciplinar s血a96es, o魚z den廿o de

crit5rios discricion鉦os, MAS S EMPRE SEM CONTRARIAR VALORES CoNSTITUCIONAus.

Portanto, C`nessa tentativa de dar uma regulanenta確o ham6nica para as relag5es em

sociedade, aparecem valores contradit6rios a serem cousiderados e o legislador nao pode criar

uma relacao de igualdade/desigualdade reali2mdo un valor constitucional, a custa de outro.

Isto sign甫ca que, mesmo tend○○se em conta粛ns licitos, a lei pode gerar uma regra

de desigualdade c可o resultado se mostre con珊ituoso com os outros valores abrigados no

texto constitucional e nao levados em considera95o pelo legislador. Essa situagao ocorre

exatamente quand○ 0 legislador atribui urn peso demasiado a um魚tor de disc｢fmen''･39 40

6. HOMENS E MULHERrs sÅo IGUAus EMDIREITos E OBRTGA〔二6Es'プ

(ARTIG0 50, ENCISO I, DA CONSTITUICÅo FEDERAL)

0 inciso工do a丘5° da Ca巾a Politica, ao se erigir como urn desdobramento do

princfpio da igualdade, plasmado no pr6prio capz//, reforga a vontade do constituinte de

que nao sejam mais toleradas discriminag6es pelo sexo (o que inclusive se reflete em outros

dispositivos41).

A prop6sito, esclarece JOSE AFONSO DA SIIJVA que "nao e sem conseqtiencia que o

Constituinte decidiu destacar em un inciso especifico (art. 5°, I),卵e /7o/7タens e mu偽eres諸o

igz/aJ‘f em d/‘rei/os e obrigr誇eLJ, /了os /er〃7os cねs/a Co′諦/.tu‘姉o. Era dispensavel acrescentar a

cl各usula正nal, porque, ao estabelecer a no皿a, por si,埼estava dito que seria `nos temos

desta Constitui確o'. Isso 5 de somenos importancia. Importa mesmo e notar que 5 uma

regra que resume decadas de lutas das mulheres contra discriminag5es. Mais relevante

ainda 6 que nao se trata ai de mera isonomia fomal. Nao 5 igualdade perante a lei, mas

igualdade em direitos e obrigag6es. Significa que existem dois termos concretos de compa-

ra確o: homel7s de urn lado e m初eres de outro. Onde houver urn homem e uma mulher,

qualquer tratamento desigual entre eles, a prop6sito de situa亨6es pe直inentes a ambos os

sexos, constitu壷uma in龍n8encia constitucional''.42

Pois bern, retomando ao texto de lei examinado, art. 5 °, par5grafo心nico, da Lei 3373,

percebe-se que ha tratamento mais benefico e complacente, inclusive de vies patemalista,

dispensado as filhas mulheres solteiras e nao ocupantes de cargo pdblico, vez que estas

nao perderiam sua pensao temporaria ao atingir 21 (vinte e urn) anos.

Ora, a quest5o que se coloca 5:



Tal tratamento diferenciado - em que mulheres gozam de mais direitos do que ho-

mens - sejustifica? Se mostra razoavel? Perante a ordem constitucional vigente se susten-

ta c○mo legitimo tal discrimen?

E a resposta que aflora, naturalmente, indica urn caminho negativo.

N肴o mais se concebe discrimina確o de tal ordem, por raz5es de sexo, quando h○○

mens e mulheres sao iguais em direitos e deveres, POR ORDEM C.ONSTITUCIONAL.

Entretanto, quando da elabora9ao do referido diploma, em 1 958, a situa確o feminina

era outra. E, portanto, qui車, o discrimen se sustentasse inclusive assumindo carater de

amparo e, por que n5o, dejustiga.

A mulher desempenhava un papel que podia variar entre o de fllha, m蚤e ou esposa-mas

ausente, em sua grande maioria, do mercado de trabalho. E, nesta condi辞o, sempre vivendo sob

a esfera de prote辞o de uma figun masculina, que lhe orientava os passos e as decis5es.

0　Direito 5 testemunho irrefutavel dessa condi確o de submissao, ate mesmo de

incapacidade de fato, em que se encontravam as mulheres.

Varios sao os exemplos que se podem elencar. Apenas a t血lo ilustrativo, recorde-

se que, ate o advento do Estatuto daMulher Casada (Lei4121, de27 de agosto de 1962),

para que a mulher casada pudesse exercer o com6rcio, em seu pr6prio none, se fazia mister

a autoriza確o marital.43

Tambem o inst血to dos bens reseⅣados indicava uma posi確o da maior缶agilidade

feminina. Alem do marido ser o chefe de familia, detentor do patrio poder, administrador dos

bens, responsavel pela manuten9ao da famflia ("ja que lugar de mulher era em casa"), lhe

cabia o direito de flxar o domicilio da famflia.4J

Inclusive, n着o era apenas no ambito das rela亨5es civis que a mulher era considerada

cidada de segunda classe, "carente de prote辞o".

0 art. 35 do C6digo de Processo Penal dispunha que amulher casadanao poderia exer-

cer o direito de queixa sem o consentinento do marido. Interessante observar que os crimes

sujeitos a a確o penal privada, que demandam queixa do ofendido em lugar da den心ncia pelo

6rgao do Ministerio Pdblico45, sao, basicamente, aqueles em que o bern da vida tutelado 6 a

honra ou a liberdade sexual.46 Desta foma, a mulher poderia ser o sujeito passivo (em linguagem

penal, o ofendido), mas era a seu marido que caberia a decisao de buscar a persecu鋳o penal! ! !

Assim, se a liberdade e independencia feminina lhe eram tao tolhidas, pela pr6pria

sociedade que lhe concedia urn segundo lugar, nada mais razo各vel que fbssem concedidas

毛mulher, pelo memos, ce巾as "compensa亨6es''･

E, mais, se solteira, a mulher, como no caso em tela, como poderia se manter, se

faltasse o apoio familiar? Poder-se-ia, entao, considerando-se o contexto hist6rico aponta-

do, ate se admitir como razoavel a distin確o de tratamento erigida pelo paragrafo dnico do

a巾. 30 daLei3373.

En廿etanto, novos ventos sopra｢am!

Efetivamente, aquelas Cram outras 5pocas, onde o pr6prio ordenamento juridico

acolhia tais distin96es. Estas de最nitivamente se viram sepultadas com o advento da novel

Constitui確o Federal que inaugurou uma nova fase de igualdade entre homens e mulheres.
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Com o movimento de libera9ao氏minina e novos espa9os sendo c○nquistados, as

mulheres saham de casa, deixaram as asas protetoras de pals e maridos, passando a assumir

identidade e vontade pr6prias.

Hoje, o mercado de trabalho 6 disputado entre homens e mulheres quase em mes-

mas proporg6es47. As universidades nao s蚤o mais redutos masculinos. Ate mesmo ativida-

des tradicionalmente masculinas sao desempenhadas por representantes do sexo femini-

no, tais como: o血tebol, o policiamento, a condu確o de vefculos de massa, o廿abalho de

宜entista e muitas outras mais.

E claro que nao se quer afimar que nao existem mais discriminag6es - o que

revelaria uma vis5o融.z.ve da realidade -, mas a moldura legal que legitimaria tais situag6es

(como o foi no passado) nao mais persiste. A questao agora mudou de oitiva, passando-se

ao campo da efetividade dos mandamentos constitucionais.J8

E, se por urn lado, a questao da igualdade de g�觚&��G&���&�W2ﾂ�F�ﾖ#fﾒ��2��W0

co町espondentes devem ser assumidos, sob pena de se admitir situa96es extremamente

injustas e inadequadas, nao s6 face aos filhos var5es de servidor federal, mas tamb5m em

relagao a outras mulheres, n5o desfrutantes do privilegio.

Imagine-se, crd arg甲mentandzm7, numa situa肇o extremada, uma beneficiaria desta

lei, que apesar de viver em uniao estavel e revelar-se uma profissiona=iberal de grande

sucesso, continuaria percebendo a pens蚤o deixada por sou pai.

Hip6tese que nao sejustifica!

0 discrinen nao se coaduna com o princfpio da razoabilidade, acabando por macular,

conseqtientemente, o principio da igualdade.
"Como en魚ti乙ado, a proporcionalidade ext｢apola os estreitos limites da

racionalidade, como atributo de pertinencia 16gica, para se tomar uma exig��6���FR�W�V漬

1fbrio de valores considerados. Po｢ isso, qualquer ju子zo de razoabilidade acerca de

discrfmen tomado pelo legislador deve ser iluminado pelos padr6es valorativos da ordem

constitucionaL'●書9

Sob esse aspecto, na esteira do B脇c7cove;垂s境mgrgerich/, o princfpio da igualdade,

como bern acentuou o Tribunal Constitucional Portugues, identifica-se como proibi車o de

arbitrio, vale dizer, com "uma proibigao de medidas manifestamente desproporcionadas

ou inadequadas, por um量ado, a ordem constitucional de valores, po｢ outro, a s血a事をo

factica que se pretende regulamentar ou ao problema que se deseja decidir".50

Logo, 0 disposto no paragrafo心nico do art. 5° da Lei 3373 configura-se em VI’o]agao

ao valor cons仕巾cional da isonomia.

7. A SOLUCÅo coNST重TUC重ONAL

Restando supemda a ′ques悩o do disc｢fmen desa町azoado do dispositivo em exame,

que acaba por deteminar urn tratamento nao ison6mico entre homens e mulheres, n肴o se

ha丁monizando com os desideratos const血cionais, a pr6pria ordem constitucional
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desenvolve mecanismos para que a sua integridade seja garantida, de modo que essas

violag6es sejan recha印das, por forga de sua supremacia.51 52

A n着o-confomidade de un ato normativo com a Constituigao pode se operar, basi-

camente, em duas hip6teses: quandoja esta promulgada a Carta e o ato nomativo vein a

ser editado em sua desconformidade; ou entao, o atoja estaria em vigor, quando do adven-

to da nova Constitui確o.

No primeiro caso, estar-se-a diante de VicIO DE ENCONSTITUCIONALIDADE,

quer material ou fomal, e a t6cnica de defesa pode se dan nas mais variadas modalidades53.

N○ ○rdenamento p生血o, alさm de皿∞n廿ole preven宣vo, de cunho po施ic○, e売血ado,

ppelos Poderes Executivo e Legislativo, antes da edi確o da leL o Poder Judici証o tamb6m exerce

un controle, posterior e repressivo, por via concentrada ou difusa54, da constitucionalidade.

Na segunda hip6tese elencada, quando o ato e anterior a Constitui確o, o fen6meno

que se da 6 o da RECEPCÅ055 ou n5o, pela nova ordem, da legisla確o que a precedeu.

Resolvendo-se pelas regras de revoga確o, confome entendinento cousagrado pelo Su-

premo Tribunal Federal.56

E 6justamente nesta segunda situa確o que se enquadra o caso examinado, ja que

o regime previdencidrio em questao foi instituido em 1958, e, portanto, superveniente 6 a

Constitui確o de 1988.

7.1. O Fen6meno da Recep碑o coustitucional

Para MANOEL GONCALVES FERREIRA FILHO, o estabeleciniento de rna Cons-

titui確o importa, logicamente, na perda de eficacia da Constituig賓o anterior.

"[...I facilmente chegaremos a conclus5o de que toda a legisla辞o ordin餌a editada sob

os auspfcios de rna Cbnstitui確o deverd acompanhar essa Constitui辞o no seu destino. Em

outras palavras, se a Const血igfb e a base da ordemjundica, e, portanto, toda legislagあordin証a

editada durante a sun vigencia deve ter nela o seu fundamento, a cessa尊o da eficacia dessa

Constitui確o, a perda portanto da eficacia dessa Constitui確o, como perda de base de toda essa

ordemjuridica, deveria ter por resultado a perda de validade de toda essa ordemjuridica. A perda

de validade da Constitui確o arrastaria cousigo todas as nomas editadas de confomidade com

essa cbnstitui確o. Assin, a ordemjuridica comegiva, rigorosamente falando, do zero, cada vez

que uma nova Constituigao se tomaLsse eficaz. A doutrina iusiste nisso, nesse raciocinio 16gico,

porque, em realidade, rna lei 5 lei na medida em que foi elaborada segundo uma Constitui辞o."57

Entretanto, na pratica esse raciocinio nao se aplica, ate mesmo porque visando

preservar-se urn purismo doutrin餌o, estar-se-ia a instalar o pr6prio caos - diametralmente

oposto a pr6pria existencia do Direito -j各que nada, nem uma血ica lei sequer se aprovei-

taria. Toda a legisla確o teria de ser refeita.

`Na verdade, o que ocone sempre 5 que, salvo incomDatibilidade entre a le鑑islacao

ordin各ria anterior e as normas da nova Constituic着o. se considera aue essas normas ordi-

ninas anteriores De｢sistem validas e eficazes."58
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Inclusive por deteminagao expressa, ou mesmo na sua falta, desde que n肴o haja

CONTRADICAo entre o texto constitucional e a noma inferior.59

E como isso sejust甫cajuridicamente?

Isto, explica KELSEN, opera-se pelo危n6meno da RECEPGÅ0.

"Se as leis emanadas sob a vema Constifui9ao continuam a ser validas sob a nova,

isso 5 possivel somente porque lhes foi conferida validade expressa ou tacitamente pela nova

Constifuigao. 0 fen6meno 6 urn caso de recep9ao, similar a recep9ao do direito romano. 0

novo ordenamento recebe, isto 6, adota certas normas do velho ordenamento. Isto significa

que o nov○ ○rdenamento a証bui validade,揖vigor ano皿as que tern o mesmo conte心do das

nomas do velho ordenamento. A recep確o 5 urn procedimento abreviado de cria確o do direi-

to. As leis que, segundo a linguagem corrente, inexata, continuam a ser validas, sao, de urn

ponto de vistajurfdico, leis novas, cujo significado coincide com o das velhas. Essas n肴o sao

id6nticas as leis antigas, porque o seu fundamento de validade 6 diverso; o fundamento de

sua validade reside na nova Constitui確o, nao na velha, e entre as duas nao existe continui-

dade, nem do ponto de vista de outra. Portanto, nao 6 apenas a Constitui確o, mas o

ordenamentojurfdico inteiro, que muda com umarevolu確o:'6°

Num outro giro, a questao da recep申o pode ser entendida como conseqtiencia do

princ巾io da continuidade da o｢demju｢fdiea.

Exp]ica LUIS ROBERTO BARROSO que "ao entrar em vigor, a nova Constitui確o

depara-se com todo urn sistema宣egal preexistente. D甫cilinente a ordem constitucional

recem-estabelecida importara em urn rompimento integral e absoluto com o passado. For

isto, toda a legisla確o ordinaria que nao seja incompativel com a nova Constitui確o conser-

va sua efic各cia, vale dizer, 6 recepcionada pela nova ordem. Se assim n5o fosse, haveria urn

enome vacuo legal at5 que o legislador infraconstitucional pudesse recompor inteiramente

tod○ 0 domfnio c○be五〇 pelas no皿asjuridicas anteriores''.6I

NORBERTO 8〇日8工0 tambem desenvolve o tema.寝As normas comuns ao velh○

○rdenamento e ao nov○ ○rdenamento pertencem apenas materialmente ao primeiro;

fomalmente, s貧o todas nomas do novo, no sentido de que elas s5o validas nao mais com

base na no皿a血ndamental do velh○ ○rdenamento, mas coni base na noma血ndamental

do novo. A recep確o 6 urn atojuridico com o qual urn ordenamento acolhe e toma suas as

nomas de outr○ ○rdenamento, onde tais nomas pemanecem materialmente iguais, mag

nao sao as mesmas com respeito a foma."62

Desta foma, estabelecendo-se a Constitui申o de 1988, toda a legisla9ao com ela

compativel, especialmente no que tange a seus principios, foi por ela recepcionada,
"novada'', ostentando assim urn nov〇九ndamento de validade.

Aplicando-se tal raciocinio ao paragrafo心nico d｡ artigo 5° da Lei 3373, salta aos

olhos que, por sustentar tratamento disc｢iminatdrio e desarrazoado entre homens e mulhe-

res, como anteriomente ja abordado, o dispositivo apresenta-se materialmente em desa-

cordo com a nova ordemjuridica; e, portanto, por ela nao e acolhido, restando revogado.

E por que revogado?

S貧o as palavIas de VITORNUNES LEAL que respondem:
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"Parece-mos mais ace巾ada a coHe虹e que ve na incompatibilidade en廿e a lei肌te五〇r e

a Constfui車o nova un simples caso de revoga確o e n都o de inconstitucionalidade. Em primeiro

lugar, porque o conflito que af se abre 5 tipicanente urn conflito de nomas no tempo: a noma

anterior cousidera-se revogada pela promulga確o da noma posterior com ela incompatfvel.

Pouco importa que, na hip6tese, a noma posterior nao tenha apenas esse carater`de

noma posterior, mas seja tamb6m uma norma superior do ponto de vista hierarquico. A

raz着o parece clara. 0 vicio de inconst血cionalidade impo直a nulidade da lei. A lei que

ofende a Constitui9ao 6 como se n登o existisse, e sua nulidade resulta da incompetencia do

6rg着o que a editou,ja que o legislador ordinario nao tern poder para emendar a Constitui-

確o. Mas, se anoma constitucional, com a qual anoma legal 5 incompativel, forposterior

a essa, ent5o nao era incompetente o 6rg肴o que promulgou a noma legal, porque ao tempo

de sua promulgag各o o legislador ordinario n着o exorbitara de sua competencia: como a

noma questionada nao era incompat王vel com a Constitui確o vigente a 5poca, nao perten-

cia a eta a competencia do legislador const血inte, masjustamente a competencia do legis-

lador ordinario que a decretou.

(...) Desse momento em diante [com o advento da nova Constitui車o] 6 que a lei

deixa de operar, mas nao por motivo de nulidade. E sempre que uma lei opere validamente

at5 deteminado momento e daf por diante deixe de operar em vi血de da expedi9ao de uma

noma nova, o fen6meno jurfdico que temos 5 o da revoga確o, pouco importando que a

noma nova seja de categoria igual ou superior a da noma revogada".63

7.2. O Direito Adquirido perantea constitui碑o

Se anoma legal, por urn lado, ao semostrar divergente danova ordemju｢idica, n肴o

5 por ela recepcionada, e portanto esta revogada, como se posicionam os direitos oriundos

dessa determinagao legal revogada, que ja vinham sendo exercidos, estando inclusive ate

mesmo inco岬orados ao pa宙m6nio de seus t血1ares?

Poderiam ser arg証dos como "direito adquirido''e po巾anto protegidos, por fbr9a do

art. 5°, inciso XXXVI , CF, que detemina que "a lei n5o prejudica屯o direito adquirido, o ato

jurfdico perfeito e a coisajulgada?"

Em que pese a sedu確o desse raciocinio, o mesmo n5o se sustさm perante uma

reflex肴o mais aprofundada.

LUIS ROBERTO BARROSO ressalta que:
" (...) o Poder Constituinte, ao expressar-se fomalmente na realiza軍o de uma Cons-

titui9着o, nao encontra limitag6es e condicionamentos da ordemjurfdica preexistente. Trata-

se de urn poder /‘z/ridicamente ilimitado, razao pela qual existe impropriedade em pretender-

se afimar a existencia de direitos adquiridos em face de uma nova Constitui確o".64

A orienta確o de NAGIB SLAIBI FILHO 5, exatamente, neste mesmo sentido.

"Como nomajurfdica mais elevada, a constitu igao nova nao respeita a ordemjuridica

anterior- isto e, nao ha direito adquirido opon王vel em face da nova ordem constitucional,
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a nao ser que a nova Constitui確o assim disponha expressamente (o art. 49, § 2°, do Ato das

Disposig5es Constitucionais Transit6rias 6 urn exemplo de tal previsao).

Tal conclusao decorre, t着o-somente, da ap置ica肇o do princfpio da supremacia da

Coustituigao perante todos os outros atos jurfdicos."65

PONTES DE MIRANDA, ao eusinar sobre o pri�8ﾌ樗｢踉�IN��fﾖVF��F��芯i挺ncia d鋤

J.egrcrsju男'J;Gas col諦i寂clona応, lembra que o principio geral de veda確o da retroeficacia das

leis n肴o se fiz inpor a Constitui9吾o, vez que 5 ela que o contem (ao deteminar que "a lei n5o

prejudicaねo direito adquirido,..", no art. 153, § 3°, da Constitui確o de 1967, com a reda軍o da

EC n° 1/69 - hoje, dispositivo repetido no art. 5°, inciso XX対I, da Cons宙ui確o de 1988), dai

se concluindo que nao e preciso vir explfcito na Constitui確o que sua incidencia 6 imediata.

Mais adi狐te:

`Desde o momento em que se inicia avigencia de rna Constitui確o, as leis que a con廿a-

riam nao sao mais invocaveis parareger fatos que ocorrem durante ela. Cortou-se o tempo. Em

ma駕ria de competencia, a entidade estatal que deixou de ser competente viola a Constitui軍o se

exe｢ce qualque｢ poder que se a証buiu a ou血a entidade (...). Mag, pain que o en皿ciado

constitucional seja invocavel,��&V6�6������VR���FW⑦��6�7F�+&6柳��ﾂﾂ�Vﾒ�6WR�6�FVFF��W7F�GV�

a incid��6���蒙VF��F�ｲ�"���VR���7W��'FXｸｷF�6��F��&Vw&�ｧW&芳�6��6�7FｧGV6柳��ﾂ�6R�6������跼

momento em que incide a Constitui亨5o, ou esteja a compor-se, ou nele se tenha de incluir o que

ja era suporte鰹tico de regrajuridica anterior, de que resultou direito adquirido. Portanto, o que

5 essencial, para que o direito adquirido seja atingid｡, 6 que haja加coi岬c#ibi/idc7de entre a

pemanencia do direito adquirido e a incidencia do novo texto constitucional. A Constitui確o,

l鋤��7"ﾂ���R�F率W#｢�$f�6��W⑦也F����F�&V友��FR�V詛友WVR"ﾂ��ﾂ���V��2ﾂ����V躔觚&�ｦﾖ��F�0

direitos de propriedade, retirar da enunera確o dos direitos rcais sobre coisa alheia o direito de

enfiteuse. Ao incidir tal texto constjtucional, nao mais ha titulares de direito enfiteutico, sem

necessidade de qualquerfomaljdade para o efeito extintivo. Todos os direitos adquiridos, os de

enfiteuse e os deconentes de algum ato que sup6s o direito de enfiteuse, foram cortados, no

momento da incidencia da nova Constjtui確o, pelo texto constitucional".66

Corroborando ao queja foi dito, "nenhum ato iuridico､ estatal ou Drivado. lei gen5-

rica ou abstrata. ou manifestacao de vontade individual e concreta言nclusive sentenca

transitada em iulgado ou outro ato iurfdico Derfeito. Dersiste na Droduc盃o de efeitos se o

seu conte心do. mate五almente､さincomDatlvel com a nova ordem consti血cional''.67 68

Por outro lado, se o direito adquirido, ainda que contr誼o a nova Constitui確o, fosse

preservado - sem qualquer referencia a sua manuten碑o, no novo texlo, simplesmente por ser

direito adquirido - se reconheceria que a nova ordem coustitucional estaria sempre atada ao

velho ordenamento, por grilh6es inquebrantaveis, quej amais admitirian uma renova碑o total.

E a nova Carta Polftica, simplesmente, transmudaria-se em veiculo de repeti95o, cuja

for9a criadora origin紅ia estaria seriamente comprometida e seu poder de reestrutura肇o

politica, social ejuridica impotente. 0 que, por si s6, descaracteriza a pr6pria Constitui確o

como instmmento魚mdador do Estado.

Dai o direito adquirido que materialmente violar noma constitucional s6 sera pre-

seⅣado se houver EXPR且SSA DETERMmAGÅo no novo texto const血ciona重- o qual

gozara de legitimidade ja que oriundo do poder constituinte.



Logo, a invoca確o de direito adquirido, para preservar a percep碑o de pensao tem-

por各ria, por aquelas beneficiarias, maiores de 2 1 (vinte e urn) anos, so喜teiras e nao ocupan-

tes de cargo pdblico defmitivo, fenece frente a proibi確o de tratamento discriminat6rio por

motivo de genero.

No confronto entre a regra do paragrafo心nico do art. 5° da Lei 3373 e a norma

c○nst血cional do a巾3°, inciso I , PREVALECBRÅ SEMPRE 0 MANDAMENTO CONSTI_

TUCIONAL, pois inexiste direito adquirido perante a Constitui車o. 69

Em outras palavras, nao e possfvel que privil5gio decorrente de noma legal antece-

dente, n肴o recepcionada pela Constitui確o superveniente, seja mantido.

8. CONCLUSAO

As reflex5es quanto a legitimidade do paragrafo dnico do art. 5 0 daLei 3373, de 12

de mango de 1 958, perante a Constitui確o Federal de 1 988, indicam para a viola碑o da ordem

constitucional pela noma ordinaria, que macula o principio da isonomia, por estabelecer

tratamento diferenciado desproporcional entre beneficiarios mulheres e homens.

Dai a relevancia do papel dojuiz, ao cultivar a vontade de constitui肇o, velando pela

integridade constitucional e, assim, conferindo-1he a eficacia que procura imprimir ordem e

confoma確o a realidade polftica e social.70

Desta foma, tern-se que, no mundo davida, a questao a ser enfrentada, principalmen-

te pelo Judiciario, agente mediador entre a vontade constitucional e sua efetiva9ao, quando

chamado a solucionar lide a este respeito, pode se apresentar sob dois aspectos pr山cipais.

Num primeiro momento, a argni嘩o no sentido da confirma商o do recebimento da

pens肴o temporaria por aquela beneficiaria que, implementadas as condi96es exigidas na lei,

ja dela usufruiam, antes do advento da Carta Polftica de 88, e que pretendem manter seu

stat7/s qz/o inalteravel, sob a alega商o de direito adquirido.

0 segundo aspecto a ser considerado diz respeito a filha - que teria apenas mera

expectativa de direito quando da vigencia do dispositivo discutido - e que, por ocasiao da

morte de seu pai ou mae, funcionario pdblico, mesmo ap6s apromulga碑o da nova Consti-

fui肇o, pretenderia concretizar essa expectativa, em direito subjetivo, visto que a condi碑o

para a aquisi9着o do direito, como estabelecido em lei, teria se implementado.

Em ambos os casos, quer na impossibilidade de invoca確o de direito adquirido

perante a Constitui確o, quer pela nao-recep確o do dispositivo infraconstitucional, e sua

conse(坤ente revogag肴o, caem por terra estas pretens5es, por ausencia de fundamentagao

juridica, como, previamente, demo皿strado.

Donde conclui-se, por fim, que, para aquelas que vinham usufruindo desse privil5-

gio ou que pretendiam鳥ze-lo, "ACABOU-SE 0 QUE ERA DOCE'', pois "homens e mume-

res s着o iguais em direitos e obriga96es''!
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8 j de se ressa//ar gwe os jreγv/.dores p筋//.cos c/’v/‘s言n casu, s∂o卵feγv/’dores da Aめn/.n/.strafdo

p紡Iica d!’re/a, dcrs側/a華/ias e cねsf//7dc/�fW:R�f芳R��&ﾊR�3陳�4b�:V2��7(<����"ﾂ�ﾆV���#�:P
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el cardc/er #o #o聞ativo de /odo prec印/o col7s.lilt/ciona/... ” pc/ra comple/ar g~/e "����W&���程��F��Vﾀ

pr/.7!cip;’o es consti’/zicio/7a/, por ser c7bslra｡c/’o’�FR�梯�v��&�鬻末��6�w2���6薬6�������'�程R��9&7%��&���4P

dice gz/e Iron pri�2糢�薮2ﾂ�FW6��7'&V6R��9H2��'2��fF���坊F2��FR�I/ｷf��"���"����f�粐�(ﾋ趙�f���Mﾒﾇ�ﾆR������ﾅﾐ
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J/ "E励s!//??a.. d毒v/.do南o padece g!/e, c7o fe c.!f//)pr/.r !/;77a /e/., /odos os crbra/7g/.dos poγ ela /7do de

re｡ebeγ /ratamento par雄cac/o, sei7do cei･/o,�汀v��2�ﾊB��2���(-ﾓw&薬�F程���ﾄ乏��v��Rr��b�ﾆW&F程��FR�&� 

d/.sc/.pl/.has i/’γersas para si/I/af6es eq~/iva/e/1/es ”, ob･ ci/., p. /0･

2'"colo｡ar /o prob/e/77｡/ dc=’g!/c7I｡cfde perante cr /ef’, G ｡o/oc'ar J/’/)ip/esme′7/e q!/e o∫ 6rgdos de

午p/J’c'af6o do d/’rei/o /7do /G//] o dire/’/o c!e /ol7/a/. e/7i co/7siderafdo Je/7do as d/’∫//’/7f∂es /e/’/as Jias

pro’p��f�2��ｨ�g2��$�ﾂ��f:�"ﾂ����鬻R�6R�&VB���7"��2��v�"�b��b�jb�2�Uﾓ�R����"��b�2����f��F��&VwR��&h�fF�FR�F�

午plJ’｡afdo do df’reito em ge/`al,. prf’nc/’p/’o qz/e e’/’m｡/?enle cr /odd ordem j!/〃’dica e o princ互7j’o dcr

/egcJIic7cJde cz ap/ica碑o cねT /e/‘s., g彬か’//7a/7e/71e a /odcrs as /eis - em o活ros /emos, a princ/I)J’o de gz/e

as ;cor〃ias deve/7] §’er aplic'aくねs co/7/or//7e c7s��"��2rrﾂ���VB�6R�6�����ﾒ�薬ﾂ��*R�6梯篦������R�踉�ﾖW6ﾃsv�

sen存’do, Carlos Ari S棚d/e/d, ob. ci/., p. /61.
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des/’gwa/’s.? Em枕肋a.. q!/al o cri/e'rio /egi//’//7a//7e/1/e mal7ip!//dye/ - fe′7I ｡grcrvos a j’fono′7}ia - gi/e

a!//or/‘za dis柄g~//‘r pessoas e fi/I/ac6es eil7 g/`!/pos apcJrlado∫ para j諦s de /rala肋entos ji/rJ’dicos

dive′嶋os.? AJ7����r���XﾌB帽�f6乏�FR�殆"��ﾈ*�8,ｷfV2�4｢�Yy�������FR�8,ｸ�v殆"���7&FR�3v5ﾒ�F��7"�B��ff7&刔ﾘ�`af∂o

de si/1/af∂es e de pessoas, Jem 7!/ebrc/ e ｡gress廓o c/os o阜ieliiios /rc//7ゆIndidos����<�匁4��役

Cons/j’/�2��f����J���6���f畑�f���rrﾂ��"��2��R�ﾂ������

〃 Ibidem.

j5量bidem, p. 18.

-’6 Ibidem, pp. 47/48.

-’7 p/./#en/a嫌no, D/.re海P/ib//.co Bras/./L././o c A/I(;//.蹄/# Co/is.//.面.fGo加/岬か/.a. RJ.o ｡e /伽eJ.ro,

1857, p. 424事

J8 para in? rna/.or apro/Mda′7ie���6�'&R�������2��g����F��&�+&��"�梯襷7*�R������&���&4｢ﾖ�v����4ｪ�Rﾂ�f芳P

SIL7a′7a de ro/ec/o Barros, ob. ci/.,�����2�

29 ob. c高p. 2]o.

3°栃ste sentido言bidem.

3/ A Lej. #° 9.784, e朋fe|/ ｡r/. 2°, co/7sagra e.¥.p/.es∫a/77e/7le o f)r/./7｡/'p/.o宛j?γoporcJ.onal/.dade como

orie#tador da a/iγiddくねac/mi/7/’s/ra/iva dcc`isc;/-ia.

I: vide朋H° /8.331, Z7C ;7°5･232,柚;7° 930,雌t7° /.077,柚i7° /.054, ,4D/�焉� 855-2, AD/���s��

966-4/9J8-3 e AD/#. /7° /./58-8.

嵐pec7’a/me庇e Ho roc`ante c7os dire/’1os/!//7cね/))e/?/a/’s, pal･a q!/e sc!I co/7Ie毒do fq!Ie dc/諒’do com

//’研’/af6es cz d/’rei/os j王/ndcγ/17el?/a/’s', a仇/e'(/胴f(7o /I･ad握｡ e.¥./’gG/Jc'ia de g!/e os meios crdolados Je/’c肋

や手apr/’ados a co#seci/fdo dos o/ie/ii7os prele/?d/’dos,. o p/.ess!/poslo cね/icc撮●i〃a〃e e’gi/e cl medida

res/ri/iva se/’a ind/’坤en∫diJe/ a co/7serva(婦o do p/.6prio ol/ de oI//ro direi/o f//7`ねme/7/a/ e g!/e�v�

possa irer sr暮/bs雄���fG"���"����&��没程4梯�ｦR���R�6�"ﾂ��v�2��乏��2�v����f�64｢ﾂ���Vﾆ���&����ﾆ6薬ﾂ���2���R���f�

Jc/!庇/a res/ri/o, po/7dera-se c7 c.ai.ga de resl/./’fdo eii弓i//?申o dos re5i///ados, de maJ7eJ’Iのcz gcrγal7/i7`-

se 1/rna eql/ci〃;′7事e d/’s柄’bi/i印o de o‘/7~Is '', Si/ニa/7a de ro/edo Bar/os, ob･ c/‘/., p. 210.

棚J/?car c7mbas伽/’de’/’｡s sob聞de/7o/用’/7ador col)JIMi. NGo g’es/rc//?/Jo, e/JJ /cJce disso,争le ｡lg!//7s

/en/Ja/)再!Js/e���F��Y_ﾆ7$ｦr��y6�6�6芳��r������&��j���g�薬�F����fw｢���8ﾞ�R�6�6�w&�����&匁2��g�ｨ�f��F�

prpporcJ’o��ﾄｨ�fG&FRﾂ��2��砺���8,ｸ*���FR�ﾇ&W"�幡W&2�9v亦����｢�4｢�F��fR����2��2�ﾂ�6�KTｨ�fFW&�N�����V6X��F9/ｦP

Je !’mocd-/cz icomo cr/’/e’r/’o par｡ a/er/’fGo dc7 /egi//’/JJjdade d｡ dJ/ere/!c/’af∂o cね/raja/J]e/?/os cz pessoas

a/e’en/Go /idc榔em ic花n/i｡a posi佃o�ﾋ�&芳7籔ﾂﾂ�����jP

35 ｡b･ c).4, zzp. /84//86.

36 cj: Rober/ 4/e利, apud S'if三aiia c/e ro/cdo BcWos, ob. c/./., p. /88.

37 Ibidem. p. /89.

当dem, Ibidem.

j9 s!L7crm de ro/edo Barro∫, ob. c'/./., ,D. /95.

/’mpede, e/e杓a′ne所e, g qife cr ordel7! j~Ii.肋’ca pro/JJova detreq���W��*�<VW2�H�W�;//‘bradcrs, a/ea/6〃’｡-s

o��糘�ｨ�d刔����W&�F�2��6W&"��6r��b��v����FVｧ&W�梯��W�3w&��6���w｢�襷���ﾖHﾆf2��R��tｨ�f6��h-ﾆV貳R�2��&�&F匁�F8�0

i′l7裏ele〃タen/o dJ’scrj’面na/c;rio ozUy’e/ivc7//樹?/e cr/erlve/, qile p伯●/igね, co〃甲rapo′cl‘ol請/i祐cね,博/ores

αbγ;ga初∫ /重o J縦to ,co朋/i/f/c/.o;重a/�駝糲�fv棉Vﾂ�をL団e′#/庇4 /LJ/.�ﾂ�問�$E���都つ����cも

'/ vide ar/s. j°, /V. 7°, ,Y批, e 226, j j°, ｡｡ Or

Co砂子a-_se a posif6o de Lz//’s Rober/o Ba/.ro∫o, c7o e77/ender q!Je "o 7裏/e ele /pr/‘nclz?io da J’gr/alあcね/
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Jュob. ciらp. 2]2･

J3 vide or/. 4° do Co’｡/.go ｡on7erc/.cJ/.

J/ vide cJrls. 246 e 233 c7o Cc;J/.go C/.v/./, r鋤pec//.`ia/)ie′7/e･

JJ parcr mJ.ores J.#/o肋a帝eJ, ¥Jide ,I///.o Fc海r/./1/.��ﾖ&VﾆRﾂ��$�9*u4���XﾊTﾂﾂ�F��V4｢��ﾂ�6ﾆ�����ﾂ��

Ed. A//crs, /995, pp. /22 e feg∫.

'6 vide crr/s. /38 a /45 e 213 a 216 do C｡d7.go Pena/, re岬ec/iva′77e/7/e.

J7 co′no "in e柳]p/o dos叩afos qwe vG;77 se;7do gr7つ/7os, vide cr r印ortagem c/c招ev/.s/a ,STO E de

22/Oj/妬, sobre cz presel7fa/em/’m’/7a /7aん/c/gis/rc面ra in/cio/7a/, p.蹄.

J8 vide /所ocJz/姉o.

Jタsz/zana de 7o/edo Baγros, ob･ c/./., p. /97.

3u Acorddo��ｲ�CB�Bﾂ��R�#"�FR��[r踉��R��ィﾂ���VB��ﾈｪ��ﾒ�&��ﾃvF7"ﾂ�ﾖ����ﾂ�FR�B�&R�F��6�ﾗ2wB�M�2���ﾈﾂ�

3Oed, Coi〃ibra, Coimbra Ed: 199], 4 voらp. 250.

5/ "后a con擁.研.佃o a����&V都v��3v7"��'��2�6���7"�f�友2�R����｢��"��&�"�vRr�ﾒ�8｢ﾂ����V4｢驗薬���｢糜｢�6�

/m〔ね朋e#ta/, a conlrato jro｡ia/ gi/e as i/71egrcr/7/es dc/s Socj’edodes en/abl//｡m pain perll諦ir部ia vid｡

elJI com!ノ肋. /...) Colno a/o de rna/1//es/a〈姉o da vo/?/ade pop!//c/,, e,Tpresβdo de聞a FoberanJ’a, a

Cons勅//’(姉o e’鋤per/’or a q?/cl/a/I/er o′官do, /I//7(好o o~/ age所e eslc7Ia/. /...J H�ﾖ&W&ﾆ������g&���ﾆ�x�fRp

ensJ’#a.. Qz/e es /cr Jl/premac亨cr co/?s/i勅c`io/7al.? E��7"���'B��f9z�免�"�&R�7&4ｨ�bコ�2�FPprcJ y fubordi��6鑓�f��Vﾐ

qi/e t7e c〃c章Ienlra〃! /as��v�2�8,ｶ糯&��FR�梯���&FV�7"�ｦ坊ﾆ程��ｧ｢�"�6��j���8,ｲ�)_ﾆ匁�F�����'�程Rﾂ���)YH�g"��

de /a Con招’t紺’cJ’c;# de/ &/ado, 1///7 orde/7a〃7/’en/o de/.a de trer棚男‘5/ema coord/’nado de Horn!as

/como /o es el derec/Jo /’#/e/`/7c/c`io/7crl o co//7o /o f/e e/ derec/7o cons~′el!/di#ario o pr/’mi//’vo/ ”, NcJgib

S/cribi F/’偽o, A/Iotaf6es d Co/~��引ｩ*����C��｣塔崖�&薬�FR����V�&��VF程�&��f�&V�6Rﾂ���2ﾂ�����3�3亭

si毎a-se #o ve’r〃’ce de /oclo si∫le/Jla /ega/, jJeriti/7do co/Jzo /I/#c九//)len/o de validade J｡s demais

d/’岬o∫if6es Hor〃7c7/ivc7s･ roda Co/7sli/I/ifdo escri/c7 e r/’g/’da, co/���Rv��6�6��F��g&�6程R��W&�ﾂ�v���FP

si/periori`ねdej!/ri’dic.a cm rcla諦o ds olilrc応/e/’s, g!/e /ido pot/er6o /er e.¥./’s/gncia /egJ’/ima se co伽ela

conlraslarem ",ん/’s Rober/o Barroso, ob. ci/., p. 286.

Para I/朋esll/do rna/’s crpro/l/n〔ねdo, /¥`/cJ!Iro Cappe//e//i, 0 Co/1/,o/e Jl"//’c;a/庇Co/鳩!itilclo/ia/i//ar〃e

consti/I/cional das /e/’s..

cJ/ o `sistema d//J/∫o'言j7/o e’, ｡qJ/e/e g!/e o poder de co/?/ro/e perlel7ce cJ todos os 6rgaos

judici証os de !肋d｡do ordej7a/鵬/?/o j!/j.i’ch’｡o, q~Ie e.¥.erc`i/cr/7=’/?cide/7Ia//)ie��ﾂ�"����6�2��f�v��F7"�8,ｶ6���g67ｧ跼

`ねs ca!′sas de trz/a co/卯pe/G/7c.ia,. e

bJ o `s/’s./ema col7c.e/7//.ado', e/)I q]/e a poder de co/7/ro/e se co/7ce/]/ra, ao COJ?/rdrio, em urn

dnico 6rgao judicidrio,ん/c/i/ro Ccやpe/′e!Ii, ob. a/./., p. 67.

No Brasi/ o si.s/ema c.ol7｡e/7/rc/do e’e.¥.erc`/’do pe/o SUPRE几10 TRIBU入出L FEDERAZ,, em

abslra/o, por cJf∂es d/’re/as /proceJrsos o友子e/i1Jos/, cl//’a /!//1坤o prec/’型/a g a gI/ar`ぬcねCons/J’柄ifdo

- vide CF ｡高r. /02 e /OJ.

No卵/e /a�vR�7ｦ�R��ﾖR���8,ｷ&V6W�ﾚ6��6ﾉ��&R�&W76�ﾆﾆ�(ﾕ6R��5｢����F��兌���締&���6W"�����Y[x�f6�ﾀ

no sentido de卵e a m~o-rec印佃o de !r/JJa #or/Jia cm/erIor a Co/is在’柄’fdo m~o serJ’a m‡ sil型Ies caso

de revoga申o,. mas cro co/]/rdrio eslar-se-/’a c/ia/7/e de�ﾖ��匁6�/ill/c.iona/idade機/peγvem’ei7te.

月短a, por s!ノa veg, possi’bi/i/aria I/moo/7/ro/e por所a de c準do d/’rela, co passo que dq�Vﾆ�>ﾆ��ﾆ��

a dive′gGncJ’a /e朋e/eJ7os prd/ic`os relevali/es.

0 SUPREMO TRIBUML FEDERAL jd se pos/’cio〃ou #o JJe/71ido dc持evoga申o ", co#/oγme

mam/e∫icJ挿o en:ara〔ね#a AD,/7･ /了389-RO, Re/. M/’/7. O｡/avio Ga//o/〃’, RTJ /40/382.. "A涌｡o〃7pa在’-

bJ’/J’cJ｡de en/re c! /eJ’e o /ej:/o co/7s/i/!/cio/7a/ ir!/perve/lie/1/e /’mporla s!/a revoga〆o. P/.ecede]7/es do

STF''.



E rna;’s, "A maioγ;’a, co;7s/i/紺’dcr pe/os o/’/o vo/os resta/7/es,重r/?ioi/-se #o e#tend/‘mento cね叩e

a #do-γecep?∂o da��&ﾖ��9lｦW&薮"���"�匁6�����f&粕｢��,ｶFXﾊF�ﾆW"��f���6�cJ ordem con捕’/章でci’ona[

s岬erve部’enle reso/ve-se en出in岬/es ,evoga誇o, a c!//’a declal■a佃o /7do se presla cr叩a’o dJ’,eta cね

incons/ih/ciona/idade ". Ci//?7prindo ,es∫allar研/e o MJ.n. Sep)7/veda Per/ence resto乙I ve〃c/’do.

r,�ｨ蛤6ﾖR���6��&�X�g'6��ｦB�W6ﾆB�FZ�芳芳7"��Vﾆ��2���&X�dｦ��ﾒ���������6�&W&��ﾂ�WfV謔���V蹤Rﾀ

col7hecer de ｡誇es dire/as por J’/7c`ons/i/!/cional/‘cねde部/perve/��fR��ﾂ�R�2���>ﾆ���4ﾇ"���<����fﾗ��76�&牝ｨ�f2�7&FP

/’ilrJ’d/’｡a do ped/’do - por ,aエ∂es de c.!//7/7o prd//‘co, cz //iale'ria fer(子/rcr/ada�W6ﾆR��&�&�u6��6�｢�����6�

de Hdo-rec.ep誇o, por revoga申o. Ressa/iJc//7do-se c/penas c=/ive/.gG/?cia crvel71crda.

56 vide nola acima･

57 |n D/.re/.to Co/章sti.面c/.o妬/ Co/7卵子w(/o･ S｡o Pa!//o,劇/.loγa da C//i/.verir/.dude ｡e錆o Pa"/a, 1974,

pp. 11∫/116.

58 Ibidem /grz/OZJ-JJeJ.

Observa Lz/is Rober/o Barroso q!/e "...���"��6梯�W2�,���&�ﾆ�"�F��&V6W�N�｢�pm prJ’ncJZ"’o

pac/坊calneri/e crc`a/ado, c7pesar de /ido gsc`ri/o /v. Ca/’o j¥猶rJ’o dcr Si/i′a Pele;ra, "Direi/o Cons/ih/cional

/7?/er/emporal ''言n Re所.s'ねForL./l∫e 304/2?). A Co/7s/i/1/i姉o por/!/g彬sa, /o`ねtJia, /omo!/-o expresso

no crr/. 293, onde se /G.. "0 direi/o c7/7/erior a c/7/radc/ em v/’gor c/cr Col7s//’/研’�7��踉�ﾖ�蹤X�fﾒﾗ6Rﾂ�FW6FP

q基ie��ﾖ��6R��f��6�wG&G&薬�B�6�6ﾆ碇程�.薬��-ﾈ,ﾓv�2�����b�2��g�鑓�vR����2踐�62�&�F�2�rrﾂ��"��6梯篦����#ビ�

60 In rcor[.a Ge7]g糊/e 4/g/Df.rf.伽e dLJ//a J初o. p. //9, apud Mc7/7oe/ Gonfa/`ies Fem沈高/./Ao, ob. c/./, p. JI8.

6/ ｡b･ c/./., p. 287.

6士n rear/.a do Or〃e′mタe/r/o加f’/I/.co･ Bras/’//.a, U/7/.vets/.c闘e ｡e Brcrs/’I/.a, p. /77.

6; |n "�R�2�6�ﾇ�ﾈ�R���&W2�B��6��訝詈u定�6�"ﾂ�$I�ﾈ6ﾙ_ﾃs偵3���

a ob. ciらp. 3]2.

億ob. cit., nota 52, p. 66.

66 |n Com飢tdrJ.os a Co/]s//.面.印o (/｡ J967 com�T2���S停�(;�B篳ﾋV�����程��&Wd｢�/a dos rr/.b!//ia/.J,

6 /o7?Jos, /omo V/, /97イ, pp. j93/39イ.

67 Nag/.b S/aJ.b F/.//70, ob. c/./., f). 67 /gr//o!I-SeJ.

68 poγ o!所o /crdo, "e'ev/.c/e〃′e c/I/e, irc o a/o se csgo/oi/ c`o′ilp/e/a/)ien/e #a orde/n j�"��fB�6��9lｦW$｢踟"�P

ne/1/7!m e/eJ’/o de/e re/na/1es｡ez/, /7奇o se/.a /ocado pe/os e/ei/o∫ dc/ /ioi7a Col7sli/肌‘f∂o g!/e cJ/’呼o/7/7a

d/Jere#/eme/7/e "言dem言bidcm.

e/a pro’pria ressalva ”作ct'/’J/a r,ii7ICJj’/r����ﾆ���'&b闖7(�ﾆ窒�6碇ｦ6������ｲ����bﾂ����c�"ﾂ�&R��ﾒ��b���6�7ｧ&W2�ﾒ��｢陳�

"ncz-o /7d d/’′一e/’/o adgz/irido co/7/ra /e,¥’/o ｡o/7sli/!/cio/7c7/, res!///e ele do poder ｡o/Is層’/!/i部e origi肩rio o!/

derivado ''笹e頂‘sta rr症餌ra/ f/LJ J雄f’f/)rf/(/cl/ici‘ci /7° //4, p. 237, Re/. Moreira A/¥7esJ.
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ADⅣⅡSSⅡ∋ILⅡ)ADE D OS RECURSOS :

C ONSIDERAC 6ES

Arna賞do Estelγes Lima

下手ice-Presidente,- TRF 2a R.

Confbme a正541 e止cisos do CPC, os recursos ex廿aordin各rio e especial, mos casos

previstos na CF, ser着o intexpostos perante o presidente ou o vice, do Tribunal recorrido, em

peti96es distintas, expond○ ○魚to e o direito, demons廿ando seu cわimento e dando as

raz6es pelas quais sepede arefoma da decis5o recorrida. Segundo o art. 102, IⅡ e alineas,

da C耳o REさcab王vel, em tese, nas causas decididas em心nica ou心ltima instancia, quando

a decis肴o contrariar dispositivo da Constifui確o, declarar a inconstitucionalidade de trata-

d○ ○u lei危deral oujulgarv机ida lei ou加o de govemo local contestado em魚ce damesma.

0 REsp. aseutumo, pelo a正105,工量工e al王neas, e cab王vel, emp正ncipio, nas causas decididas

em dnica ou dltima instancia, quando a decisao contrariar ou negar vigencia a tratado ou lei

federal;julgarvalida lei ou ato de govemo local contestado em face de lei federal; der a lei

federal interpreta確o divergente da que lhe haja atribufdo outro Tribunal.

0 prazo para interpor e responder atais recursos 5 de quinze dias - art. 508, CPC -, n肴o

se esquecendo, ainda, quando for o caso, dos arts. 1 88 e 191. Quando o recurso se fundar em

divergencia血terpretativa, o recoⅡente tern o 6ms de atenderえs espec窺cas exigencias do

paragrafo血ico do art. 541. Decorrido o prazo para contra-raz5es -art. 541, mos temos do seu

§1°-, os autos serao conclusos para a admiss肴o ou n5o do recurso, no prazo de quinze dias,

em decisao fundanentada. Como se verifica, a lei faz tal exigencia de foma inperativa, cogente.

Alias, o eg. STJ editou aS心mulan° 123, asaber: "A decis蚤o que admite, oun各o, orecurso es-

pecial, deve ser血ndamentada, com o exame dos pressupostos gerais e const血cionais''･ Em-

boratal decis肴o seja, essencialmente, provis6ria, pois sujeita ao reexame da instancia fmal, ha,

sem d心vidaつju工zo valo輪tivo, relativ狐ente discricion各rio, do seu a血〇㌦ ao emiti-1a, ex抑止狐-

do-se os v和ios aspectos enfocados, que podem ser de natureza const血cional, legal, regi-

mental oujurisprudencial, bern como, de fato, probat6rio. 0 fin b怒ico da referida exigencia,

para n6s, consiste na filtragem que a lei deseja se fa9a, no encaminhamento, ou nao, de tais

recursos, tendo em vista a inpossibilidade de os Tribunais destina胎rios (STF e STJ)julgarem

todos, considerando o seu grande ndmero, aliado a circunstancia deja estar a decis5o recor-

rida, na maioria dos casos, em principio, ham6nica com a ordemjuridica /ato fens��

Conforme art. 544, caso seja inadmitido o recurso, caber各agravo de instrumento, em

dez dias, para o STF ou STJ, confome o caso. Em regra e a despeito da altera確o que aLei

n° 9. 139/95 introduziu no art. 528, do mesmo C6digo, aqueles Tribunais tern entendido nao

competir ao Tribunal de origem negar-1he seguimento, ainda que intempestivo (ver工nfbr-

mativo sTFn° 161 eReclama碑o 445-AM- STJ-D/de 03.1 1.97).
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Sua deser9肴o (魚Ita de pagamento de custas e/ou despesas, quando devidas) pode-

r各e dever各, no entanto, ser declarada, confbme precedentes, em RTJ 142β 85 e RSTI54/67,

tendo, alias, a la Se確o, ao decidir a RCL 328/PA, rel. em, Ministro CESARROCHA,五mado

n着o invadir a competencia do STJ "... decis肴o proferida por Presidente do Tribunal de

Justiga que aplica a pena de desergao a recurso". Penso que os requisitos objetivos (to-

dos), para se recorrer, deveriam ser examinados nojuizo de admissibilidade, em aten鋳o a

economia e utilidade dos atos processuais, pois tal 5 mais 16gico e racional, atendendo, na

generalidade dos casos, a celeridade, este grave problema dojudiciario, n肴o fazendo sen-

tido encaminhar aqueles Tribunais urn agravo evidentemente intempestivo ou nao prepara-

do, por exemplo. Eventual exorbitancia ou erro, em prejufzo da parte, o que constitui exce-

確o, encontraria, em outro AI, na Reclama9着o ou ate mesmo, em casos excepclonais, no

MS, instrumento adequado para provocar a corre碑o do desvio, pela corte c7d邸/eli7.

A decis着o que admite o recurso e irrecorrfvel, podendo, quando muito, ser objeto de

embargos de declara確o quando manifesta, por exemplo, a contradi確o entre seus funda-

mentos e a conclus登o. Confome Sdmulan° 19, do TRF da2aRegiao, detal decisao, seja em

que sentido for, n邑o e cab工vel agravo regimentaL

Diversamente, o recurso ordinario, segundo art. 540, tera a sua admissibilidade e

procedimento nojuizo de origem, semelhante ao da ape宣a確o e do agravo, pois a remissao

ali feita aos capitulos 11 e Ill, do T血lo X, conduz a tal resultado. Isto equivale a dizer que,

emtais hip6teses, ojufzo de admissibilidadeさ】nais vinculado,南o exigindo, assim, maior

fundamenta確o. E oportuno lembrar que o RO para o STF 6 cabivel de decis5es denegat6rias

de habeas colpz/s, mandado de seguran9a, habeas dc7ta e mandado de injun辞o, decididos

emdnica instanciapelos Tribunais Superiores (CF, 102, 11, "a"); caso adecis肴o sejafavora-

vel, o recurso cabivel, em tese, ser各o RE (CF, 102, Ill); se se tratar, por5m, de decisao em

processo que examine crime politico, seja qual for o resultado dojulgamento, sera cabfvel

recurso ordinirio (CF, 102, 11, "b").

Por outro lado, cabera RO para o STJ quando decidido, em dnica ou心ltima instancia,

o habeas co′pz/s, pelos tribunais de 2° grau, se denegat6ria a decisao; e, quando, em dnica

instancia, forem decididos, tamb5m negativamente, os mandados de seguranga. Caso se-

jam, todavia, favoraveis as decis5es, o recurso adequado sera o especial. Tratando-se, no

entanto, de causa envolvendo, de uin lado, Estado estrangeir○ ○u organismo intemacional

e, de o血o, municipi○ ○u pessoa residente ou domicmado no Brasil, o recurso pr6prio ser各,

seja qual for a decisao, o ordin各rio. Esta e a inteligencia que extrafmos do art. 105, r∫ e

alineas, da CF. Na pratica, 5 comum e a experiencia revela: a falta de aten確o para tais

preceitos leva, muitas vezes, a interposi確o de recurso inadequado, daf a lembranga, ora

feita, no intuito de alertar que 6 necessario maior atengao quanto ao recurso adequado.

Como se ver沌ca, a decis蚤o餌Idame｡tada, no caso, tern sua utilidade evidente,

concorrendo no sentido da triagem dos recursos, com o nitido objetivo de agilizar, dentro

do possfvel, a defmitiva solu確o dos litigios.



"ALGURAS CONSIDERAC6ES SOBRE OS
′

∫U工ZADOS ESPECIAIS CⅣEIS FEDERA工S''

Alberto Nogueira Jr.

p presenteかaba偽o e'zm7a ad即tafGo de pales存'a reaJizada no

C/t/be dos Aれ7ogados, e/72 21. 05.99, no paJ.nel "4C放滑0.4` JひSHCA..

julz4Dos EspEc規AJS cJ'V馴s, ARBI批4 G勤4 TUTELA

JU尺ISDICJONAL D∬唱RENCL4DA ”, z’7?Zegrante do fel77a `'JN0 V4 C6那E

PER騰ECHV4S ”, objeto do `年でS'/MPC5sJ0 NA C[O棚L DE DH狙[TO

PROC礁SUAL α況L ”./

0 advento, em futuro pr6ximo - espera-se - da institui確o dos Juizados Especiais

Federais, objeto da Emenda n° 22 a Constitui確o Federal de 1988, que aprovou, assim, a

Mensagem Presidencial n° 1･047, de 18･09･97, a qual, por suavez, encami血ou aProposta

de Emenda a Constituigao Federal n° 526/97, suscita algumas preocupag6es e expectativas

que merecem ser debatidas, momente quando, presentemente, o Anteprqieto da lei

instituidora desses Juizados Especiais Federais encontra-se em fase de elabora確o por

Comissao de Estudos instituida pelo Ato n° 127, de 12.04.99, do Excelentissimo Senhor

Presidente do Egr5gio Superior Tribunal de Justiga, Ministro Ant6nio de Padua Ribeiro.

Tais preocupag5es dizem respeito nao s6 as mat6rias e alterag5es, 1egislativas e de

mentalidade, que dever着o ser feitas para que a experi合ncia, em geral bern sucedida, dos

Juizados Especiais Estaduais possa obter resultados tamb5m animadores na 6rbita federal,

mas tamb5m t台rn por objeto os aspectos funcional e estrutural da pr6priajurisdi確o, enten-

dida como o complexo dos 6rgaos com competencias constitucionais e criados para o

atendimento de necessidade primordial da sociedade - a entrega da presta確ojurisdicional

e a satisfa車o da preven車o, ou da recomposi確o, dos direitos lesados.

Como se sabe, desde o inicio dos anos 70, come9ou-se a propagar a necessidade da

adogao de "tutelas jurisdicionais diferenciadas", n肴o apenas multiplicando-se a variedade

das especies de tutela jurisdicional voltadas a garan叫de modo diverso das a96es de

cogni車o plena e exauriente, notadamente as de rito ordinario, a defesa e a satisfa車o de

direitos e interesses, individuais e coletivos, tidos como prioritarios, mas tamb6m, e sobre-

tudo, acentuando-se a predisposi確o de formas tipicas de tutela sumaria, cautelar e nをo

cautelar, id6neos a oferecerem utilidade pratica equivalente a oferecida pelas ag6es e pro-

cedimentos de cogni亨をo plena e exauriente･ (1)

Trata-se do estabelecimento de t5cnicas obj etivando a aplica確o, em toda a sua plenitude,

do principio da e危tividade do processo, de fbma a evit虹que aquele que procura a Justi9a

para defender e satisfazer direito injustamente lesado, e que tenha razao, seja em realidade

concreta e econ6mica, subjugado pelo infrator que injustamente resistiu a pretensao do autor.
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Busca-se evitar, com tais tさcnicas, diminuir os custos que urn processo de cogni確o

plena e exauriente, de rito ordinario, exigiria do autor, sempre que a resistencia que o r5u

pudesse vir a oferecer nao fosse razoavel; a utiliza確o abusiva de tais ag5es de cogni肇o

plena e exauriente言nevitavelmente mais longas; e evitar-se que os danos a direitos

patrimoniais ou nao, reconhecidos como prioritarios pelo ordenamento jur王dico, possam

pemanecer lesados ou insatisfeitos por largo tempo.

Faz parte deste ideafio, assim, a institui確o de inst含ncias altemativas de solu確o de

conflitos, parajudiciais, como a arbitragem e a media辞o, oujudiciais, como os Juizados

Bspeciais que, competentes para conhecer de quest6es de menor valor econ6mico e menor

complexidade de materia, estruturados de modo a incentivar a concilia確o e a satisfa確o

c61ere destas causas, possam vir a representar urn desafogamento de processos dos de-

mais 6rg5os judiciarios e pemitir a estes dltimos que possam concentrar, de modo mais

e角ciente, seus recursos角nanceiros e humanos no exame de causas mais complexas.

Pode-se dizer, sem medo de errar, que o sentimento de necessidade de reforma das

instituig6es judiciarias 5 universal e ten se acentuado na dltima decada.

Na Italia, por exemplo, em 1 987, mais de vinte milh5es de cidadaos referendaramuma

lei que alterava radicalmente a posi確o que ojuiz ate entao conhecia na sociedade, estabe-

lecendo fb亜ssimaresponsabilidade pessoal dojuiz em sua atividade (2), e o魚to de a Co轟e

Constitucional ter declarado inconstitucional ta=ei nao serviu para que se desfizesse a

certeza de que o sistemajudiciario, como urn todo, precisava de profunda mudanga, certeza

esta que animou o legislador a promover a refoma do C6digo de Processo Civil de 1942,

anos mais tarde, com a publica鋳o daLei n° 363/90.

Nos Estados Unidos da Am5rica do Norte, foi aprovado projeto de lei refomando o

sistemajudiciario federal, com ativa participa車o dejomais, grupos ativistas e outras insti-

tuig6es no debate.

Na America Latina, cujos sistemas judiciarios, de urn modo geral, est5o longe de

msplrar con宜an9a, tanto d〇両blico intemo, como dos investidores intemacionais, as

cri’ticas a respeito da falta de independenciajudicial, tanto no sentido da imparcialidade do

juiz, como no de efetividade de suas decis5es, sao muitas e convergentes.

EDGARDO BUSCAGLIA, por exemplo, n5o hesita em afimar que "muitos dos Judicia-

rios da regiao sao fracos, politizados em demasiado, e dependentes do poder do Executivo, e

al5m disso, n5o proporcionam efetiva fiscali2a確o e controle dos outros ramos de Govemo". ( 3)

De igual modo, L~ A. HAMMERGREN, quando afima que "para al�ﾒ�F�2��&V�
cupag5es relativas a colabora確o com os govemos repressivos ou a suscetibilidade para

as press6es p○○iticas, as queixas gerais e as observa96es mais sistem猫cas pintam urn

retrato de instituig5es passivas, fracas, antiquadas, nao profissionais e penetraveis". (4)

MARIA DAKOLIAS, por sua vez, ｢epo血que, para sessenta por cento das empresas

estabelecidas na regiao, os sistemas judiciarios s肴o considerados "deficientes" e se cons-

t血em em urn dos dez maiores entmves para urn maior nfvel de invest血entos privados. (5)

Os ndmeros de causas pendentes, bern como da media de tempo gasto para resolve-las,

em diversos paises da regiao, Brasil inclusive, s蚤o impressionantes.
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Se即ndo MARIA DAKOLIAS, em I 990, no Brasil mais de叩a廿o m皿6es de causas

encontravam-se pendentes de julgamento, mas apenas 58 por cento destes feitos foram

decididos atさo正nal daquele ano; na Bolivia, em muitas co轟es de primeira inst含ncia, apenas

42 por cento das causas que entraram no sistema foram distribufdas no mesmo ano; em

Trinidad Tobago, somente t｢inta por cento das causas fbramjulgadas no mesmo ano (6); na

Colombia, mais de qua廿o milh6es de causas encon廿avam-se pendentes em 1993; na Ar-

gentina, estatisticas oficiais estimam que mais de urn milhao de causas encontravam-se

pendentes dejulgamento nas Cortes Federais, em 1 992; no Equador, em 1 993, mais de meio

milhao de casos encontravam-se pendentes, em todo o sistemajudiciario (7).

Quanto a porcentagem de acdmulo de processos de urn ano para o outro, a Argen-

tina, em 1991, chegou a94porcento; aBol柄a, em 1993, a30porce血o; aCol6mbia, em 1994,

a37porcento; oEquador, em 1990,a42 porcento; e o Peru, em 1993, a59porcento. (8)

No Brasil, no亡iciou-se que o Supremo Tribunal Federal, em 1996,julgou3 L633 de-

mandas, enquanto que o Superior Tribunal de Justi9a, 77･629, e aguardavam julgamento

nesta止1tima co正e29.1のprocessos. (9)

No inbito das Seg6es Judiciarias Federais, mais especificamente em S肴o Paulo, Mi-

nas Gerais e Mato Grosso do Sul, de 1989 a 1 995, apenas no prmeiro grau dejurisdi確o, foram

distribufdos o total de 1.1 13.778 (urn milhao, cento e treze mil, setecentos e setenta e oito)

processos, sentenciados 636･943 (seiscentos e心血ta e seis mil, novecentos e quarenta e廿es),

baixados/arquivados 333.049 (qu血hentos e正nta e廿es mil e quarenta e move) e remetidos

aquele Tribunal 53.354 (cinquenta e tres mil, trezentos e cinqtienta e quatro) processos.

0 Tribunal Regional Federal da 3a Regi肴o, no mesmo periodo, recebeu 537.752

(quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e cinqtienta e dois) processos, dos quais

277.705 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e cinco) foram baixados definitivamente,

277.705 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e cinco) transitaram emjulgado, 987

(novecentos e oitenta e sete) retomaram as Varas de origem, 2･783 (dois mil, setecentos e

oitenta e tres) foran remetidos ao Supremo Tribunal Federal, 1 0.829 (dez mil, oitocentos e

vinte e nove) foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiga, 306.639 (trezentos e seis

mil, seiscentos etrinta e move)宜ndaram, 23 1.I 13 (duzentos e正nta e urn mil, cento etreze)

pemaneceram em andamento e 297･21 1 (duzentos e noventa e sets mH, duzentos e onze)
feitos foramjulgados. (1 0)

No que tange a imagem das instituig6es judiciarias jmto as respectivas popula-

g6es, o resultado n5o 5 menos desanimador.

No Brasil, s5o elas comumente consideradas "velhas", "antiquadas", "distantes da

popula9ao", "elitistas", "nao confiaveis", "sombrias�ﾂ�&�����6W76庸V�0, "burocraticas�P
"ine正cientes''. (1 i)

Na Argentina, apenas 13 por cento da popula確o tern confianga na administra辞o da

Justiga; no Peru, 92 por cento n5o tern qualquer confianga nosjufzes. (12)

A repercussao econ6mica deste descalabro estrutural nao pode ser subestimada.

Assimさque NESTOR HUMBERTO MART壬NBz血fb皿a queくくpara皿a袖〇両agem

血temacional de 28 parses, urn es血do do Banco Mundial infbma que o grau de credibilidade
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e de estabilidade nas regras e procedimentos dos varios sistemas legais podem explicar 23

por cento da varia商o do crescimento per capita".

E recentemente o ⅢST工TUTO DE ESTUDOS ECONOMCOS, SOCIAIS E POLITI-

COS DE SÅo払uL○ ○ IDESI〕 apresentou come resultado de es巾dos e敏uadosjunto a

800 empresas, que avaliaram o desempenho e os problemas do PoderJudiciario no Brasil, a

conclusao de que o Pais deixa de gerar, por ano, cerca de US$ 100 bilh5es de d6lares. (13)

N肴o h各, portanto, como se defender a continuidade do status quo, mas, do mesmo

modo, 6 preciso analisar, com cautela, as propostas de refomajudiciaria que, ate o momen-

to, tern sido apresentadas no Brasil nos寄ltimos anos, inclusive procurando-se situa-las

tanto quanto possivel em uma perspectiva hist6rica, o que, sem ddvida, ajudara a evitar

que antigos emos se repitam, e que agravem o quej看るgrave.

De infcio, cumpre estabelecer que, atさhoje, n着o temos uma estrutura judiciaria

sistem各tica e racionalmente insti前da segmdo criterios de maior demanda, menor custo e

maior e粛ciencia dos seⅣi9os, o mesmo podendo ser dito do sistema recursal ora vigente.

A organiza9aojudiciaria era tratada, ao tempo do Imperio, pelo Decreto n° 9.420, de

28.04.1885, cujas linhas gerais passarampara o texto da Constitui確o Federal de 1891, C`ou

seja: a organiza砕o dajustiga federal se regiapelo Decreton° 848, de 1 L10.1890; Lein°221,

de20.1 1.1894 ; eDecreton°3.084, de 05.1 1.1898, queinstituiuaConsolida確o dasLeis da

Justi9a Federal; no会mbito desta, o direito processual continuou com o imperial regulamen-

to n° 737, de25.I 1.1890, e no会mbito de cadam↑i dos Estados, umprocesso estaduaP', tendo

o sistema ficado, "al5m de fragmentado, incompleto, uma vez que jamais foram criados

tribunais federais de 2当nstancia, como preconizado pela la Constitui確o Republicana"; de

tudo isto resultando que "a ausencia de organicidade do Poder Judiciario tomou este sem

coesao, ficando dispersos e isolados seus 6rg蚤os e quadros". (14)

J各na Repdblica, a grande inova確o foi a cria9ao do Tribunal Federal de Recursos, sob

a 6gide da Constitui確o Federal de 1946, como forma de acelerar ojulgamento dos recursos,

antes submetidos em segundo grau, na esfera federal, ao Supremo Tribunal Federal.

Houve quem, contudo, e acertadamente, previsse que aquela mudan9a iria ser in6-

cua, pois o problema residia na base da estruturajudiciaria, ou seja, a primeira inst含ncia,

que ti血a que ser ala｢gada. (13)

Pior: com a supeⅣeiiiencia das ditaduras do Estado Novo e, posteriomente, da

Revolu確o de 1964, jufzes foram aposentados compulsoriamente, ac6rd5os revogados por

dec丁etos, garantias constitucionais suspensas, as competencias para conhecimento de

quest5es politicas que envolvessem direitos subjetivos extirpadas, enfim, a independ6ncia

dosjufzes e Tribunais restou mais do que舟agilizada. (16)

A maior tentativa de participa商o do Poder Judiciario, atraves do Supremo Tribunal

Federal, no sentido de refomar-se a estruturajudiciaria ent肴o existente, resultou no envio

do Oficio P.GDG. no 142, de 17.06.75, do Exmo. Sr. Presidente do STF, Min. Djaci Falcao, ao

entao Exmo. Sr. Presidente da Repdblica, Gal. Emesto Geisel, documento este intitulado
"Refoma do Poder Judiciario - Diagn6stico�ﾂ�6f蹤W6R�FR���匁吐W2��&遊襷�2�����3b�F��VVﾆ�

Corte, mas tamb6m de todos os Tribunais de Justiga do Pats.
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Mas o "Diagn6stico''n肴o escapou desta魚1ta de racionaliza9着o e pecou, ainda, pelo

carater sigiloso e anti-democratico, excludente da participa確o da sociedade e das ass○○

ciag6es de magistrados em geral, quando da sua elabora確o.

E a Lei complementar n° 07/77 - Lei organica da MagistraturaNacional (LOMAN)

pouco mais representou do que urn verdadeiro ``ros各rio de res正96es''aos magis廿ados. (17)

Como nao podia deixar de ser, dado o momento politico entao vivido, as primeiras

instancias das diversas Justigas nao mereceram quase men確o.

No inbito da Justiga Federal, apontou-se a insu宜ciencia dejufzes e a promo確o por

merecimento e antiguidade, ben como "solu95es propostas para limita車o e exata fixa肇o

da competencia da Justi9a Federal''.

Quanto a Justiga Militar, solicitou-se revisao da Lei de Seguranga Nacional e da

legisla車o penal militar.

No que pe血neなJusti9a巳leitoral, acenou-se com a esperan9a de que, com a meca-

niza95o do alistamento eleitoral, a demanda de pessoal deveria ser reduzida e, quando

necessario, que se procedesse a disciplina das requisig6es de pessoal.

No que tange a Justiga do Trabalho, "sugest6es individuais, de varias fontes�

foram pela extin確o dos cargos dejufzes leigos; a necessidade de amplia確o do n心mero de

6rgaosjudicantes; e adogao de medidas de carater processual, tais como "a regulamenta-

辞o especifica da a確o rescis6ria trabalhista; o dissidio coletivo em ambito nacional ou

inter-regional, quando a empresa possua quadro de carreira organizado e unifome em todo

o Pats, ou em area excedente dos limitesjurisdicionais de urn Tribunal Regional; redu確o

dos recursos e adequada regulamenta確o das execug6es de senten9as".

Por fim, quanto as Justi9as Estaduais, recomendou-se a cria9ao de Escola ou Centro

de Prepara確o de Magistrados; a exigencia de fase probat6ria, para o defmitivo ingresso na

carreira; a constru確o de residencia para ojulz e a concess肴o de adicionais pelo exercfcio

do cargo em deteminadas comarcas; a ado辞o de cursos peri6dicos de atualiza確o de

conhecimentos; obrigat6ria nomea確o dojuiz que figurar, por certo n心mero de vezes, em

listas de promo確o por merecimento; medidas tendentes a obten確o de verbas suficientes,

postas a tempo a disposigao do Poder Judiciario nos Estados; a veda確o de o juiz nao

exercer outra atividade, que nao a de professor em escola de nfvel superior, situada em sua

sedejurisdicional; a publica確o mensal de estatisticas, para conhecimento do ndmero de

sentengas ou votos proferidos pelos magistrados; altera確o do sistema penitenciario; e

medidas de redu確o do custo das demandas.

Como se v合,蕗o sd nenhuma suges語o fbi apresentada em temos de memoria e

racionaliza確o das estruturas judiciarias existentes no Pars, como tamb6m o "Diagn6stico"

nada disse quanto a restaurag肴o das antigas competencias do Poder Judiciario, a come9ar

pelas primeiras instincias das varias Justigas, principalmente no que se referia aos poderes

dojuiz em razao de sua fun確o; nisto, foi absolutamente silente, an5o ser quando o controle

deveria ser exercido por urn Tribunal de apela確o ou Superior sobre as instancias inferiores.

Como se nao bastasse, propunha cercear, na fonte, a possibilidade de dissenso de

intexpreta車o da lei, pelosjuizes e Tribunais inferiores.
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Esta omissao foi denunciada pela Oposi確o, mesmo ap6s o fechamento do Congresso

Nacional, ao afimar que "a refoma n5o 5 refoma e a OAB continuara repetindo isso at6

que o Govemo se preocupe como problema central dojudici紅io brasileiro, que 6 a primeira

血st会ncia''. (1 8)

E a pemanencia da LOMAN, com toda a carga de autoritarismo que lhe foi conferida

pelo Govemo Militar- o qual aproveitou o Anteprojeto de Refoma do Poder Judiciario para

estabelecer a elei9肴o indireta de Govemadores e de urn ter9o do Senado Federal -, mesmo

ap6s o advento da Constitui確o-Cidada de 1988, faz dar razao a AFFONSO ARENOS DE

MELO FRANCO, quando este aflmou, sob a 5gide dos Als n°S 1, 2 e 5/69, que "averdade 6

que os institutos da legalidade de exce辞o passaram, nas Constituig5es posteriores a Revo-

1u確o, a figurar como atribuig6es nomais e privativas do Presidente da Rep心blica". (19)

Valida a advert6ncia, portanto, de KAZUO WATANABE, quando afmma que "as-

pecto que nao pode ser negligenciado 6 a organiza確ojudiciaria, certo que, por mais perfei-

tas que s♀jam as leis materiais e processuais, sera sempre魚Iha a血telajurisdicional dos

direitos, se inexistirem juizes preparados para aplica-las e uma adequada infra-estrutura

material e pessoal para lhes dar o apoio necess各rio''.

Assim como a de que, "a falta de urn crit6rio mais cient鯖co, que se assente em

pemanente pesquisa e atualiza確o dos dados que digam respeito aos varios aspectos da

problem各tica, as refomas postas em pr各tica tern sido, n登o raro, bastante tinidas e fundadas

em critさrios em血entemente empiricos''. (20)

Este empirismo tamb5m foi observado em rela確o aos Juizados Especiais, a comegar

pela indefini確o das mat5rias que deveriam ser consideradas de "menor complexidade''.

Tais causas, embora passiveis de serem compreendidas como aquelas que nao

contenham "alta indaga確o", como no art. 984 do CPC, e.g., ou seja, relativas a fatos

ince轟os dependentes de provas a serem colhidas em outro危ito (21), algumas vezes so-

mente poderao ser defmidas ap6s prova produzida pelo r6u (22), o que poderia dar margem

a instaura確o de varios Conflitos Negativos de Competencia.

Nao a-toa, a Corregedoria Geral da Justiga do Estado do RIo de Janeiro editou o Aviso

n° 26/96, que expressamente deteminou que "nao havera redistribui確o para os juizados

especiais civeis dos feitos em curso na Justiga Comum, ainda que com anuencia das partes".

Alem da considera確o de que a competencia prevista no art. 3° da Lei n° 9.099/95 6

relativa, pesou tambem para a edi確o daquele ato nomativo a preocupa確o de "evitar que os

Juizados Especiais fbssem subitamente assoberbados por eno皿e gama de氏itos em anda-

mento, em fases diversas, o que causaria imensuravel dificuldade na adapta鋳o de rito". (23)

0 Excelentissmo Senhor Ministro de Estado da Justi9a cogitou, em sua Exposigao de

Motivos, que os Juizados Especiais civeis Federais poderiam "julgar os pedidos dos segurados

para o cancelamento ou reimplanta辞o de beneficiosjunto ao INSS ou a Assistencia Social, as

ag5es nas quais o mutu缶io do SFH estiver a discutir o reajuste de suas prestag5esjunto a CEF"

e "as de repara辞o de danos causados por acidente de veiculos", dentre "tantas outras". (24)

Mas, aqui na 2a Regiao, englobando os Estados do Rio de Janeiro e do Espirito

Santo, assin como na 4a Regiao, abrangendo os Estados de Paran牟Santa Catarina e do RIo
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Grande do Sul, foram instituidas Varas Federais especializadas em mat5rias de natureza

previdenci証a e, em fins de margo dltimo, instaladas Varas especializadas em Execug6es Fiscais

nesta 2a Regiao, mos temos do Provimento n° 13/99 da Corregedoria do Eg. TRF-2種Regiao.

De modo queja af haveria forte possibilidade de, como dito, surgirem varios confli-

tos de competencia, a retardar o andamento dos processos, esvaziando, assim, o objetivo

da pr6pria cria車o dos Juizados Especiais Federais.

Ainda que tais conflitos n肴o surgissem, ter-se-ia, dentro de uma mesma estrutura

judiciaria, dois Jufzos Especializados criados para atender a demanda da mesma mat5ria.

0 que mostra, uma vez mais, o empirismo com que a organiza確ojudiciaria 6 tratada

noBrasil.

As ag6es envolvendo mutuarios do Sistema Financeiro de Habita確o nomalmente

demandam a realiza確o de prova pericial contabil, muitas vezes complexa, dada a especificidade

da legisla確o que rege a mat5ria - basta lembrar os fmanciamentos concedidos por intem6dio

de Cooperativas, sob fiscaliza辞o da CEF -, o que poderia ensejar novo atraso dos processos,

sob fundamento de nao se tratarem de "causas de menor complexidade".

As a95es de repara確o de danos de vefculos sac poucas e inconstantes, geralmente

envolvendo colisao de veiculos da ECT ou de 6rgaos da Administra申o Direta, inexistindo

qualquer estudo de viabilidade econ6mica da cria9着o de Juizado Especial Federal que

justificasse o conhecimento exclusivo desta mat5ria por Vara Especial.

Alegou ainda o Excelentfssmo Senhor Minis廿o de Justi9a que os Juizados Especiais

Federais teriam "importancia fundamental na implementa確o do efeito vinculante dos Tribu-

nais Superiores contra a Administra確o Pdblica, pemitindo c5lere adequa確o da decis5o de

carater nomativo as especificidades do caso concreto, sempre que isto se fizer necessario".

De pronto, cabe salientar que a idさia dos Juizados Especiaisさabsolutamente inde-

pendente da id5ia das S止mulas Vinculantes, sendo despropositada, assim, a conexao vis-

lumbrada pelo Excelentfssimo Senhor Ministro da Justiga.

0 tema relativo a ado鋳o da S心mula Vinculante 6 objeto da Proposta de Emenda a

Constitui確o n° 500, de 1997 (PEC n° 54/95), criando a S心mula de efeito vinculante, "relati-

vamente aos demais 6rgaos do Poder Judiciえrio e da Administra鐘o direta e indireta da

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e Municfpios", quanto as "decis6es proferidas

pelo Supremo Tribunal Federal, nas ag5es diretas de inconstitucionalidade e nas ag5es

declarat6rias de constitucionalidade de lei ou ato nomativo, e as de角nitivas de merito, se

o Supremo Tribunal Federal assim o declarar, pelo voto de dois tergos de seus membros".

0 Projeto foi aprovado em sessao plenaria do Senado Federal, em 12.08.97, e enca-

minhado, no dia seguinte, a Camara dos Deputados, com o Oficio SF/n° 829/97.

Inicialmente, ressaltamos o desprendimento da proposta da realidade cotidiana, ao

se pretender vincular, por meio das chamadas Sdmulas Vinculantes, os 6rgaos da Adminis-

tra鋳o P心blica, que, ha algum tempo, vein simplesmente se recusando, expressa ou tacita-

mente, a cumprir outros comandos nomativos vinculativos, de matriz const血cionaL

Assim, por exemplo, no que diz respeito ao repasse das verbas or?amentarias destina-

das ao poder Judici紅io (25) e a inclusao das verbas requisitadas para pagamento de precat6rios,
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no Orgamento do exercfcio financeiro seguinte, situa誇o esta para a qual sequer 6 cabivel o

seques廿o previsto no a正100 da CE como recentemente decidido pelo Eg. STF (26).

De modo que a pretensao de simplesmente importar para o nosso ordenamento

juridico a experiencia alema, bergo da atribui確o de eficacia vinculativa, mas apenas em

ambito constitucional, das decis5es proferidas pela Corte Constitucional, no continente

europeu, e dapr純ca do stare decisis, no会mbito do c厄eito anglo-sax急o, mos廿a-se suⅡealista･

E que, quando se receia que tal Sdmula Vinculante ira simplesmente servir para

colocar os jufzes dos demais Tribunals e instancias inferiores em uma "camisa de forga”

(27), tal receio esta longe de ser infundado.

Na verdade, desde a edi確o da Lei n° 4.348/64, atさa institui碑o da A確o Declarat6ria

de Const血cionalidade, que aosjufzes em geral, mas notadamente aos das primeiras ins-

tancias, em particular, vein sendo retiradas, direta ou indiretamente, neste caso atrav6s de

seguidas limita96es estabelecidas por lei ou, atさmesmo, por inte岬reta96es de Tribunais

(28), as competencias para conhecerem de materias capazes de afetar as politicas p心blicas

tra9adas pelo Poder Executivo, ou de imporem limites de conduta aos 6rgaos pdblicos em

geral, perenizando-se medidas de exce9ao como se democraticas fossem e sempre tivessem

sido, como bern disse,えsua epoca, AFFONSO ARINOS DE MELO FRANC〇･

Mesmo ajust撞cativa de evitar-se o ac心mulo de recursos endere亨ados aos Tribu-

nais Superioresさde pouca credibilidade, uma ve乙que, ainda que contra os dizeres da

S心mula Vinculante que tiver sido editada, nada impediria que os 6rgaos pdblicos, ainda

assim, continuassem a utilizar os recursos com intuito manifestamente protelat6rio.

Pois 6 esta a realidade que estamos vivendo: o Poder Judiciario esta sendo usado

como desculpa para o continuo postergamento, pelos 6rg5os p心blicos em geral, da assun車o

das suas responsabilidades e deveres sociais.

E dai deco町e o descrさdito na pr6pria Justi亨a, buscando resolver os connitos fbra

das estmturas fbmais existentes, muitas vezes de fbma violenta e com sacr揃cio de direi-

tos血ndamentais. (29)

No fim das contas, a verdade 5 que pouca diferen亨a fara atribuir-se ao Supremo

Tribunal Federal, ou a uma Co正e Constitucional criada apenas para esta角nalidade, compe-

tencia pain expedir tal S心mula Vinculante.

Ao memos enquanto蕗o fbr a sociedade, como urn todo, e os Tribunais Superiores,

em particular, conscientizada do papel relevantissimo de prote確o aos direitos fundamen-

tais, a comegar pela primeira instancia, que e a que esta mais pr6xima da carga de drama

humano contida nos processos que para ela s着o encaminhados. (30)

A dificultar a "autentica revolu車o" na Justiga Federal, propugnada pelo

Excelentissimo Senhor Ministro de Justiga, ha que se apontar a tradicional dificuldade do

Poder P心b]ico nao s6 de concordar nas a96es contra ele propostas, mas tamb5m avisao de

que deve interpor recursos at5 as心ltimas instancias, como demonstra商o de que nao esta

sendo improbo com os di血eiros p心blicos.

Assim, por exemplo, ao tempo em que vigente a Lei n° 8.197/91, para que qualquer

entidade integrante da Administra9ao Autarquica ou Fundacional, ou empresa p心blica,



assim como para a pr6pria Uniao Federal,坦星型as causas com valor superior a mil reais, s6

poderiam ser objeto de transa確o com a pr5via e expressa autoriza確o do Ministro de

藍stado comespondente, ou pelo t血Iar da Secretaria da Presid台ncia da Rep心blica,旦壁塑da

autoridade maxima da autarquia, da funda確o ou da empresa p心blica 2 de manifesta辞o do

Minist5rio Pdblico Federal, independentemente de a transa確o serjudicial ou extrajudicial

(art. 1°, § 20, da citada lei), sob pena de ineficacia. (Veja-se a Decisao n° 147/99 -TCU-

Plenario, Rel. Min. Humberto Guimaraes Souto, pub･ DOU de 03.05.99, Se確o 1, p. 23/24.)

ALei n° 9.469, de 10.07.97, que aprovouaMP n° 1.5616/97, aunentou a algadamaxima

paratransa碑o para o valor de cinqtienta mil reais; condicionou a pr6via autorizagao do Adv○○

gado-Geral da Uni5o f dos dirigentes maximos das autarquias, das fundag5es e das empresas

pdblicas a realiza9ao dessas transag5es; e pemitiu a n着o-interposigao de recursos, ou a desis-

tencia dos ja interpostos, bern como a n5o-propositura de ag6es, ou a desistencia das ja

propostas, em que objetivava a cobranga de cr6ditos de valor igual ou inferior a mil reais.

0 novo valor e a diminui確o das autoridades que deverao autorizar a transa碑o contri-

buin para uma maior efetividade concreta da noma legal, mas a necessidade da pr6via autori-

za確o do Advogado da Uniao ou do dirigente maximo da respectiva entidade, sem se pemitir ao

pr6prio procu膿dor autdrquico ou ao Advogado da Uniao o exercicio de liberdade discricion各ria

quanto a transigir ou nao em deteminada causa, nos limites quantitativos previamente fixados,

continua a represent紬problema sさrio, ainda mais qu紬do a disc正cionariedade desta autoriza-

辞o a ser deferida caso a caso pelas autoridades acima referidas, especialmente em 6pocas de

contingenciamento orgament缶io, n肴o estiver bali2nda por parinetros objetivos de orienta辞o.

Quanto a obrigatoriedade de exaurimento das vias recursais, como condi確o para o

reconhecimento da obediencia ao princfpio da improbidade administrativa, vejam-se as

Decis6es n°S 99 -TCU-Plenario, Rel. Min. Lincoln Magalhaes da Rocha, DOU de 1 5.04.99,

p. 149 e 169, de 14.05.99, p. 26/29, do mesmoRelator.

A16m destas quest5es, ha outras ja observadas na experi合ncia dos Juizados Espe-

ciais巳staduais, que merecem ser destacadas.

Embora saudados pelo ilustre pro罵ssor argentino EUGENIO RA廿L ZAFFARONI

como "urn caso real de laborat6riojuridico, cuja experiencia 6 feita num Judiciario que ten

condig5es diferentes na America Latina, onde ainda temos fomas primitivas de nomeagao

e promo9ao''(3 1), nao ha ddvida de que os Juizados Especiais ressentem-se de adequada

estrutura administrativa, desde dados capazes de facilitar a compara肇o entre a atua車o

dos Juizados Especiais e da Justiga Comum, sendojusta a observa確o de LUIZ WEENECK

VIANNA, no sentido de que "nao se fomula pol工tica pdblica sem infoma確o" (32), dada a

necessidade de monitora確o da evolu確o da atua確o do 6rgao judiciario e como meio de

prever futuras necessidades de recursos fmanceiros e humanos; at5 a infomatiza確o dos

seus servigos, a qual, embora reconhecida como uma "necessidade", ainda nao 6 uma

"realidade''em alguns Estados, com○ 0 do Rio G｢ande do Norte. (33)

Como dito por WALTER NUNES DA SILVA JUNIOR, "ja foi visto que a instru-

mentaliza辞o da Justiga, com a u輔za確o de tecnicas como a oralidade e a simplicidade dos

atos processuais n着o prescindem de instalag6es que propiciem atua確o do Judiciario com
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essa roupagem, assim como de sistema operacional infbmatizado para materializar a fbma

de simplifica確o do processo".

Tamb6m a inexistencia de Defensoria Pdblica da Uni5o - criada pela LC n° 80, de

12.01.94, mas ate hoje sem ser implementada- continuara a dificultar o acesso a Justiga,

mesmo ap6s a institui確o dos Juizados Especiais Federais.

A devida estrutura確o dos Juizados Especiais, tanto Estaduais como Federais, mais se

fira necess壷a e urgente quarto maior o fluxo da demanda reprimida da classe media empobrecida

por Justiga, o que inevitavelmente acabara por assoberbar estes 6rg着os com milhares de

processos, acarretando, assim, novo risco de morosidade da entrega da presta確ojurisdicional.

Problematica mostra-se a utiliza鋳o de medidas cautelares inominadas contra o Po-

der p心blico.

Varias sao as leis que proibiram a concessao de tais medidas, inclusive liminamente,

apenas porque uma das partes 6 a Administra確o Pdblica Federal Direta ou lndireta.

Vejan-se, assim, as Leis mos 2.770/56, art. 10.; 4.348/64, arts. 1°., letra"b", e 5°.; 5.021/66;

7.9の/89; 8.076/90 ; 8.437/92; 8.870/94, c可os a鳴. 19 e 23 detem血a膿m a obrigat〇五edade da

e敏iva9をo de depdsito prさvio pain a admissibilidade de quaisquer a96es,寝inclusive cautelares'',

propostas contra o ENSS; e, fmalmente, a Lei n° 9.494, de 10.09.97, cujo art. 1°. estendeu atutela

紬tecipat6riaprevista no a正273 do CPC todas as res函6es anteriomente estabelecidas para

as medidas cautelares inominadas, mandados de seguranga e a確o civil pdblica.

Tais restrig5es - a meu ver, inconstitucionais, como exposto em meu livro "MEDI-

DAS CAUTELAR巴S NOMmADAS SAT重SFA丁IⅤAS OU JUSTICA CAUTELAR'', j各que

o血ndamento do poder geral de cautela desvinculou-se da base puramente legal para ligar-

se a proteg肴o e efetiva辞o do Estado Democratico de Direito e dos Direitos e Garantias

Fundamentais, de matiz constitucional ou supraconst血ciona｣ sem揃vida壷o empeⅢar,

deveras, a marcha dos procedimentos instaurados nos Juizados Especiais Civeis Federais,

que deveriam ser c5leres e expeditos.

Pertinente, assim, a proposta de Emenda a Constitui確o Federal apresentada pela

AJUFE - Associa肇o dos Juizes Federais, na C急mara dos Deputados, em abril deste ano,

vedando "a edi確o de qualquer ato nomativo tendente a restringir o deferimento pelo

6rgaojurisdicional competente de medidas liminares, cautelares ou antecipat6rias, quando

caracterizado o risco de produ確o de dano irreparavel ou de dificil repara確o", sob o funda-

mento de que "a impossibilidade de concess5es de liminares, em casos de urgencia, preju-

dica o cidada｡, o empresario, o trabalhador". (34)

Todas estas limitag6es ao exercicio de umajurisdicao efetiva, capaz de alterar, para

melhor, a realidade da vida cotidiana, nada mais representam, em心ltima analise, que n5o-

desconflan9a no juiz enquanto profissional, desconfian9a esta que esta longe de ser exclu-

sividade nossa (35), mas que nao deixa de ser profundamente injusta.

Creio, por fim, que a grande inova確o legislativa que ira representar imediato

desafogamento das Varas e Tribunais Regionais Federais, sera a defini確o das causas de

pequeno valor, para os fins de pagamento independentemente da expedi商o de precat6rio,

estabelecidapelo art. 100, § 3°, daCF/88, com areda辞o dada pelaEmendan° 20/98.
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COMO TORNAR MAIS EFETIVO 0 DIREITO

AMBmNTAL

Maria Helena Cisne Cid*

0 desenvolvimento da humanidade, nos心ltimos cinqtienta anos - periodo no qual

todo o conhecimento acumulado cresceu de foma tao incrivel (hoje dobra de quatro em

quatro anos, quando, antigamente, necessitava-se de quarenta), que se poderia dizer ter

sido desmentido ojarg5o de que a natureza nao da saltos-, deixabem claro que o Homem

tern de modi角car o seu modo de encarar deteminados problemas que, se dantes se

apresentavam setoriais, hoje afetam a todos, sem respeito a fronteiras, etnias, credos ou

linguas.

E inegavel a importancia do desenvolvimento tecnol6gico, do qual o Homem nao

mais pode abrir mao. Com as complexidades do mundo atual, nao mais se pode prescindir

do computador, que言nicialmente, como urn h6spede de luxo, hoje se transfomou em urn

despota em seu cotidian〇･ Viver sem o computador hqje e praticamente impossivel, a des-

peito de estar-se consciente de quejunto a ele estao problemas que precisam ser suporta-

dos. Sim, atecnologia e uma realidade. Prolongou a vida do Homem; tomou○○ mais c○mo-

dista e mais estressado; agregou-1he respeitavel camada adiposa, encheu-o de orgulho e

deu-1he a impress肴o de que lhe e pemitido ate imitar o Criador, inventando a vida.

Sem desconhecer a importancia dos avangos da tecnica, nao se pode olvidar que

tres setores importantissimos da vida do Homem estao sendo afetados de maneira

incontrolavel por ela: a economia, a seguranga e a quaHdade de vida･ Os problemas dai

resultantes sao: a globaliza肇o, a criminalidade organizada e agress5o ao meio ambiente.

Em si, a tecnica e neutra no que respeitaえincrementa亨をo desses problemas. Realmente, a

violencia acompanha a dolorosa marcha da humanidade - basta lembrar Åtila, Anibal,

Alexandre, Napole蚤o, Hitler, em temos individuais, e Vietnam, Iugosl各via, Ruanda, Costa

Rica e muitas outras na96es destm了das pela inc血ia dos Homens･ Pode-se ate dizer que as

amas atuais s肴o C`mais humanas”, na medida em que se mata sem sujar as m登os e sem

encarar a doma face do inimigo, que sequer se precisa odiar. A globaliza亨ao, que iniciou

com o casal Cury, com a descoberta do radio, em si, pode ser encarada como algo positivo.

Nao fosse a globalizag5o, a Asia n急o teria alcan9ado o fabuloso desenvolvimento atual,

que deu condig6es de vida mais humanas a urn ter9o da popula確o mundial.

No que respeita a utiliza印o pelo Homem dos recursos da natureza, 6 isso perfeita-

mente legitimo, n5o s6 por sua ascendencia sobre os demais brutos, aos quais govema,

como por estar consagrado pelas teologias desde o infcio dos tempos.亘ver-se "0 Genesis〕'

do Velho Testamento'. A perversidade desses fatores eclode, atingindo nfveis incrfveis,

quando a eles se agrega urn outro, tambem muito pr6prio da humanidade no atual estagio
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de evolu確o em que se encontra: o egoismo, o pai de todos os vicios, que 5 acompanhado

pela gan会ncia, pela vaidade, pela血sensibilidade, pelo血cremento da violencia, pela utiliza-

確o de quaisquer meios para obter a satisfa確o de objetivos muitas vezes escusos. E nessa

hora que se pode vcr a dist含ncia que pemeia謎conquistas tecnol6gicas e as conquistas

eticas do serhumano. 0 Homem do limiar do terceiro milenio e urn serperdido, quen着o se

debate apenas com a guerra voltada a ambi車o de posse, mas, sobretudo, com a guerra

intema que trava dentro de si言ntoxicado pelos vapores da gan含ncia, do egoismo, d○

○rgulho, da ira e da violencia. 0 passar dos milenios n肴o fbi su宜ciente para ensinar ao

Homem o principal血vestimento da Vida, a impo胎ncia dela.

0 tema proposto diz respeito a agress肴o ao meio ambiente. Nele deve-se fixar a

discussao. Efetuada uma pesquisa sobre os principais fatores responsaveis pela polui車o,

verificou-se serem: a destrui確o das florestas tropicais; a destruigao da camada de oz6nio;

a erosao do solo e a expansao dos desertos; a polui確o industrial; o efeito estufa; a fome e

a pobreza; os desperdicios (momente em amamentos)2. Todos eles estao interligados,

pois a destrui確o das florestas ocasiona a da camada de oz6nio, a eros蚤o do solo e expan-

sao dos desertos言ncrementando a fome e a pobreza, tambさm agravadas pelos desper-

dfcios. A conta dapolui確o industrial,juntamente com a destmi9ao das florestas, pode ser

creditado o efeito estufa. Todos os fatores relacionados s着o altamente pemiciosos aos

mecanismos que supo正am a vida no planeta.

Po直anto, detectadas as causas, deve-se pa正r para o encon血o das solu96es que

possam, se n着o afasfa-1as, pelo menos suaviza-las. i inconteste que sendo o Homem o

principal ator desse drama, qualquer modiflca確o do scrip/ tera de, necessariamente, passar

por umarefbma sua. Isso imp〇九a, em urn pmelro momento, na imperiosidade de educar-se

o Homem, porem n5o apenas instruind○○o, saturando-o de conhecimentos, que, alias, nao

mais precisa sequer decorar, sendo suficiente que saiba "navegar" na i扉eme/. E necessario

dar-1he sabedoria, mostrar-1he a importancia de cada urn no contexto mundial, conscienti-

zando-o de que, enquanto uma s6 crian9a morrer de fome e urn vemo de frio, nao haver各

possibilidade de paz e felicidade no mundo. Portanto: 6 preciso mudar o Homem, incutindo-

me, ou reavivando-me, valores morals que lhe estao escondidos no imo de suas almas.

E urn trabalho demorado, que demanda esforeo, sacrificio, desprendimento e gran-

deza de carater, coisas que est5o faltando neste mundo globalizado, perverso pela exclus5o

social que acarreta. Todavia, nao ha tempo para que, pelos meios nomais, essa mudanga,

em si dificil, em que pese n5o impossivel, se efetue. Antes disso, sem que a observa確o

signifique qualquer filia確o a correntes apocalipticas, a humanidade ter-se-a destruido, ou

pela sanha dos militaristas ou pelos insensatos sonhos dos eugenistas, homens atomen-
tados interiomente por excesso de魚sc子nio por si pr6prios.

0 que se ve e que leis existem, procurando conte事ou pelo memos suavizar, os

efeitos delet6rios dos tres fatores supra-relacionados: a criminalidade organizada, a

globalizagao e a agressao ao meio ambiente. Homens de boa vontade tern trabalhado ardu-

amente, na procura de solug6es conjuntas, atrav5s de acordos intemacionais. Vasta regu-

lamenta確o existe relativamente aos tres setores. Foram criadas Cortes Intemacionais de
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Justi亨a (a Co直e Europさia, a Cone de Estrasburgo, a Cone Americana), todas buscando

conter a criminalidade e o desrespeito aos direitos humanos. Conven亨6es da ONU, como a

realizada no Rio de Jane止o em 1992 (ECO/92), tern sido角皿adas. 0 mundo, pe甲Iexo a血e o

fen6meno da globaliza確o, que se lhe tomou urn "rebento" incontrolavel, vein procurando

medidas que sustem os e危itos deleterios dos "v∂os aⅢasadores''do capital且u巾ante.

Infelianente, s肴o medidas que mais facilmente sao declaradas, e escritas no papel, do que

efetivadas. Muitas nao passam de respeitaveis declara96es de inteng5es.

Se o mundo ficou tao pequeno a ponto de as economias dos pafses em desenvolvi-

mento poderem ir a bancarrota no tempo necessario para se dar urn telefonema, e o capital

proveniente do crime organizado ter mais poder dentro de uma na確o estrangeira do que o

seu pr6prio governo, n着o ha outra alternativa para conter os efeitos delet5rios da

globaliza9肴o, da criminalidade e da agress蚤o ao meio ambiente §e南o instituindo-se urn

govemo心nico para o planeta nas ques[6es que a todos afetam. Enecessario que as nag6es

se re心nam e estabele9am tribunais intemacionais, com representantes de todas as na96es,

comjurisdi確o sobre todo o globo, sobre todos os povos, com nomas unifomes, sem

descurar do respeito as culturas regionais, com poder de impor as suas decis5es, tomadas

de foma democratica, e que ataquem, com vontade, esses tres fatores que, qualificados

pelo egofsmo, gan盆ncia e ausencia deさtica do Homem modemo, transfbmaram-se em

cancros da humanidade, essa mesma humanidade que se prepara para entrar no terceiro

milenio da era crist着, mas que esta cada vez mais se afastando dos postulados daquele que

disse ser, detodas a maior, a lei que manda"amar a Deus sobretodas as coisas e ao pr6ximo

como a si mesmo''.

No terreno da ecologia, dentre as medidas de cunho geral tendentes a sustar a

degrada確o do meio ambiente, podem-se, a guisa de exemplos, citar:

cria9ao de organismos intemacionais para estudos da situa鋳o ambiental,

estabelecimento de zonas e atividades prioritarias, cria商o de nomas padronizadas

de prote確o ao meio ambiente, julgamento das infrag5es, organismos esses com

jurisdi碑o plena sobre todas as na亨5es do mundo e forga para o cumprimento de

suas decis6es;

estabelecimento de multas pesadas e, se necessario, interferencia desses

organismos intemacionais mos govemos que desrespeitarem as nomas comun崩-

rias de prote韓o ao meio ambiente;

regula9ao do aproveitamento dos recursos naturais, com indenizagao justa

Ås na96es que se virem impedidas ou cerceadas, em prol da comunidade intema-

cional, da explora尊o de riquezas que ainda conservam;

imposi9ao de nomas as ind心strias que as obriguem a medidas de proteg肴o

ao meio ambiente e confec確o de produtos biodegradaveis;

formag肴o de urn fundo, com recursos fornecidos pelas nag6es mais

poluidoras, destinado a ajuda as na亨6es em desenvolvimento, e para onde serao

canalizadas as multas impostasえs na96es in舟atoras;

obrigatoriedade de reciclagem do lixo.
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Nada disso sera alcangado, entretanto, sem urn investimento macigo em educa確o,

considerada no seu aspecto mais amplo, como no particular da educa肇o ambiental, de-

monstrando ao Homem a impoliancia da sua participagao no processo de evolu確o da

Humanidade. A educa確o desperta no Homem o seu senso est5tico e 6tico, estimulando o

desenvolvimento de seus sentimentos mais elevados, que蕗o apenas o a魚stam da sua

original animalidade, assim como tamb5m o ajudam na sua ascensao rumo a aspirada

angelitude･丘uma utopia?嶋1vez... Mas e precise acreditar nas utopias. Como dizia padre

Ant6nio Vieira: elas ajudam a caminhar.

* /!//':=a do裾’b棚a/ Reg/’o#al Federal dcr 2α RegiGo. Ar存‘go cia.部i#c.ado���6�7｢�'&��FP

Monogrq万as cねAssoc/’｡印~o dos MagJ’s/raあs Bras7‘/ef’ros /則’o de Jcz/?e7’,o, 20 de mαJ’o cJe 1999/.

/ Bj6LJA S:AGRADA, Gen., /..26,29.

-’/77/om7a印o co//7r.壷｡o叩!;sct/Io de/7o初/.m｡o "J/OCG coi7/7ece a択7e′e rna/.ores crrne/.柵｡o Mi/ndo? ",

dr Socie少in SI/pporl ofplane/ Mc招ege仰e扉, Com sede em Mo部rea/.
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CONFHTO EN冒RE NORMAS CONSTITUCIONA工S

Dra. Liliane do Espirito Santo Roriz de A獲meida

(Ju子za Federal da 21租Ⅵra Federal do Rio de Janeiro)

Disserta辞o apresentada a Pontificia Universidade Cat61ica do

Rio de Janei｢o-PUC-RJ, em21/09/99, para obten亨をo do grau de

mestre em Direito Constitucional e丁七〇ria do Estado, tendo sido

aprovada pela Banca e recomendada a publica確o.

EXAMINADOREs: M皿sTRo ANTON萱o DE pÅDUA RIBEIRo;

pROF. INOC亘NCIO MÅRTIRES COELHO;

PROF. JOS丘EDUARDO CARREIRA ALVIM;

pROF. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (0則ENTADOR)･

Sao indmeras as situag6es em que dois ou mais direitos fundamentais, que postu-

1am solug6es contrarias, competem entre si.

Colocado ante uma dessas situa亨6es de col融o entre nomas, a primeira preocupa~

確o do julgador deve ser a de enquadra-1a em uma das diversas modalidades de conflito,

quais sejam:

Con且ito em sentido estrito

了Entr｡ dir｡it｡s id全nti｡｡s

臼
I

iく

Mesmo direito血ndamental (1)

Direito de defesa e sua indole liberal (2)

Dimens6es negativas e positiva de urn direito (3)

Aspectos触ico eju｢fdico de urn direito (4)

しEnt｢e direitos diversos (5)

Con且ito em sentido amplo

Entre direit〇九ndamental e outro princfpio constitucional (6)



Exemplos:

(1) Co｢autores de invento industrial pretendem, a titulo unitario, a patente para sua utiliza確o.

(2) A polfcia mata o sequestrador para proteger a vida do refem e para manter a seguranga

p心blica, n肴o estimulando novos seq屯estros.

(3) A liberdade de associa確o ou a de religiao, que admitem, ao mesmo tempo, tanto que a

pessoa escolha a qual associa確o ou a qual religiao pretende aderir, quanto que n5o se

associe a institui確o alguma ou que seja ateu.

(4) 0 direito a igualdade, em rela確o as chamadas ag6es afimativas ou discriminag6es

positivas, que, no aspectojurfdico, representam uma quebra do principio da igualdade,

mas que, no aspecto鰭tico, deteminam urn resultado de maior igualdade entre uma

minoria, relativamente a maioria.

(5) A liberdade de imprensa ou de expressao e o direito a honra ou a imagem.

����ﾆ揚&R�匁�6��F庸����ﾆ揚&R�6�6�'&V�6��ﾂ�Vﾒ�6��6���6�����&匁6��薬�F�FVfW6��F��6�7Rﾐ

midor ou da redu確o das desigualdades sociais.

Identificada a modalidade do conflito, o passo seguinte 6 o de enquadra-lo em uma

das dimens6es relacionadas a natureza das nomas (obrigatdrias, proibitivas, pemissivas

negativas e pemissivas positivas), especialmente quando se廿ata de con且ito en廿e regras.

Dissecado, assim, o conflito, passa-se a tentar soluciona-lo, sempre tendo em mente

duas id5ias basicas:

a) nao se resolve o conflito hierarquizando as nomas; e

b) deve-se soluciona-lo pelo sopesamento da importancia relativa de cada direito

ou principio envolvido.

Destaque-se que a Suprema Cone americana - quejuntamente com a Co直e Consti-

tucional alema desenvolveram a teoria da solu車o dos conflitos - adota, na pratica, a teoria

da posi誇o preferencial das liberdades civis, ou pre/erredpositiol7, pela qual a liberdade de

expressao 5 a matriz indispensavel de quase todas as outras fomas de liberdade.

Podem ser identificadas, na doutrina ejurisprudencia, tres etapas para solu確o dos

con且itos:

工a ETAPA (regras de exclus肴o): identifica-se o ambito de atua確o de cada urn dos

direitos envolvidos, ver甫cando-se se uma das situa96es se encontra fbra de seu

"Iimite maximo de conte互do'', eliminando-se, com isso, as situag5es em que nao

ocorre efetivamente in conflito. i o caso, por exemplo, do conflito entre a liberdade

de express肴o e o direito a honra, se a materia publicada tratar de uma caldnia, injuria

ou difama誇o, vez que a garantia constitucional nao abrange a prote確o de urn

C皿e.
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2種ETAPA (identirlcagao dos ndcleos essenciais): estabelece-se o ndcleo essencial

de prote確o-ou "modos primariosti’picos de exercfcio de urn direito" -de cadaum

dos direitos em conflito, para que sejam ambos preservados. Cabe destacar que

essa identiflcagao deve ser feita sempre em concreto, tomando-se o cuidado para

que nao seja muito ampla- sob o risco de se produzir solug6es inaceitaveis -, nem

muito reduzida - para que n吾o ｢esulte em so重u9着o insatis魚t6ria.

3fl ETAPA (teste do balanceamento): para se fazer este teste, deve-se utilizar urn

metodo e tres princfpios:

* 0 me’/o仇7�;���ｦFX<�;�.薬�FR�Cｶ�ﾆ��ﾆ6ｧ#｢��&�6VFRﾗ6R���Vﾖ����FW&�ｦﾖ����GV�ﾂ�F�0

valores envolvidos, distribuind○○se proporcionalmente os custos do c○nnito, mas

cuidando para que o sacrificio de parte de cada urn dos direitos envolvidos seja o

menor possfvel, chegando a necessaria e adequada pondera辞o, sem perder de

vista o conjunto dos valores constitucionalmente protegidos, objetivando alcangar

uma harmoniza9ao entre eles, sem que isso signifique urn m5todo matematico. Robert

Alexy ensina que a pondera9ao deve ser feita em tres pianos: "Noprimei7.oplano,

hd de fe de�ﾘ�W"�����f蹤V努4ｨ�fF7&FR�I{R跚FW'fV詆�ﾖ��踉�ﾇ&Vw&ﾖF�h��F�ﾗ6R�FR�V�&W"��

i1タやort(紡c/’a dos fm訪m el7tos j�7D｢66�F�&W2�F3ﾘ�R�FX<�fV��ﾖ��踉�ｦW&6Tｨ�g&���ﾆ�踉ﾀ

entゐs.e rea/J‘za cJ pondera誇o eni s'entido e岬ec/卵co e estrito ”.

* OpriJJCJZ};o (//川JIJ’dade dr CoJ]stitwi帝o: o papel desse princfpio 6 o de reconhe-

cer as oposi96es e tens6es havidas no texto c○nstitucional e deteminar o verdadei-

ro alcance de cada uma delas, hamonizando-as, em busca do equilfbrio perfeito que

deve haveちvez que fbi舟uto do consenso de urn poder constituinte.

* Os prJ‘/1cJZ)J‘側da propo′cJ‘ol頼li初〃e oJ/伽r razoabi/i擁〃e: inicialmente, cabe

esclarecer que os dois principios vein sendo aceitos, pela doutrina e pelajurispm-

dencia, como, em linhas gerais, de parentesco proximo, mantendo uma rela確o de

血ngibilidade. 0 p｢incipio da razoabilidade - 1igado e desenvolvido pelo direito

angl○○americano (reasonableness) -, assim com○ 0 princfpio da proporcionalidade

-mais utilizado pela Europa Continental e de largo uso pelo Brasi｣, dest血avam-se,

originalmente, a controlar a rela確o entre os fins objetivados e os meios efetivamen-

te utilizados, nas ag6es do Poder P心blico, limitadas a essajusta propor確o. Ambos

integr餌o direito constitucional brasileiro, embora nenhum deles es鴫a expresso

na Constrfui車o, e a eles deve recorrer o int5rprete, sempre que necessario.

Tendo em conta, pois, o metodo e os princfpios mencionados, procede-se ao teste

do balanceamento, associand○○se cada urn dos血cleos essenciais a urn valor ou princfpio

constituciona｣ por exemplo, associar-se a vedagao da pena de morte ao direito a vida-,

para depois deteminar o含mbito em que cada urn vai incidi宣〕 naquele caso concreto, de

foma a que cada urn dos direitos em conflito seja ao memos parcialmente preservado,

objetivando-se alcancar uma hamoniza9ao entre eles.
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Finalmente, para se avaliar a adequa確o do balanceamento efetuado, cinco pergun-

tas devem ser respondidas:

a) 0 sacrificio, ainda que parcial, de urn dos direitos em conflito 5justificavel?

b) A rela9着o custo化eneficio entre o sacr描cio e o beneficio 6 adequada ao fim

desej’ado?

c) As medidas adotadas encontram-se dentro dos limites imanentes das nomas

em con軸ito?

d) Seus n心cleos essenciais fbram respeitados?

e) 0 meio e o fin utilizados manifestam-se razoavel e proporcionalmente?

Ajurispmdencia colhidajunto ao Supremo Tribunal Federa｣ que consta do廿aba-

1h○ ○ demonstra que a mais alta Corte do Pats prestigia, embora assistematicamente, o

mさtodo de solu亨ao de con組itos descrito.

Finalizando, cabe destacar que, ao se adotar o princfpio da unidade da Constitui誇o,

chega-se a conclus5o que o conflito entre nomas constitucionais 5 apenas aparente, vez

que a Carta 6 una, n肴o admitindo antinomias. Assim, nao ha colisao real, mas apenas

con且ito aparente entre as nomas const血cionais.
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DREITO ADQU-O

Roy Reis Friede (*)

Sem a menor sombra de ddvida, a acep9ao bdsica do denominado direito adauirido

encontra abrigo, sobretudo, na questao fundamental (e anterior) da irretroatividade das leis

para disciplinar situa96es jurfdicas ja perfeitanente caracterizadas durante a vigencia da

legisla辞o preterita.

"As nossas Constituig5es de 1824 e de 1891, mos seus arts. 179, inc.

111, e 1 1, § 3°, respectivanente, tiveram a suapreocupagao voltadapa-

ra fulminar a uti1izacao retroativa da lei. A partir de 1 934, a matさria so-

freu rna alteragao. De certa foma reconheceu-se que h各una retro-

atividade neutra, ou ate mesmo favoravel, isto 6, ou nao produz efeitos

relativanente aos particulares, ou, se produz, o faz para melhorar a

sua situa尊o juridica. E a chamada retroac豹垣ina. Destarte, a

Constitui確o dessa data passou a especificar qunis as situa95esjurf-

dicas insuscetiveis de sofrerem a retroatividade das leis, nomea-

danente, a coisajulgada, o atojuridico perfeito e o direito adquirido.

Salvo a Constitui確o de 1937, todas as demais Constituig5es man-

tiveram-se fleis a LJacrossanta irretroatividade, respeitada, sem-

pre, a fomula確o tecnica consistente no resguardo daja cldssica

trilogia (direito adquirido, atojuridico perfeito e coisajulgada)"

(Celso R. Bastos, ob. cit., p. 126).

互pois, segundo esta 6tica, da e節iva inviolabilidade do passado, o pr血c子pio

norteador da concep確o coustitucional do chamado di唾旦adquirido, desde a sua primeira

apari確o mos textos constitucionais brasileiros.

"A inviolabi=dade do Dassado 6 principio que encontra funda-

mento na pr6pria natureza do ser humano, pois, segundo as sa-

bias palavras de Portalis, o homem, que nao ocupa senao un

ponto no tempo e no espa9o, seria o mais infe]iz dos seres, se n着o

pudessejulgar seguro nem sequer quanto a sua vida passada. For

essa parte de sua existencia,ja n肴o carregou todo o peso de seu

destino? 0 passado pode deixar dissabores, mas poe temo a t○○

das as incertezas. Na ordem do universo e da natureza, s6 o futuro

5 incerto e esta pr6pria incerteza 6 suavizada pela esperanga, a fiel

companheira da nossa fraqueza. Seria agravar a triste condi§ao da

humanidade querer mudar, atrav5s do sistema da legisla確o, o

sistema da natureza, procurando, para o tempo queja se foi, fazer

reviver as nossas dores, sem nos restituir as nossas esperangas"

(Vicente Rao,垂0 DJ.reilo e c7耽れdos D;reitos, v. 1, p. 428)･
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Em temos efetivos, e consoante a legisla誇o em vigor que regula o instituto, por

efeito, denomina-se direito ad｡uirido todo o d/.ref/o que, derivado do atoj〃rHicope7/eito

ou da co応ajulgada, ja tenha sido efetivanente incorporado ao patrim6nio do titular e, por

esta razao - independente do previo e anterior pleno exercicio (conceito pr6prio de direito

exau正do) ｢ n肴o mais pode ser subt輪fdo do mesmo, em魚ce do advento de nova ordem

jurfdica nomativa que regula, de foma diversa, a situa辞ojuridica anterior.
"De acordo com a reda確o atual da Lei de lntrodu確o ao C6digo

Civil, ato iuridico Derfeito e o `ja cousunado segmdo a lei vigente

ao tempo em que se efetuou'. Coisajulgadu `a decis肴ojudicial de

quej各n着o caiba recurso'･ Direito adauirido, aquele cujo `titular,

ou algu6m por ele, possa exercer', assin como aquele `cujo come-

9o de exercicio te血a temo pre魚xo, ou condi96es preesねbelecidas,

inalteraveis a arbitrio de outrem'.

Por efeito, o ato jurfdico perfeito e a coisa julgada s5o respeita-

dos como fbntes de direitos subjetivos adqui｢idos. 0魚ind肌en-

tal, pois, e a prote確o destes pain a seg皿9a das rela96esju五〇

dicas.

Note-se, todavia, que o respeito aos direitos adquiridos n肴o veda

a sua restri確o, nem mesmo sua elimina単o por lei posterior a sua,

aquisi確o. Apenas significa que essa restri9ao ou supressao s6

tem efeitos para o futuro. Do contr誼o, o legislador seria pratica-

mente impotente,ja que toda alteragao de leis, ou edi確o de no-

vas, atinge, do instante da publica確o em diante, direitos adqui-

ridos. Destarte, nao ha direito adquirido a pemanencia de un

esね血to legal''(M肌oel G. F. Filho, ob･ ciらp･ 261)･

A disciplina nomativa em epfgrafe, 5 importante consignar, encontra assento nao

s6 no texto constitucional (art. 5°, XXXVI), relativanente a previs肴o do pr6prio instituto,

como ainda na legisla誇o infraconstitucional (art. 6° da LICC), no que conceme a tradu確o

conceitual do mesmo.

Constituigao Federal de 1988
"Art. 5° - XXXVI. A lei nao prejudicara o direito adquirido, o ato

juridico perfeito e a coisajulgada;".

Lei de Introdu砕o ao C6digo Civil (Decreto-Lei n° 4.657/42)

"Art. 6° A lei em vigorter各efeito imediato e geral, respeitados o

ato jurfdico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1° Reputa-se atojuridico perfeito oja consumado segundo a lei

vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 20 Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu t血Iar,

ou alguem por ele, possa exercer, como aqueles c可o come9o do

exerc王cio tenha temo prefixo, ou condi車o preestabelecida inalte-

ravel, a arbitrio de outrem.
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§ 3° Chama-se coisajulgada ou casojulgado a decisaojudicial de

queja n邑o caiba recurso.''

(Reda9ao de acordo com o art. 1° daLei 3238/57.)

Desta feita言ndiscutivelmente, o problema do denominado dJ‘reito cr吻u諦do (no-

menclatura at5cnica, alvo de diversas criticas por parte dos mais renomados juristas, fun-

dadas no fato de que a expressao crcねuirf.do e pleondstica, rna vez que, cousunada ou

n5o, toda a s'庇/a姉ojz/rf'dica constituida sob a 6gide da efetiva existencia de cois'aju々ada

ou de atojzfr;'d/co pe擁ito (ato que se aperfeigoou oz/ que reuniu todos os elementos

necess餌os a sua foma確o ou caracteriza確o, quando da vigencia da lei revogada) 5, em

essencia, urn d加eito que, pela sua pr6pria de玩n単o, se encont脆sempre adqu正do, por-

que, se nao estivesse, existiria apenas sinples exDectativa de direito,jamais efetivo direito);

necessarianente, tern de ser examinado 77oplano com/f./I/c�踐��ﾂ�R�踟�ﾆ�踉�FB��ｲ���&G｢隴簟

万cr (ou da chamada lei geral federal-nacional｢ antiga Lei de Introdu確o ao C6digo Civil

de 1916, votada e aprovada na vigencia da Coustitui確o Republicana de 1891, cujos para-

g輪fbs iniciais do a此3° passa皿a ser, ate 1942, os血ndamentos de nosso direito

誼te巾empoml).

No plano da legisla確o infraconstitucional, e conveniente ressaltar que, inicialmente,

nossa Introdu確o ao C6digo Civil, expressameute, afimara que "a lei nao prejudicara, em

caso cr/gr〃77, o direito adquirido, o atojuridico perfeito, ou a coisajulgada" (art. 3°). Tat noma,

entretanto, foi posteriomente revogada com a nova Lei de Introdu確o ao C6digo Civil

①ecret○○Lei n° 4･657/42-publi∽da du剛te a vigencia da Ca巾a de I 937) que, em seu a正6°,

§§ |°, 2° e 3°, consagrara o principio segundo o qual: "A lei em vigor tera efeito imediato e

geral. Nao atingira, entretanto, salvo d毎プosifGo em conh･存io, as situag6esjuridicas defini-

tivamente constituidas e a execu確o do ato juridico perfeito", modificando radicalmente o

principio da absoluta irretroatividade da Lei nova, defendida pela legisla確o anterior.

0 Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1 942, esteve em vigor ate 17 de setembro

de 1946, data do advento da terceira Constitui確o da Rep心blica, de cunho democratico,

cujo art. 141, § 3°, vedava a lei ordin誼aprejudicar o direito adquirido, passando os §§ 1°,

2° e 3° do art. 6° do Decreto-Lei n° 4.657, de 04.09. 1 942, a valerapenas como doutrina. Antes

mesmo do surginento da Revolugao de 1964 e do conseqtiente advento da nova ordem

constitucional (Constitui確o de 1967), contudo, a Lei n° 3.238/57, em seu art. 1°, retirou a

expressao "salvo disposi確o expressa em contrario''para impor a reda確o atual: "A lei em

vigor ter各efeito imediato e geral, respeitados o atojuridico perfeito, o direito adquirido e a

cojsajulgada", em perfeita consonancia com o disposto nas Constituig5es de 46, 67 e 88.

No plano coustitucional - como de certa fomaja mencionamos no paragrafo ante-

rior -, a promulga商o da Carta de 1946 promoveu o iustituto em questao a hierarquia

maxina, consolidando a inpossibmdade de retroatividade da nova lei is situag6esjuridicas

perfeitamente constituidas sob o inp5rio da lei anterior, man[endo, #o�蹤�蹤����W��&W2w2v�

de卯7i坤o do i′諦iiuto do d/’reito ad舛irido (art. 6°, § 2°, do D.L. 4.657/42), em sez/ ccur窃er

orJ.g加かio, fmdado #a reoria de ± co〃汗odcrs crs�3w2r�f�'@c涼/imitaf6es.
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C.鼠GABBA
"E adquirido todo direito que: a) 6 consequencia de urn fato id6-

neo a produzi-lo, em vi血de da lei do tempo em que esse魚to fbi

realizado, embora cr ocasido de ojあer valer ndo se fenha crpre-

∫entado c7ntes do鋤rgimento de I/rna /eJ.����f�'&R���ﾖW6ﾖ��P

que, b) mos temos da lei, sob o impさrio da qual se deu o魚to de

que se originou, tenha entrado imediatamente para o pa正m6nio

de quem o adquiriu" (花orJ.a de〃a reiroativitd de〃e /ege, p. 98)

(grifbs nossos).

Por via de conseqtiencia, nosso ordenamento juridico - crdota′7do a reorla de

Gabba - afastou, por impositiva exclusao, a possibilidade de aplica確o da reoria de Pazfl

Roz/bJ’er (de muito maior inflexibilidade quanto a possibilidade de retroatividade da lei

nova, em rela確o as situag5es juridicas ainda nao reputadas perfeitamente conclu子das sob

a 6gide da lei anterior), como, tamb6m, de outros doutrinadores (a maioria das quais muito

mais restritivas, a exemplo da doutrina de Roubier), como Pac第McL7zoni (interpretada, em

parte, por Jo∂･o LwJ‘gAlves) e PoJ7tes de Miranda･

鼠▲UL ROUBIER

"Estamos aqui em presen亨a de uma reg輪de direito transit6rio

particulamente segura, j各perfeitamente vislumbrada por savigny,

e que se pode enunciar da seguinte foma: As /e7‘s qwe governam a

va/J.Jcz/77en/e estabelecidc持J’tI/a佃o jim'diccr, seg!/ndo a lei entdo

e〃川igor, #∂o podem s'er co′諦derad伽z’rreg{//ares em w’履/de de

t/nia /e/’poster/’or; ou, em outros temos, a validade desta situa-

9ao, segundo a lei do dia da sua cria確o, n蚤o pode ser posta em

xeque poruma lei posterioしPouco impo正a que a lei novavenha a

supri皿r urn modo de constitui誇o anteriomente admitido, ou ve-

nha a aumentar o ndmero das condig6es necessarias para essa

constitui確o, ou modificaruma ou algumas de suas condi95es. Em

todos os casos, a lei sera retroativa se pretender molestar a cons-

titui確o regulamente processada dessa situa確o jurfdica" (Paul

Roubier, D/-oil rrai祇itoire, 2a ed., 1 960, p. 1 85) (grifos nossos).

払c賞FI MAzzoN重

"0 direito adquh-ido 6 a conseqtiencia de urn fato id6neo aprodu-

zi-lo em vi血de da lei existente ao tempo em que este se realizou,

tendo comegado, antes de entrar em vigor a lei nova, a fazer parte

do patrim6nio de uma pessoa, ainda que esta n肴o o tenha feito

prevalecer por falta de oportunidade" (Pacifi Mazzoni, /#st7.tutz.o扉

dlDiri//o CJ.vi/e, vol. I, p. 73).
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JOÅo LUIZ AIJVES

`Na no確o de direito adquirido se compreende a irretroatividade da

lei, em rela確o ao fatojuridico perfeito e a coisajulgada, pois aquele

e esta tern por objetivo direitos cuja aquisi確o se verificou pela

perfei確o do atojurldico ou pe量ojulgamento defmitivo do lit工gio.

Por isso, P･ Mazzoni diz que o criterio do direito adquirido, para

deteminar a iⅢetroatividade da lei, re血e as condi96es tedricas

exigidas em tod○ 0 criterio diretor: a unidade e auniversalidade.

Distinguindo o C6digo as trfes nog5es, este artigo n5o teve outro

intuito senao tomar claros o preceito e a no確o do direito adquirido.

Esta e, confome a melhor doutrina, a solu確o efetiva. Nao s6 os

direitos queja se pode exercer, como aquele cujo exercfcio apenas

depende de prazo prefixado, 6 direito adquirido��6�B�v��4｢軫挺

Co′ne′1tado, Rio, la ed., 1917).

PONTES DE ~NDA
"0 ato jurfdico perfeito 5 fato jurfdico que tern o seu momento-

ponto no espa9o tempo: entrou em algum sistema jurfdico, em

dado lugar e data.

0 conceito e conceito no plano da餅J.ftencia: o ato entrou no

mundojurfdico aqui e agora, e a sua ajuridicidade 6 a coloragao

que, assim, 1he deu o sistemajurfdico, tal como aq重Ii e ago7･a eleさ.

0 direito adquirido 6 o direito que nasceu a algu6m.

0 conceito 6 conceito no plano da e有cdcia, porque todo direito 5

efeito, como s着o efeitos todo clever, toda pretensao, toda obriga〇

時o e todas as exceg6es."

"Em verdade, a lei nova n着o incide sobre fatos pret5ritos, sejam

eles, ou nao, atos, e- por conseguinte - n5o pode prejudicar os

direitos adquiridos, isto 6, os direitosja irradiados e os que terao

de i町adiar-se.''

"Desde que, com os documentosjuntos,庫ca patente o direito do

suplicante, lfquido e certo 5 o seu direito''(Coi7?entdrios a Cons-

/i/蹄’?do de /967, Tomo V e VI, ps. 67 e 70).

"Direito adquirido 5 definido como o direito irradiado de fatojurf-

dico, quando a lei n5o o concebeu como atingivel pela nova lei"

(C鼻Co′i7entdrios, 3a ed･, 1967, VOL V ps. 78-9).

PEDRO NUNES
"Direito adquirido 6 toda vantagem que, proveniente do fato juridi-

co concreto que a deteminou, consent会neo com a lei, en崎o vigente,

alguem inco岬ora de蘭tivmente ao seu pa心血6nio, desde quando



comega a produzir efeito util, dele nao podendo ser subtrafda por

mera vontade alheia''(Pedro Nunes, Diciondrio de tecnologia

/’z/rJ'dica, 1 948, sz/b voce, "Direito adquirido").

pLAclDO E smvA
"Di｢eito adquihdoさo direito que埼se inc〇円orou ao patrim6nio da

pessoa,ja 5 de sua propriedade,ja constitui urn bern, que deve ser

protegido contra qualquer ataque exterior, que ouse ofende-lo ou

turba-lo" ( l#ocab基/ldriojz/r/'Jico,鋤b voce, "D ireito adquirido").

A irre/7'oa!ividade da lei nova e, portanto, em nosso ordenamento, uma situa確o

limitada apenas as situag6es jurfdicas ja perfeitamente constituidas sob a 5gide da lei

anterior- resta dizer impossivel de atingir o c7toju〃'俄‘coper/ei/o (ou seja, o atojurfdico que

necessariamente se encontra acabado quanto aos elementos de sua foma確o) ou a coiFa

i���F7"��V6�6���ｧVF�6��ﾂﾂ�G&��6友�F��VﾖｧVﾆv�F���&�Vv芳���Vﾆ��VfV友���&V6ﾇW6庸���#g�&薬ﾀ

que nao mais pemite a interposi亨ao de recurso ou outro meio id6neo para a sua poss王vel

modifica確o) e, por efeito, geradora de urn d;’,eifo /repz/tado adq研.n.do/ gue 77ecessarJ’a-

]77entejdpoderJ‘a Jer LJido exercido d~Irante c7 vigGncia da /ei anterior e gz/e, por esta exata

razdo,��ﾖ����R�6W"�&����W2r�ﾖ�ﾟ�6�F���Vﾆ��7&GfV蹤��F�����6���ﾒﾂ�R�躔�6����ﾆ�6�fVﾂﾂ�FP

modo gen5rico, como aparentemente pretendem alguns juristas, fundados nos conceitos

de Bonnecase e Josserand, e gem qualquer outro par含metro nomativo.

BONNE CASE
"Admitir-se que a lei nova possa mod臆cartodo urn passadojur壬-

dico regulamente estabelecido seria transfoma-la em instrumen-

to de opressao e anarquia" (擁7-od~/ction al Estz/d/’o del Derecho,

cita車o de Paulo Dourado de Gusmao,垂htroみfゐa C;.G/7cia

do DJ’rei1o, 7a ed., p. 286).

JOS SERAND
"Se nao fosse a irretroatividade da lei, as transag5es estariam

ameagadas de destrui確o e a vidajurfdica careceria de seguranga,

轟cando anuinada a autoridade da pr6pria lei''(Derecho Ci諦,

cita確o de Paulo Dourado de Gusm5o, op. ci./., p. 286).
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D 0 RECONHECIMENTO EX OFFICTO DA

PRESCR工CÅo A田AVOR DA EAZENDA P廿BLICA

Isabel Maria de Figueiredo Souto

Por diversas vezes me deparei com a seguinte questao: em ag5es contra a Fazenda

P心blica, em que a pa競e autora questiona direitos relativos a prazo superior a cinco anos

antes da propositura da a確o (algumas vezes, especialmente em quest6es de beneficios

previdenciarios, esse prazo chega a ser superior a vinte anos) e a r5 nao argdi a prescrig肴o

qtiinquenal prevista em nomas legais, como deve ojuiz conduzir-se?

Ante tat questao, algumas nomas imediatamente se me apresentavam a mente, em

especial as contidas no artigo 1° do Decreto n°20.910/32, no paragrafo心nico do artigo 103

daLei 8.213/91,no artigo 166 do C6digo Civil enoparagrafo5°doartigo219 do CPC.

Como compatibilizar tais dispositivos a luz do Direito Administrativo? Como deixar

que a desfdia, ou mesmo a possfvel c○nivencia com interesses pa正culares por pa続e de

quem n蚤o tern o poder de dispor da coisa pdblica, trouxesse a esta vultosos prejufzos?

Reconhe9o que a doutrina e a｣urispmdencia, em sua maioria, entendem que ao｣uiz

nao caberia, messes casos, declarar de oficio a prescri9ao, face as nomas do CC e do CPC

acima referidas. Mas nao me parece correto aplicar acriticamente tais disposig5es sem

atentar para a particularidade da teoria da vontade quanto a administra確o pdblica.

A vontade, neste caso, nao 6 nunca ado agente, e sempre a do 6rgao, e s6 pode ser

direcionada ao interesse p心blico, razao de sua pr6pria existencia.

A este respeito, manifestou-se da seguinte foma MARCELO CAETANO (z.��$ｨ�P-

c/'pios凡mda〃タentais do D/‘relto Ac//J7/‘nJ.s//.ativo (Ed. Almedina, Portugal, 1 996, pg. 94):

"0 indivfduo, ao prossegui｢ os seus鯖ns pr6prios, desenvolve

uma actividade no巾eada exclusivamente pelos seus interesses,

de modo que, ao praticar qualquer acto nessa ordem de允ns, se

interroga acerca de qual a decisao que as suas conveniencias

aconselhani.

(...)

Ora, o individuo que funciona num 6rgao, estando encarregado

de exprimir a vontade imputavel a entidade de que esse 6rgao

faz parte para realizar certos interesses coletivos, quando o faz

nao deve perguntar a si pr6prio: que 5 que me conv5m neste

caso? -mas sim: que 6 que devo querer para que sejamrespeita-

dos e realizados os interesses da coletividade?
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(...) sob pena de trair a fun確o em que esta investido, 6 avontade

condicente a realiza確o dos fins sociais que lhe cabe manifestar e

nao aquela que os seus interesses ego.istas ditariam".

Nosso ordenamentojun'dico admite a manifesta肇o tacita da vontade, aquela que se

apresenta por circunstancia apenas indicativa da pretens肴o do agente. Uma dessas indica-

?5es 6, obviamente, a abstengao da arg証確o da prescri辞o, que faria presumir a ren血cia

t各cita ao direito.

Ora, a noma insculpida no art. 166 do CC se refere a direitos patrimoniais e se

coaduna com o fato de serem esses direitos, em geral, disponiveis. Entende-se que, nao

arg色indo a parte interessada a ocorrencia da prescri確o, dar-se-ia uma rendncia tacita a

esse direito (art. 161 do CC) e aojuiznao caberia interferir.

Entretanto, para a validade dessa rendncia, manifesta確o de vontade e ato abdicativo

de direito, insista-se, 6 necessario que a parte seja capaz,j各que a incapacidade impediria o

ato de disposi商o.

Transpondo esta observa確o para a area do direito p心blico, o que deve ser analisa-

do, analogamente,さa ques協o da competencia, urn dos elementos vinculados do ato admi-

nistrativo e que 5 o poder dado ao agente da administra確o para que possa adequadamente

desempenhar as suas血n96es.

Ressalte-se que a competencia administrativa esta estritamente delimitada pela lei e

todo ato realizado al5m do limite legal 5 invalido.

Assim, quando a Administra確o Pdblica entende cabivel a transa確o ou rendncia a

direitos pa血moniais, expcde noma lega腫xando a competencia de cada agente e o ambito

desses institutos.

Verifico que nao ha, em nosso ordenamento juridico, qualquer noma legal que

pemita a Fazenda Pdblica deixar de arg色ir, emjufzo, a prescri確o.

A rendnciatacita, como ato de disposigao patrimonial, nao pode deixar de ser ana-

1isada de foma especial, quando o objeto da rela確o 6 urn interesse pdblico, indisponivel

por sua pr6pria na血reza･

Nesse sentido,廿狐screvo皿廿echo esc正to por MIGUEL MARIA DE SER払LOPES

(J‘J7 Presc/■/’挿o.. Decreta鋳o de O#cj’o Conlra cz FcL7enda P勃Iica; NOBRE JUNIOR,

EDILSON PEREIRA; RDA n｡21 1 ; pg. 227):

"Sobre a segunda regm, qual a de ser vedado aojuiz pronunciar-se

sobre prescri確o鉄o幼rcio, a jurisprudencia nao ten oscilado na

aplica9ao rigida desse princfpio. Osjuristas, porさm, tern-na entendi-

do como suscetfvel de exce96es. Assim, aojuizさdado conhecer da

prescri確o鉄oL節cio, mos seguintes casos: a) quando fundar-se em

motivos de ordem pdblica ou na necessidade social; b) em se tratan-

do de a96es de estado''.
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No atuar da administra鋳o, ressalte-se, 6 inafastavel a protegao ao interesse p心bli-

co, do qual ela nao 5 detentora, mas guardia. Nesse sentido:

"os bens e in亡eresses:p岬

nem a seus agentes. Cabe, apenas, geri-los, conserva-los e por

eles velar em prol da coletividade, esta sin a verdadeiratitular dos

direitos e interesses函blicos.

0 princfpio da indisponibilidade enfatiza tat situa確o. A Adminis-

闇翻圃Et制覇剛棚田E竜固着�刑69]霰�WｨｭI*�xﾉxｸX��&8ﾈ�&9� 

porque atua em nome de terceiros" terifamos) (7.�6�'f�ﾆ��f免�ﾀ

Jos6 dos Santos; Mc棚z/al de Direito Ac訪印’�/ｧ&�F庸��g&V友�2�&�2ﾐ

tos Edito輪, 1997, pg. 15).

A este passo, duas outras nomas legais merecem ser invocadas: o art. 161 do CC e

o糾青. 1 12daLei 8.112/90.

Disp6e a prinieira que a rendncia da prescri商o s6 valera sendo feita sem prejuizo de

terceiro e, assim, mais uma vez esta afastada a veda確o quanto a declara辞o de oficio da

prescri確o ja consumada, quanto a administra確o pdblica, ja que prescinde de grande

aprofundamento intelectual a constata確o de que, neste caso, o prejuizo sera suportado

por toda a sociedade･

Quanto ao art. 1 12 daLei 8.1 12/90, afima que "aprescri確o 6 de ordempdblica, nao

podendo ser relevada pela administra尊o". Sendo preceito gen5rico, 5 de entender-se que

sua imposi確o atinge toda a administra確o pdblica, sendo mais urn fator a reforgar a tese

aqui esposada･

Entendo que a conclusao a que se chega, em razao do exposto, 6 de que nao ha a

possibilidade de ren血ciatacita da prescri確o pela FazendaPdblica, raz5o pela qual pode e

deveser reconhecida de o鯖cio polo Jui乙
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EFICACIAS DA SENTENCA

Augusto Guilherme Diefenthae萱er

A sentenga 5, antes de tudo, ato juridico e, como tal, com eflcacia de produ辞o de

efeitos.

Como ato de estado, a senten9a gera efeitos "erga ormes", pois nao se poderia

entender que o comando judicial que anula a compra e venda en廿e A e 8 s6 tivesse

existenciajuridica entre eles, ou que a declara確o de dfvida entre C e D somente entre eles

tivesse eficacia. Como ato de estado, a sentenga atinge a todos na 6rbita do ordenamento

juridico. Foi o que LIEBMAN denominou de eficacia natural da sentenga (OvfDIO
BAPTISTA, Senter7fa e coifaju/gadc7, p. 1 1 0).

Entanto, as eficacias sentenciais assumem conotag6es diferentes, confome atinjam

as partes ou terceiros juridicamente interessados na rela辞o objeto de julgamento, ou,

a血da, confbme nas9am do pr6prio conte心do sentencial ou da simples disposi9肴o legislativa.

Segundo OviDIO BAPTISTA (anotae6es de aula), as eficacias da sentenga podem

ser esquematicamente demonstradas da seguinte fbma:

Eficをcias

da

Senten9a

÷

L Diretas

÷

a) declarat6rias

b) const血tivas

c) condenat6rias

d) executivas

e) mandamentais

2. Re血exas

3. Efeitos anexos

As eficacias que sejam manentes a sentenga, capazes de gerar os efeitos declarat6rio,

condenat6rio, constitutivo, mandamental e executivo, sao as chamadas eficacias diretas,

que atingem a todos (elga ｡mnes) e nao somente as partes, como urn atojur王dico. Assim 6

que ningu5m podera desconhecer a condena辞o ao pagamento das perdas e danos ou o

despejo decretado. 0 comando judicial atinge a todos indistintamente.

No entanto, dessa categoria a doutrina distingue deteminados efeitos que atingem
"terceiros que tenham uma vincula商ojurfdica com o objeto do primeiro processo, ou seja,

com a rela確o controvertida na causa, sob a foma de urn vfnculo de prejudicialidade-

dependencia" (OvjDIO BAPTISTA, Sentenca e co;sajzf/gada, p. 1 1 0). Assim, a sentenga

proferida na causa entre A e 8 pode refletir na relagao juridica existente entre 8 e C,

favorecendo a este ou o prejudicando. A anulag5o da doa確o com encargo a 8 podera

refletir desfavoravelmente ao terceiro beneficiario, assim como a improcedencia da agao

reivindicat6ria poder各refletir favoravelmente para o adquirente da coisa litigiosa nao admi-

tido na causa.
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Essas considera96es levaram a dou証na a distinguir duas categorias de terceiros:

a) os terceirosjuridicamente indiferentes解que n肴o existe uma

categoria que seja faticamente indiferente a sentenga), que sao

aqueles sujeitos de deteminada rela辞ojurfdica compativel com a

sentenga, isto 6, cujas relag5es jurfdicas nao sao atingidas de

foma a lhes caracterizar o interessejuridico que lhes pemitisse

inteⅣir no processo. Nela incluem-se todos os que tern apenas

interesses econ6micos na rela尊o posta em causa ou que n着o tern

qualquer interesse em litfgio. Quanto ao primeiro caso pode-se
referir o proprietario que tenha interesse na pretensao) desapro-

priat6ria de area pr6xima a sua, cuja industrializa確o lhe traria

maior valorizagao as terras;

b) terceirosjuridicamente interessados, a que mos re氏｢imos ante-

riomente, sujeitos de uma rela確o juridica que guarda conexao

com aquela posta emjuizo e que, por isso, poder肴o so宜er conse-

qtiencias jurfdicas em razao do julgado. A esses os efeitos do

julgado se reHetem de tat fbma, autorizando-os a inteⅣir no pr○○

cesso (interven9ao de terceiros). A par dos exemplos antes men-

cionaclos, podemos referir ainda o caso do sublocatario que

podera ter a sua subloca辞o prejudicada pelo despejo do sublo-

cado意Nesse exemplo, o mais mencionado pela doutrina, aresci-

sao contratual contida na sentenga de despejo, como pressupos-

to 16gico para a evacua確o for9ada do im6vel, certamente refletira

a desconstitui確o do contrato firmado com o sublocador, donde o

seu interesse juridico naquela rela確o processual.

Mas como ben destaca OviDIO BAPTISTA (Sentenca e cof.saj���F�ﾂ������B賃

tambem as partes poderao ser atingidas por efeitos reflexos, desde que qualquer delas seja

titular de uma rela確o jurfdica subordinada ou conexa a rela商o jurfdica decidida pela

senten9a.

Porfim, merecem considera9ao os efeitos anexos, os quais nascem da simples von-

tade do legislador, que os justap6e a senten9a. Como s着o extemos ao ato sentencial,

independem de pedido do autor ou de manifesta確o do prolator do ato sentencial, podendo

atingirtanto as partes como os terceiros, os quais, de foma alguma, poderao wlnera-los.

Diversos exemplos de efeitos anexos s肴o mencionados por OviDIO BAPTISTA, dos quais

pode-se referir a dissolu9ao do regime da comunhao de bens, como decorrencia da senten-

9a que decreta a separa9着ojudicial ou a repara確o do dano decorrente da sucumbencia na

a確o principal do que haja obtido medida cautelar preparat6ria ou incidente.
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0i. moD廿cAo

Em 28 de novembro de 1998, urn sabado, foi publicada no Didrio O/cial cねUm’∂'o

a Lei n° 9.71 8, de 27 de novembro de 1998, alterando aLegisla95o TributariaFederal, cujo

Capftulo I obteve a seguinte reda確o:

質0 PRESIDENTE DA REP廿BLICA

Fa亨o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 10 Esta Lei aplica-se no ambito da legisla確o tributaria federal,

relativamente as contribuig6es para os Programas de Integrag肴o

Social e de Foma確o do Patrim6nio do Servidor Pdblico - PIS/

PASEP e a Contribui辞o para o Financiamento da Seguridade So-

cial - COFINS, de que tratam o art. 239 da Constitui確o e aLei

Complementam° 70, de 30 de dezembro de 199 1, ao工mposto sobre

a Renda e ao Imposto sobre Operag5es de Cr5dito, Cambio e Se-

guro, ou relatives aTitu獲os ou Valores Mobi施rios - IOF･
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DA CONTRTBUICÅo PARA 0 PIS佃ASEP E COFINS

A血20 As con正bui96es para o PIS/払sEP e a COFNS, devidas pelas pessoas

juridicas de direito privado, serao calculadas com base no faturamento, observadas a legis-

1a9肴o vigente e as alte｢a96es introdu乙idas por esta Lei･

Art. 3° 0 faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita bruta da

pessoajuridica.

§ 10 Entende-se por receita bmta a totalidade das receitas au健ridas pela pessoa

jur王dica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classifica9着o contabil

adotada para as receitas.

§ 2° Para fins de detemina鋳o da base de calculo das contribuig6es a que se refere

o a巾20, exduem-se da receita bmta:

工- as vendas canceladas, os descontos inc○ndicionais concedidos, o工mposto

sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operac6es relativas a Circula辞o

de Mercadorias e sobre Presta96es de Servi9os de T｢anspo直e工nte｢estadual e工ntemunicipal

e de Comunica確o - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos

servigos na condi確o de substituto tributario;

11 - as revers5es de provisoes operacionais e recuperag6es de creditos baixados como

perda, que nao representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avalia確o de

血vestimentos pelo valor do pa種山6nio liquido e os luc｢os e dividendos derivados de血ves-

t血entos avaliados pelo custo de aquis箪o, que tenham sido computados como receita;

重工工- os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para 〇両a

pessoajurfdica, obseⅣadas no皿as regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;

IⅤ - a receita decoⅢente da venda de bens do ativo pemanente.

§ 30 Nas opera96es realizadas em mercados血turos, c○nsidera-se receita bmta o

resultado positivo dos ajustes diarios ocorridos no m6s.

§ 4° Nas opera96es de cambio, realizadas por institui碑o autorizada pelo Banco

Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferenga positiva entre o prego de venda e o

pre亨o de compra da moeda estrangeira･

§ 30Nahipdtese das pessoasju正dicasre庵ridas no § 10 do art･ 22 daLein° 8･212, de24

dejulho de 1 99 1, serao admitidas, para os efeitos da COFENS, as mesmas exclus6es e dedug6es

facultadas para fins de detemina確o da base de calculo da contribui辞o para o PIS/払sEP.

Art. 4° As refinarias de petr6leo, relativamente as vendas que fizerem, ficam obriga-

das a cobrar e a recolher, na condi亨蚤o de contribuintes substitutos, as contribui96es a que

se refere o art. 2°, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustivejs

derivados de petr61eo, inclusive gas.

Par各grafo止nico. Na hip6tese deste artigo, a contribui9ao sera calculada sobre o

pre9o de venda da re鯖naria, multiplicado por quat｢〇･

Art. 50 As distribuidoras de alcool para fins carburantes fican obrigadas a cobrar e a

recolher, na condi確o de contribuintes substitutos, as contribuig5es referidas no art. 20, devidas

pelos comercjantes varejistas do referido produto, relativanente as vendas que mes fizerem.
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Paragrafo dnico. Na hip6tese deste artigo, a contribui確o ser各calculada sobre o

prego de venda do distribuidor, multiplicado por urn inteiro e quatro d5cimos.

A巾6° As distribuidoras de combustiveis宜cam ob｢igadas ao pagamento das con廿i-

buig5es a que se refere o art. 2° sobre o valor do alcool a que adicionarem agasolina, como

contribuintes e como contribuintes substitutos, relativamente as vendas, para os comerci-

antes var申stas, do produto misturad〇･

Paragrafo dnico. Na hip6tese deste artigo, os valores das contribui亨6es deverao ser

calculados, relativamente a parcela devida na condi確o de:

I - contribuinte: tomando por base o valor resultante da aplicagao do percentual de

mistura,宜xado em lei, sobre o valor da venda;

○○ - contribuinte substituto: tomado por base o valor resultante da aplica確o do

percen巾al de mis巾ra,宜xado em lei, sobre o valor da venda, multiplicado pelo coe角ciente

de urn inteiro e quatro d5cimos.

Art. 7° No caso de constru車o por empreitada ou de fomecimento a prego predetemi-

nado de bens ou servigos, contratados por pessoajuridica de direito pdblico, empresa pdbli-

ca, sociedade de economia mista ou suas subsidiarias, o pagamento das contribuig5es de que

trata o art. 2° desta Lei poderdser diferido, pelo contratado, ate a data do recebimento do prego.

Pardgrq/o iinico. A妬’l/’=a誇o doかatamento /J-ibz偏n‘o prevz’sfo #o caput deste

arfigo e'/cJc章/ltadd cro鋤belタやreiteir｡ o掴ubcontratado, #a履)6tese de肋bcontrata帝o

parcJ.al oz/ Zotal da e′印reitada ozl do/ornecJ’mento･

A正80 Fica elevada paratr台s por cento a aliquota da COFINS.

§ 1°A pessoajurfdica podera compensar, com a Contribui辞o Social sobre o Lucro

Liqむido - CSSL devida em cada perfodo de apura確o trimestral ou anual, ate urn tergo da

COFENS efetivamente paga, calculada de confomidade com este artigo.

§ 2°A compensa車o referidano § 10:

I -somente sera admitida em rela95o a COFENS correspondente a mes compreendi-

do no periodo de apura確o da CSSL a ser compensada, limitada ao valor desta;

11 - no caso de pessoasjurfdicas tributadas pelo regime de lucro real anual, podera

ser efetuada com a CSSL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei n° 9.430, de 27 de

dezembro de 1996.

§ 3° Da aplica確o do disposto neste artigo, nao decorrera, em nenhuma hip6tese,

saldo de COFENS ou CSSL a restituir ou a compensar com o devido em periodos de apu-

ra肇o subsequentes.

§ 40 A parcela da COFINS compensada na foma deste artigo nao sera dedutfvel

para fins de detemina車o do lucro real.

田園

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica確o, produzindo efeitos:

I - em rela確o aos arts. 20 e 8°, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de

fevereiro de 1 999;

11-emrela9ao aos arts. 9°e 12 a 15, apartirde 1°dejaneiro de 1999.

(...)''.
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A seu tumo, o art. 195 da Constitui尊o Federal, com a reda確o trazida pelaEmenda

Consti血cional n° 20, de dezembro de 1998, passou a vigorar do seguinte modo:

"Art. 195. A seguridade social sera financiadaportoda a sociedade, de foma. direta

e indireta, nos temos da lei, mediante recursos provenientes dos orgamentos da Uniao,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e das seguintes contribui96es sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na fbma da lei,

incidentes sobre:

a) a folha de salarios e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a

qualquer titulo, a pessoa鯖sica que llie preste servi亨o, mesmo sem vfnculo empregaticio;

b) a receita e oぬtu｢amento;

c)o1ucro;

(冊)''.

No presente trabalho, busca-se demonstrar a na○○conson合ncia desta legisla確o ao

sistema constitucional tributario brasileiro, solicitando, desdeja, excusas ao leitor, no sen-

tido de que esta pretens着o visa apenas suscitar a discussao, jamais dirimi-la ou impor

algum tipo de conclus着o de角nitiva a respeito do tema, tendo em vista, ate, as limita96es

desta que vos escreve, se comparada aos eminentes doutrinadores patrios que, com muito

mais acuidade, tern tecido diversas digress6es sobre a materia.

Cinge-se a vexata卵aestio a verifica印o da efetiva ocorrencia de incons-

titucionalidades em rela確o a Lei n. 9.718/98.

Portanto, vej amos.

02. L萱M喜TES CONST重TUCIONAIS AO ÅLCANCE DO CONCEITO DE FATu

RÅMENTO: cOFms. cR喜AcÅo DA EXAcÅo PELA Lc 70/卯. BASE DE cÅLcuLO

Dita o art. 2° da Lei Complementar n°70/91:

"Art. 2° A contribui9着o de quetrata o artigo anterior sera de dois

por cento e incjdirasobre o faturamento mensal, assim conside-

rada a receita bruta das vendas de mercadorias e servi9os e dc

servico de qualquer natureza''.

A naturezajuridica das contribuig6es sociais restou assentada pelo Egr5gio Supre-

mo Tribunal Federal, quando da apreciagao da inconstitucionalidade da Lei n° 7.689/88,

pela qual o Excelentfssimo Senhor Ministro Rela亡or Moreira Alves deixou consignado que:

"De魚to, a par das t｢es modalidades de tributos (os impostos, as

taxas e as contribujg5es de melhoria) a que se refere o artigo 145

para declarar que sao competentes para institui-1os a Uniao, os

Estados, o Distrito Federal e os Municfpios, os a正gos 148 e 149



aludem a duas outras modalidades tributarias, para cuja institui-

確o a Uniao 5 competente, o empr6stimo compuls6rio e as contri-

bui96es sociais, inclusive as de interven確o no dominio econ6mi-

c○ e de interesse das categorias pro宜ssionais ou econ6micas.

Portanto, embora de natureza tributaria, as contribuig5es sociais

nao se confundem com os impostos, pois possuem naturezajurl-

dica espec窺ca e estao submetidas a regras pr6prias, distintas da-

queles. Nessas condig6es n5o se lhes aplica o disposto no artigo

154, I, da Consti血i確o Federal, que trata da institui確o de impos-

tos pela Uni5o, no exercicio da competencia residual.

Ressalte-se, ademais, esta7. a base de cdlαlo da conかibili誇o

"sub studio" de�譁F�����&��&���6�7F優ﾉhё��fVFW&�ﾂ��7'&b���箸ﾀ

JJ e o artigo 19J, J4°, ao defeminar a obediencia ao artigo 154,

J, o f}z諸o-somente em relagGo a `o沈7'czJ /ontes desti#ad餌a

garanJJ.r a manuten〔姉o ou expczJ7sGo da segarr‘dade social '/gr卵os

nossos'/ e ndo no Zocante as conかibz/i誇es gz/e elapr唾プria, Cons-

tituifao, prevG''(RE n° 146.733/09-SP, DOU de ol ･07.92)･

Fixada tal premissa, resta analisar se a Lei Complementar n° 70/9 I revestir-se-ia de

eventual v王cio de inconstitucionalidade, quando de sua cria確o.

Com efeito, o fato de a contribui9ao em comento ser arrecadadapela Receita Federal

n着o implica desvio de慮nalidade, vez叩e, de acordo com o a誼go 194 dれei Maior,買a

seg裾idc南e social co7即reende #′7t co77/’z/nto i77tegrado de a誇es de im’ciativa dos Pode-

res p古zblicos e da sociedadらdestinadas cz asseg坊rar os俄’7'eitos relativos a sa融e, a

previd勧cia e a側'sz’轟ncia socz.al''･

A Lei assegura a destina確o da contribui辞o em tela para a Previdencia Social,

det?minando a integra確o, no orgamento da Seguridade Social, do produto da arrecadagao

da contribui確o social sobre o faturamento (art. 10 daLC n° 70/91)･

Desta foma, nao parece razoavel compelir uma autarquia federal amanter urn servi-

go especffico para arrecada辞o das exag6es que lhe sao destinadas, se urn 6rgao federal

pode faze-1o com a estrutura administrativaja existente. Outrossim, ha meios especificos

para apura辞o e san確o de eventual desvio de fmalidade, nao se podendo, antecipadamen-

te, prever sua oc○mencia･

Tambem nao procede a alega確o de identidade de base de calculo com o PIS, vez

que a exa車o nao 6 contribui碑o destinada ao custeio da seguridade social, a teor do artigo

195 da CF/88, mas, sin, contribui車o social especffica, de acordo com o disposto no artigo

239 da Lei Maior, que deve ser interpretada em conjunto com o Titulo VI, Capr血lo I,

Se96es I e工工daLei Suprema･

0 legislador constituinte, ao dispor que a lei podera instituir outras fontes destina-

das a garantir a manuten碑o ou expansao da seguridade social, obedecido o disposto no

artigo 154, inciso I c/c artigo 195, § 40, quis prescrever que, mediante lei (ordinaria), outras
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fontes poderao ser criadas, desde que nao tenham base de calculo ou fato gerador identi-

cos aos das contribui95es ja criadas, ou melhor, nao podem incidir duas contribuig5es

sobre amesma base de c乱culo, mas nada obsta a血cidencia de urn imposto e uma con正bui-

確o sobre a mesma base de calculo e com o mesmo fato gerador, pois a destina確o das

receitasさdiversa, assim como a alfquota e ou廿os dados contidos na noma血st血idora.

1句a-se que o artigo 154,血ciso工, veda a血sti山草o de血postos (den廿o da compe-

t台ncia residual da Uniao), com o mesmo fato gerador e base de calculo daquelesj各previs-

tos na Constitui確o. Portanto, ao estabelecer a mesma veda確o as contribuig6es (artigo

1 95, § 40, da CF), quis referir-se o legislador a duas contribuig6es destinadas a manuten確o

ou expans5o da seguridade social, e nao a urn imposto e uma contribui確o com identidade

debase de calculo e fato gerador, por exemplo. Alem disso, nao ha que se cogitar em dupla

incid含ncia quando a base de calculo vein discriminada na pr6pria Constitui確o.

ObseⅣa-sea por conseguinte, ter sido legft血a a exigencia veiculada pela Lei Com-

plementar n° 70/9 1.

03. prs. cRTAcÅo DA EXAcÅo. BASE DE cÅLc廿Lo coNFORM圏A Lc 7/7o.

Ditam os a血gos 20 e 30 da Lei Complementam° 7/70:

`(Art･ 2° A contribui確o para o PIS/PASEP serえapurada mensal-

mente:

I - pelas pessoas juridicas de direito privado e as que lhes sao

equiparadas pela legisla確o do imposto de renda言nclusive as

empresas p心blicas e as sociedades de economia mista e suas

subsidiarias, com base no faturamento do mss;

(...)

Art. 30 Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se

faturamento a receita bruta como definida pela legisla確o do im-

posto de renda, proveniente de venda de bens nas opera96es de

conta pr6pria, do pre9o dos seⅣi9os prestados e do resultado

au罵rido nas opera96es de conta alheia.

Paragrafo心nico. Na receita bruta n蚤o incluem as vendas de bens

e servigos canceladas, os descontos incondicionais concedidos,

o imposto sobre produtos indus正ais -工PI, e o imposto sobre

operag6es relativas a circulagao de mercadorias - ICMS, retido

pelo vendedor dos bens ou prestador dos servigos na condi辞o

de substituto tributario��

Em 7/9/70, no inbito da competencia residual da Uniao, foi institufdo o Programa de

血tegra確o Social, atrav5s da Lei Complementar n° 7, cujo artigo 3° disp6s que o Fundo de
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Participa確o do pIs era fomado por 02 (dun) parcelas: a prineira, mediante dedu確o do血posto

de Renda devido, processando-se o seu recominento juntanente com o pagamento do Imposto

de Renda e a seg皿da, com recⅢsos pr6phos da empresa, c粗culados com base no魚心me血o.

De acordo com a sistematica vigente a 5poca, portratar-se de exag肴o criada no ambito

da competencia residual, o PIS poderia ter sido instituido por lei ordinaria, de acordo com o

disposto mos a正gos 18, § 5°, e 21, § 10, da CⅣ67, com areda9肴o daEmendan° 1/69･ En血et狐亡o,

optou-sepor lei complementar, emvi血de do contido no § 2° do artigo 62 da CartaMagna, com

a reda辞o dada pela EC n° 1/69, que proibia a vincula確o da receita de qualquer tributo a fundo,

6rgao ou despesa, excetuando-se as previs5es da pr6pria Coustrfui車o e de leis complementares.

Restava inconteste que o PIS possuia natureza tribut紅ia, visto que sua instrfui辞o

deu-se no含mbito da competencia residual,免to este測torizativo de sua血cidencia sobre o

舟山r孤ento das empresas. Como bern lembrado por JosさEduardo Scares de Melo (巌Contri-

buig5es Sociais no Sistema Tributfrio, 2a edi碑o, 1996, pag. 151), "77o JrSimpo'sJ’oNacional

de E〆udos招’bt/t紡.os, realizado em Sdo Paulo em 1977, com a andis'e da naturezajur7'枕’-

ca da Contri玩/ifao cro Fundo PJS-Z4SEPカ`mou-se a conclusdb de gz/e Zaz.s conかibui?∂es'

sdo /ributos pertencentes a e岬e'cieかibz!tdria de conかibuif∂es e平)eciaif, fendo conかibu’-

誇es plenas aqi/elas i#cluid脚no arzigo 21, J 2°, irem J, dcz Constz.tui誇o Federal''.

N着o obstante demais digress6es doutrinarias acerca da especffica natureza da exa確o

em comento, se de imposto ou contribui確o, fixou-se o posicionamento, inclusive abarcado

pelajurisprudencia patria, de que a contribui車o para o PIS possu王a natureza tributiria.

Com o advento da Emenda Constitucional n° 8, de 14/4/77, foi introduzido mais urn

inciso ao artigo 43 da CF/67, J.n i;erbis..

"Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a san申o do Presi-

dente da Rep心blica, dispor sobre todas as materias de competen-

cia da Uniao, especialmente: (...)

Ⅹ - contribui誇es sociais, para custear os encargos previstos

nos a誼gos 165,itens工事,VXII,ⅩVI eXIⅩ, 166, §4°, e 178.

Passou-se a entender que, havendo previsao constitucional no sentido de que a

pa正cipa9肴o dos empregados mos lucros das empresas seria custeada por novas con正bui-

g6es, nao mais subsistia a natureza tributaria do PIS･ Seu fundamento constitucional nao

maisseamparavanos a誼gos 18, § 50, e21, § 10, daCF/67 c/cBCn° i/69,massimnonovo

inciso X do a正go 43 daLei Maior.

N5o foi diversa a posi確o adotada pelo STF, conforme os seguintes arestos:

"PIS. Nature2ajuridica. Passivel de aprecia辞o o extraordin紅io pelo

enfoque constitucional, quarto a natureza tributaria do PIS, tern-se

ser ele considerado廿ibuto atさo advento da Emenda Constitucional

n° 8/77, perdendo tal nature狙jun'dica apa血de entao"但E n° 103.089-

5-SP, Rel. Ministro Aldirpassarino, DJUde 15.4.88, p. 84.000).
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"Tributdrio. PIS e Imposto Unico. Compatibilidade. 0 PIS nao

inst血iu urn imposto, mas uma contribui確o, autorizada pelo art.

43, X, da Constitui確o da Repdblica, tendo por fmalidade cumprir

o art. 1 65, V, da Constituigao da Repdblica. Agravo Regimental a

que se nega provimento''(RTJ I I 1/L 152)･

Novamente trazendo a cola確o Jos6 Eduardo Soares de Melo (7‘# ob. cit., p. 153),

"como co77/〃’bui誇o social des筋7aみa materiah’zcJJ. o pn’�8ﾝﾓv薬�6�7F刋程6柳��ﾂ�FR���'F�6漬

pa誇o dos e77岬regados nos h/cros das empresas′ ndo poder7’a o PIS z‘77cid訪s'obre o

fcJtz/ran7ento.及'fa J’midGncia somentepoderia ser consr‘derada vdl7’da enqじ/anto/osse o PJS

王m J-mposto 7`esiみa/. (.) 0coi./.e que, coln o aゐ′ento dc清mendc7 7?°8/77, a iznica i77cJ.c潟7cia

vdlidd do PIS reria sobJ.e o z.777posto de rel?da gz/e, J7a realidade, e'parte Jo /wcro･ Portanto,

a Lei Coi7雀?lementar #° 7/70 feve sz/a e�6F4｢�����&6���V蹤R���&�ﾇｨ�g2v�G����'�VR������｢�

J.ecebida 77o gz(e range a z.77cidGncia do PJS co′no co′所ibui締o social s'obre ofz寂ramento ".

Na tentativa de solucionar tal controv5rsia, foram editados os Decretos-leis 2.445,

de 29/6/88, e 2.449, de 21/7/88, a廿avさs dos quais, apa血r dos魚tos ocomidos apes 1/7/88,

as empresas ficariam obrigadas a contribuir mensalmente para o Programa de Integra誇o

Social sobre a receita bruta operacional, ou seja, o faturamento (resultado da venda das

mercadorias ou produtos, bern como da presta確o de servigos que constifuam objeto da

empresa) acrescido das receitas慮nanceiras (as receitas advindas de atividades n肴o

operacionais da empresa), al5m das variag5es monet各rias.

OcoⅡe que tais decretos Cram fbmalmente血const血cionais, na medida em que蕗o

se adequavam ao disposto no artigo 55, 11, da CF/69. Com efeito, a atribui確o da fun車o

legislativa ao Presidente da Rep的Iica era condicionada a que ocoⅡessem casos de urgen-

cia ou interesse p心blico relevante, nao houvesse aumento de despesa e a materia fosse

concemente a finangas p心blicas, inclusive de nomas tributarias.

Nao ha que cogitar que o PIS integra as丘nangas pdblicas, posto que seus recursos s5o

destinados a un Fundo Especial dos Traba田adores, n着o integrando, portanto, a receita da U址ao.

0 fato de a gestao de tal fundo ser atribuida ao Estado nao tern o condao de retir虹a destina辞o

espec窺ca desta massa de recursos que, comoja salientado, compor各o pa血n6nio dos trabalha-

dores. E na medida em que tal exa確o tamb6m perdeu sua natureza tribu屯ria, sua eventual altera-

確ojanais poderia ter-se operado por decreto-lei, mas somente atrav6s de lei ordin証a.

0 STF dirimiu a questao, quando dojulgamento do RE n° 148.754.2-RJ, Pleno, Rel.

para o ac6rdao Min. Francisco Rezek, onde consignou-se que:

``Constitucional. Art. 55, 11, da Carta Anterior. Contribui確o para o

P工S. Decretos-leis 2.445 e 2.449, de 1988. Inconst血cionalidade.

I - Contribui確o para o PIS: sua estraneidade ao dominio dos

tributos e mesmoえquele, mais largo, das正nan9as p心blicas. En-

tendimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da EC no 8/77 (RTJ

120/I.190).



工1 - Tr加o por meio de decreto-lei: impossibilidade ante a reseⅣa

qualificada das mat5rias que autorizavam a utiliza確o desse ins-

trumento nomativo (art. 55 da Constitui確o de 1969).

工nconsti血cionalidade dos Decretos-leis 2.445 e 2.449, de 1988,

que pretenderam alterar a sistematica da contribui確o para o PIS"

(RE n° 148.754-2-RJ, Pleno, ReL para o ac6rdao Min. Francisco

Rezek, sessao de 24.6.93, DJUde 4.3.94).

Ve-se, portanto, que tais decretos-leis foram editados com desrespeito a sistematica

ent着o vigente, sendo, p〇五anto, inconsti血cionais.

Å luz da nova Constitui確o, fixou-se o posicionamento no sentido de que o PIS 5

contribui碑o com plena natureza tributaria, tendo sido a LC 7/70 expressamente referida

no a正go 239 da CF/88, recepcionada pel○ ○rdenamento a血al.Inclusive o Supremo Tribu-

nal Federalja apreciou a quest肴o, como se depreende do seguinte aresto:

"PIS - LC 7/70; recep確o, sem solu辞o de continuidade, pelo art.

239 da Constitui確o. Dispondo o art. 239-CF sobre o destino da

arrecada確o da contribui確o para o PIS, a partir da datamesma da

promulga確o da Lei Fundamental em que se insere, 5 evidente que

se trata de noma de e丘cacia plena e inediata, mediante a recep確o

de legislagao anterior; o que, no mesmo art. 239, se condicionou a

disciplina da lei龍山ra n着o fbi a continuidade da cobr狐9a da

exa車o, mas, apenas, como explfcito na parte fmal do dispositivo,

os temos em que a sua arrecadagao seria utilizada no fmancia-

mento do programa de segur○○desemprego e do abono insti血do

por seu a血3°''(RE n° 169.091-7-RJ, Rel. M血. Sep血veda pe正ence,

Pleno, sessao de 7.6.95, DJU de4.8.95, pp. 22.522-22.523).

Entendo, confomeja salientado, que o PIS nao 5 contribuigao destinada ao custeio

da seguridade social, a teor do artigo 1 95 da CF/88, mas sim contribui辞o social especifica,

de acordo com o disposto no artigo 239, que deve ser interpretada em conjunto com o

T血lo VI, Cap血lo工, Seg6es工e重工daLei Suprema.

Po直anto, e const血cional a exigencia devida ao PIS, confbme disp6e a Lei Comple-

mentarno 7/70 c/c a LC n° 17/73.

04. CONCE工TO DE珊皿NTO

Como cedieo, quando do julgamento da A確o Direta de Consti血cionalidade n° 1, em

dezembro de 1993, que teve o cond肴o de produzir e丘cacia contra todos e efeito vinculante,

relativamente aos demais 6rgaos do PoderJudici証o e ao PoderExecutivo, confome disp6e o
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§ 2° do artigo 102 da Lei Magma, o Ministro Moreira Alves reconheceu a exa確o em tela

(COFENS) o ca産ter tribut証o, dispensando-1he, portanto, tratamento constitucional espec脆co.

Dissecando osjatranscritos artigos 2°, daLC n° 70/9 1, e 30, daLC n° 7/70, tern-se que

a hip6tese de incidencia dos tributos 6 vender mercadorias ou prestar servigos de qualquer

natureza. suas bases de calculo, portanto, sao o faturamento, e este, confome o pr6prio

Supremo Tribunal Federalja teve a oportunidade de elucidar, quando apreciou o RE n° 1 50.755,

5 a receita bruta. 0 entao relator, Ministro Sepdlveda Pertence, assin se pronunciou: "conγen-

cz’-777e de g"e a部/bstancial dJ.J±J.揮Go pretendidcr enfre receita brz/ta e /cJti/ramento 77db

el7con/ra re乎7aldo atifal no卵ac加o do cn.rez.to posz’tivo perfz’#ente a e岬e'cr‘e･ ･ ･ e'na /egj.話a誇o

みte /referindo-se ao FENSOCRAL/ e ndo a偽ures, glle fe hd de b据car cz de##i誇o e坪?ec卵ca

d｡ 7.erj?ec碕′a base de cdlα/lo, ;7a gz/crl recef’ta brttta e/c融/ra′7?ento se z’d帥第ccm ".

Discorrendo sobre o tema, o saudosojurista Geraldo Ataliba (z’�4�T�2�R�Tﾕ�$Rﾐ

SA DB CONSTRUGÅo IMOBILIÅⅢA, parecer publicado na RDA n° 20 1/95, pp･ 344/360)

ditou que "... a 7･eceJ.ta br2/ta′ #o caso･鋤rge da s.o′72a dosp7.e��2�FR�f��2��2�fV覃����

perlodo. Cada ve′idc可d初宅ercador7’a o冊ervr.COJ fe/棚eu prefo e a so77?a de fodos dd cz

receita b/･!/ta /= /c沈lranientoJ.

Col77o Z)ase de cdlcz/lo e'aper岬ecfJ’va俄’mensz'vel do c即ecto materJ’al Jcr履7o'tese

de 7.J7cJ.d8/7c/.cz, 7.esz//ta claro印/e cz COFINS onera crs iJe77d叫c即/radas mensah7宅ente･ Nao

toda vend均po7.e'm, /ms somente as de mercadorias e servigos.

Onel･ar receJ.ta bri′ta de vend伽e'onerar opreco JcJ川end狐A s'oma dospre印s e'

o/c7tき′/`a/77e′7to. Logo, c7 COF棚colhe as vendas e, clarcr777e′?fe, crLrsz./77, r‘nc7‘de Lr｡bre ope-

7.af6es //7ego'ciosJ de venda de fervz‘?os e /77ercadorr’as･ (.･) Pelo princz'pz’o da legalz’dade

伍j77‘c/’dadりs'6 os/cytos prey/’s'tos s∂o co脇‘dos pela lez. frz’b沈みr.a･ A lez’/oi clara e 7’77cr’sz’-

昭, c/’/.cunscreve/7do a桁�gFW6R�FR�匁6蓬ｪ�6���3h*�r�fV襷�2�FR�ﾖW&6�F�$ｨ�f�2�R�6W(<�｢�6�2�P

de壷a77do as vendas de im6vez’s de/ora... ''.

Outro ponto de crucial importancia a elucida辞o do caso concreto 5 aquele perti-

nente ao rigor t6cnico na interpreta確o de nomas tributarias, nao s6 na esfera constitu-

cional, como, tamb5m, no ambito infraconstitucional.

Deve ser fixada a premissa no sentido da efetiva intexpreta辞o confome a Constitui-

確o, ressaltando que 6 necessario buscar-se o real sentido da lei, ou seja, a mens legis enao

a mera vontade do legislador (me/7s /eg/’r/atorJ.f/. Deve-se partir da intexpreta確o gramati-

cal, mas ir alem desta. E fun確o dojurista, do aplicador da lei e do int5rprete da lei investigar

a J･atio Jegis, ou seja, n5o a lei considerada em si mesma, inexistente como regrajurrdica,

mas sim aquela rest/ltante /6gz’ca de 1/in coi7了pl餅o de c準6es e reac6es g~te feprocessam no

sJ’s'/ei77 ajz/r/'d/’co o77de/o/’promz//gada･ A le/‘ c7ge sob7-e as deinaおIez‘訪o諒fema, estc7Lr, par

si/cz veg, 7.eage/77,. a res'z///ante /6gica e'a verdade/’7-a /`eg7.ajz/rJ'd/’ca da /eJ. guepi'ovocoz/ o

J./iipacto r’m’c;.al //.�FV�&���vW&�ﾂ�F��F�&V友��G&�'WF�&薬ﾂ��ﾆg&VF���VwW7F��&V6ｶW"ﾂ�(靑VF丿ﾖ�

S肴o Paulo, editoraSaraiva, 1972, pp. 183/184).

No mesmo sentido, trago a cola確o os ensinamentos do professor da Universidade de

Freiburg Konrad Hesse (J’�F乏�ｧｦ��｢��gDｦU(6��ﾟ�H;��妨"�.�･t､睦�ﾒ���f�#���踟&ﾖ�F庸��F��6�2ﾐ

titui確o - tradu確o de Gi血arFerreiraMendes, 1991, Sergio Fabris Editores, pp. 15, 19, 24 e25),



ao mencionar que: "... A Consti寂ifGo nGo co#第grrcz, portanto, czpenas鉄pr跡弱o de urn se�

mas fambe'm de 1/in dover ser,. ela部‘g均vca mczis' do qz/e o si7即les 7`卵e*o dcI∫ condi誇esj諦icczs

de肋a vigGncJ.cJ, partiαlamente cia/orfczs 5'ociaz’s e po/z'/icczs. Grafcrs apretensGo de e折cdcicy,

a cons.tit招’誇o procura iwpr巌’r or`ねm e co′7/oma誇o a realidade polz'Jica e fociaJ. (../

Embora a Constz’海gao ndopossc7, por Ji訪, rea揚cz7'nadcz, elapode z’mpor fare/crs. A Constit�漬

fGo frc脇s/or/ncz-Je em/orfa ativa se錆Ls'c虹arみ/orem e/訪vcmente 7’eah.zadczr, se錆z’stir cz

d車osi師o de ol■r‘entar czpr匂ria concカ/ta s'egr/nゐa or虎m nela es細belecic7c7, se, a deやeito de

todos og questiona〃獲77tos e 7`ese7rycrs provenien融dosj#をos de comenz.encicz, Fe p�FW"�芳V詛漬

73cczr cz vontade de comretizar錆LJa ordem･ Cond#i#do, pode-seみm7` gue a Constitui坤o

converte/`-s'e-a en7/or?a a琉7a se Jefzerem preJentes, na consciGncia geral -paγticz//cpm7en/e,

na consciencia dos pri�4ｩ�ﾆ�｢韜ﾖXﾚ6�66庸V�2��Vﾆ���&FVﾒ�6�7F宥｢&柳��ﾂ�"�x���2sb���f�F�FR�FP

poder (W//e zz/r Mac砂m鋤Zambe’m a vontade de Con証i/uifao仰//e zur re7/c牧鋤/7g)... ".

Mais a’diante o conceituado autor dita: "... A Constitui印o jun'俄‘ca logra co77/erj7`

foma e mod卯cc7諦o a realidcrde. Ela logra cねやertar `a/or fa gz/e reside na natu･eza d餌

coisczf ', fol.mz#do-a afivcr. E/a pro'pria converfe-se em/or fa cz釣a gue in秘i e detemi77a a

i･ealidczde polJ'/ica e JocJ.a/.跳'sa/｡rfcz z.mp6e-s'e de /orma fanto mc#’s e/etかa g宅ianto mc��g2p

al77p/cJ〆r a convr’cfGo s'obre a i77violabilz’dczde Jc7 ConstituJ’fao,卿cz77to maお/orte mosかa手se

essa convic師o enかe or prlncpais reやons6vez’Lr pela vidd consti初ciona/. Portanto, cz ir7ten-

sidczde dcJ/orga nomativa da Co邪titui碑o cやresenta-se, em primeiro plano, con7o uma

qz/estGo de vontade nomat九′cr, de vontade de ConstJ’t#i誇o仰J‘//e zur J/er/czssu�r亭

A Constitui誇o nao esta desvinculada da realidade hist6rica concreta do seu tem-

po･丁bdavia, ela疏o est各○○ndicionada, simplesmente, por essa realidade･ Em caso de

eventual con且ito, a Constitui確o n着o deve ser considerada, necessariamente, a pa巾e mais

fraca. Ao contrario, existem pressupostos realizaveis (realizierbare Voraussetzungen) que,

mesmo em caso de confronto, pemitem assegurar a forga nomativa da Constitui確o...".

Trazendo novamente a cola確o o eminente Geraldo Ataliba (i7. ob･ cit･), temos que: "Re-

cei7temente, o STF即recJ.ou o RE n 0 1 66. 772-9-RS; ondeju/goz/ conかib招’fao,虎c7.dim7o邸te

a /ocz/fGo fo脇a de s'aldrios ’hd de ser entendidcz em /ermos fe'cnico-jz/rz'枕’coj', Zal como o

俄’reito ven岬/a楊icando `fc7ldrios ', Jem ala略an7entos que anや1ien宅cJ compree鵜Go do Jem7o･

Col扉sso, 7･epelz.a /odoprocesso analogico. 0 relator偽z’77. M4RCOA耽亙JO//oz. categc'rico..

′Tenha-se presente agora a base de血cidencia da con正bui辞o devida pelos empre-

gadores, no que interessa ao des氏cho da c〇両ovさrsia･ 0 inciso工do a正go 195 cuidan肴o de

remunera確o, n肴o de folha de pagamentos, mas de folha de sa略rios. Creio que ningu5m ousa

caminhar no sentido da aplica確o do que se cont6m, sob o angulo do sal各rio, a consubstanciar

garantia, no artigo 7° da Constituigao Federal, a administradores e aut6nomos'･

E faz afimag6es de principio de not各vel alcance hemeneutico, ditando orienta確o

para os intさrpretes da Constitui確o:
`Compreendo as gmndes di宜culdades de caixa que decoⅢem do sistema de segⅧidade

social patri〇･ Contudo? estas n哀o podem ser potencializadas? a ponto de colocar-se em plano

secundario a seguran9a, que e o objetivo maior de uma Lei Basica, especialmente no

embate cidadao-Estado, quando as for9as emjogo exsurgem em descompasso'.
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E faz oportuna cita鋳o reproduzindo advertencia de CARLOS MAXIMILIANO :

`Cumpre evitar n肴o s6 o demasiado apego a letra dos dispositivos, como tamb5m o

excesso contrario, o de forgar a exegese e deste modo encaixar na regra escrita, gragas a

患ntasia do hemeneuta, as teses pelas quais se apaixonou, de so競e que vislumbra no texto

idさias apenas existentes no pr6prio cerebro, ou no sent証ndividual, desvairado por q】erizas

e pendores, entusiasmo e preconceitos'- `Hemen�WF�6��R���ﾆ�6�)&��F��F�&V友�ﾂ�VF友�&�

Globo, Porto Alegre, segunda edi車o, 1993, pag. 1 18��

Para amematar:

"E realmente assim oさ･ Confbme餓sado por Celso Ant6nio Bande正a de Mello,蕗o

cabe, no exercfcio da arte de interpretar, `inserir na regra de direito o pr6priojuizo -por mais sen-

sato que seja - sobre a fmalidade que `conviria'fosse por ela perseguida'- parecer inedito".

Repele assim toda analogia e repudia a interpreta確o ampliativa que o fisco preten-

dia dispensar a Constitui肇o. Sua tese foi vencedora.

A leitura atenta dos votos leva o int6xprete a veriflcar que:

a) 0 STF d各tratamento constitucional-tribu僚rio a essa (como ds demais) contribui確o;

b) repele o emprego de analogia;

c) nao admite interpreta申o "econ6mica";

d) preocupa-se com dar eficacia ao princ工pio constitucional da legalidade estrita em

matさria血ibut㌫ia; e

e) p5e a segurangajurfdica como princfpio basico a ser resguardado ciosamente...

丘inconteste, p〇五anto, que nomas血bu塩ias devem ser obrigatoriamente interpre-

tadas nao s6 em consonancia com o T血lo VI, daCartaMagna, mas tamb5m de acordo com

os T血los工e工工da Lei Maior, a角m de se respeitar princfpios basilares de urn Estado

Democr緬co de Direito, comoさo caso da Rep的1ica Federativa do Brasil, coⅡoborado pela

ce正eza do direito e seguran亨ajurfdica.

Objetiva-se, com tais digress6es, ressaltar a imperiosidade de ado確o do princfpio

da n5o-suxpresa em matさria tributaria,ja previsto na ordena碑o anterior, al5m de evidenciar

que o exercicio do poder tributario, pelo Estado, submete-se, J.庇otm?, aos modelosjuridi-

cos positivados no texto const血cional que institui, em favor dos contribuintes, limitag6es

a competencia estatal para impor e exigir as diversas esp6cies tributarias.

Pam tanto, a Ca血Ma親Ia c五〇u皿verdade五〇 estatuto do eontribuinte) que c〇両empla

urn complexo de d正eitos concementes aos l血ites止せ狐spon王veis pelos Poderes do Estado.

No esc61io de Roque Antonio Carrazza (J.# Cz/rso de D/.,eito Const7./I/c/.onal r/.ibz/-

/c訪io, 4a edi確o, editora Malheiros, 1993, Sao Paulo, pp. 235/236), tern-se que "o estatuto do

contribuinte, como明./7zoJ, imp6e /z’mJ.ta誇es aos Podel･es P斑IJ.cos, z.in.bJ.J7do-os de deJres-

pef.tarem os俄’/eitos部近y’etivos d伽pessoas gz/e devem paga白r/.bz/tos. h餅z.st7.L肘e, e o

leg/.f/ador pode′-icr, por meio de zma //./.bz/fa?Go a//.ab;.I;.a/./.cr, c7te'eやol/.ar c7f pessoas. A

Fczzei7da P紡lj.ccr, a mz'#幼a deste estatuto,履o podei■/.a 5er J‘J7?pedidc7 defzzer o mesmo.

(･･) a `estaJz/to do contrJ’bz高/7te 'e新.ge q乙/e a加.bz/fa印o, /J.vre de gualqc/er arb擁･crrieda-

de, 7.ealz‘ze a /.de’J.a de Eftado〇°e-DJ.reito･ A`s vdrias possJ.bJ.1idades de c7t乙/a挿o ｡cz FcJzenJcr

P筋lJ’ca橘o de col.re華タo77der a garant/.a dos direitos de cadcz con擁’b��ｨ�b7FR���｢�4ｦ蹤��ﾖ�ｨ�d｠
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grcrvosa a interγenfGo fri短//aria, /anto mats cuidadosamente deverd ser protegida a

es/'/era de i#teresses dos z.ndかz'みos･

Heinz Paulick, ao depois de destacar que a administra確o fmanceira, como a admi-

nistra確o p心blica em geral, tende a realiza確o da id5ia de Estado-de-Direito, acrescenta: `0

modemo Direito Tributarioja n肴o conhece o sddito, que era urn mero objeto da tributa確o.

A atual administra確o fmanceira relaciona-se com o cidadao livre e emancipado, que pos-

sui, em vi血de da Const血i亨をo, uma es危rajur王dica pr6pria, que exige ser respeitada, inclu-

sive em todas as quest5es relativas a tributa車o'.

Portanto, a tributa確o deve desenvolver-se dentro dos limites que a Carta Suprema

tragou (fulminando o poder Tributario absoluto do Estado). Este objetivo 5 alcangado,

basicamente, respeitando-se os direitos fundamentais do contribuinte e aquela faixa de

liberdade das pessoas, onde a tributa確o nao pode se desenvolver. E nesse sentido que

Albert Hensel dizia que `o Direito Tributario 5 urn direito intervencionista submetido a

ordena確o do Estado-de-Direito '.

Em suma, o legislador ordinario da Uni肴o, de cadaEstado, de cadaMunicipio e do

Distrito Federal encontra, na Carta Constitucional, perfeitamente delimitada, sua area de

tributa肇o".

Diante destas considerag6es, vejo que os principios relativos a mat5ria tributaria

devem ser vistos e interpretados como garantia const血cional inst山王da em魚vor dos

contribuintes, que s肴o os sujeitos passivos da atividade estatal no campo da tributa確o.

Retornando a defini確o de fcztz/rainento, tamb5m 6 mister frisar que este 6 expres-

sivo de atividade comercial, representativo de opera96es mercantis; s6 existe見知ramento

se houver mercadoria ou seⅣi亨os.

N着o 6 diverso o entendimento de Sacha Calmon Navarro Coelho (iJc "COFENS nas

opera96es com imdveis e empresas constmtoras'', a直igo publicado na RT no 13, outubro/

dezembro 1995, Cademo de Direito Tributario e Finangas Pdblicas, pp. 136/139) ao asseve-

rar que "estal7do os tmo'veir exclz/ldos do conceito de men.cadorlc7, 77do pode o z’/7te'rprete

estel7der o coi7ceito de/c7tz/ramento estalz/J'めJ7o ar/. 2°, da Lei Coli?plei7zeJ毎ar 7|° 70/91,

para crlca′7fc7/. czs emp7･esas gwe pratican7 a venda de j’mo'veif.

0 conceito fomecido pelo direito privado a express肴o mercadoria foi incorporado

pela Constitui9ao ao coloca-la como componente da hip6tese de incidencia do ICMS e 6
sabido que sobre avenda de in6veisn5o ha a incidenciado ICMS. 0 malsinado art. 2°, para

abranger a receita proveniente da venda de ini6veis, poderia utilizar, v.g. , a expressao `bens

em geral'em substitui車o a mercadoria.

(...)

0 a正2° da Lei Complementamo 70/9 I ao de血Iir o患血ramento excluiu da hip6tese

de incidencia da COFINS as receitas provenientes da venda de imdveis, sendo iⅡelevante

o fato de a empresa que vende im6veis seja comercial ou n蚤o e afre(担encia dessas vendas.

Seria給cil魚zer alcan9ar as receitas com vendas de im6vel pela COFNS : basta mudar a lei.

0 que n5o se admite e em nome, por exemplo, do princ王pio da isonomia, dar aos conceitos

juridicos, por meio de inte町reta確o, conte心dos que n肴o lhe s蚤o pr6prios".
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Corroborando tal posicionamento, transcrevo, data mc耽J‘���fV譁�ﾂ��2�6�6芳W&�ﾐ

g6es de Geraldo Ataliba (iH ob. cit.) acerca do princfpio da tipicidade como desdobramento

da legalidade, aplic各vel ao caso em concreto, quando discorre que "e'uniiJersa力nente

reconhecido como pr;.nc互?io i77/ormador do協’reito tributdrio o da J砂.cz.dade. No Brasi/,

ele e'constJ’lucionah7?ente consagrado, in/cJtizado pela do妨･J.na e調mamente presfigJ’ado

pelajurz’坤r乙tdancia, princ互)a方nente do ST甲

0 me偽or鉄positor do femcr, enか･e n6s, e'ALBERTOXAnE凡que sz/bh’77ha `... em

mat5ria de limitag5es a liberdade, a reserva de lei do Direito brasileiro 5 mais apelfada do

que a que vigora em muitos outros ordenamentos'(...) `na verdczde, oprJ.nc毎?io dcz /egali-

dade 7]o Direito招’butdrio fuige co7坊gr/rado como uma reserva absolz/ta de lei/ormal-

γG-lo-emos adiante com maJ’s detenfa - enquanto no Direito Adm’m’sかativo a 7`eserva -

tambe'm de /ei/｡mal - e'c7penas t/rna reserva relativa’(...).

Deveras, a legalidade geral (art. 5°, 1工) nao 6 meramente aplicada a tributa誇o, pelo

preceito do a丘130,I.丘es廿eitado e levado ao ex廿emo em suas exigencias. A memor

doutrina庫xa-1he o conte心do:

`Exigencias ligadas aos principios eticos da ce轟eza e seguran9a do d辻eito, como

vimos de ver, passaram a requerer que o fato gerador e o clever tributario passassem a ser

rigorosamente previstos e descritos pelo legislado重〕 dai a necessidade de tipi魚car a rela9肴o

jurfdicatributaria. For isso, em segundo lugar, 6 preciso observar que atipicidade n5o 6 s6

do fato jurigeno-tributario como tamb5m do clever juridico decorrente (sujeitos ativos e

passivos, bases de calculo, aliquotas, fatores outros de quantifica確o, q〃a77Zc/in debeatur

- como, onde, quando pagar o廿ibuto)'(SAc弘CALMON NAVARRO COBLHO, "Co-

ment紅ios a Constitui確o de 1 988 - Sistema Tributario", editora Forense, 1990, p各g. 285).

Nenhum indicador nomativo pode ser in危rido pelo intさ叩rete, nem `suprido'pela

administra確o:

′･･･ todos os elementos essenciais do証buto devem ser erigidos abstratamente pela

lei, para que se considerem cumpridas as exig合ncias do princ王pio da legalidade. Convem

lembrar que s肴o `elementos essenciais'do tributo os que, de algum modo, influem no an e

no q乙la/7tu〃z da obriga確o tributaria'(SACHA, p. 158).

CARRAZZA insiste:
`0 princfpio em es血do possui urn alcance mais preclso e ngoroso, porquanto deter-

mina que todos os elementos essenciais da nomajuridica tributaria sejam definidos, com

g丁ande precis着o, na lei da pessoa politica competente'.

BARRos cARⅥALHoさ血cisivo:

`Diriamos, em linguagem tecnica, que criar urn trib巾o coⅡesponde a enunciar os

critさrios da hip6tese - material, espacial e temporal - sobre os critさrios da conseq蒔ncia -

subjetivo (suj’eitos ativo e passivo da rela車o) e quantitativo (base de calculo e aliquota)'(...).

Esse autorizado expositor mostra que o que se convencionou designarpor tipicidade

e decorr6ncia da estrita legalidade tributaria, constitucionalmente postulada:

`... estabelecendo a necessidade de que a lei adventicia traga no seu bojo os elemen-

tos descrjtores de fato juri'dico e os dados prescritores da rela確o obrigacional. Este plus
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caracteriza a tipicidade tributaria, que alguns autores fomam como outro postulado im-

prescind工vel ao subsistema de que nos ocupamos, mas que podem per窺tamente ser tidos

como uma decoⅢencia imediata do princfpio da es正ta legalidade'･

ⅩAVIER revela-me a essencia:

`... optou-se neste ramo do Direito por uma fbma辞o mais res正tiva do princlpio da

legalidade, conve正endo-o numa reseⅣa absoluta de lei, no sentido de que a lei, mesmo em

sentido material, deve conter n5o s6 o fundamento da conduta da Administragao, mas

tamb6m o pr6prio crit5rio da decisao no caso concreto'.

E explica seu signi宜cado:

`Se o princ王pio da reserva de lei fomal cont5m em si a exigencia da lee Fclセ〉ta, o

principio da reserva absoluta coloca-mos perante a necessidade de uma le掴妬’cta: a lei

deve confer em si mesmatodos os elementos da decisao no caso concreto, detalmodo que

nao apenas o fim, mas tambem o conteddo daquela decis着o sejam por ela diretamente

fbmecidos'.

Esse brilhante mestre lus○○brasileiro nao esconde sua avers着o a qualificag着o, entre

n6s tradicional, da `1egalidade estrita'. Mesmo assim, adere a s61ida corrente aqui fomada

gragas as lig6es de BALEEIRO, COMES DE SOUSA e ULH6A CANTO; escreve:
`A decis登o do caso concreto obt6m-se, assim, por mera dedu確o da pr6pria lei,

1imitando-se o 6rgao de aplica辞o a subsumir o fato na noma, independentemente de

qualquer livre valoragao pessoaL

互a esta caracteristica que aludem, e血e n6s, alguns autores, ao re氏rirem-se -

embora com evidente impropriedade teminol6gica- a urn princ工pio da estrita legalidade'･

Memor se obtem o sentido e alcance do pr血cipio, se se considera a氏cunda teleologia

que o insplra…

(...)

No melhor estudo sobre a tipicidade do direito penal e do direito tributario, no

Brasil, MISABEL DERZI escreveu:
`Em contrapartida, a segurangajun'dica, a unifomidade e a praticabilidade na aplica確o

danoma sao alcangadas de modo mais satisfat6rio pormeio de conceitos deteminados, cujas

notas irrenunciaveis fecham-mos rigidamente, em estruturas que almej an a estabilidade das re-

1ag5esjuridicas (...) nao se ha de negar o es forgo herculeo desenvolvido pela ciencia do Direito

Tributario no objetivo de alcangar n5o s6 precisao conceitual e rigor 16gico como tambem e,

sobretudo, de realizar os inafastaveis principios-valores consagrados nesse ramo juridico'･

`A previsao de novas situag5es tributaveis, para al5m das encerradas no catalogo

legal, quer fundadas na analogia, quer com base na livre valora確o dos 6rgaos de aplica確o

do direito s着o, desta sorte, estritamente proibidas numa tipologia taxativa, como a tributa-

ria'(ALBERTO XAvn3R).

亘o autorizado XAVIER que exp6e a melhor dou正na, e血e n6s absolutamente

acatada, sem discrep含ncia entre os juristas:

`A存pz.c/.dade do Di/eito rributdrio e', pots, Jeg#ndo certa fern7inologia, m7a

垂)icicわde/echada.. conte'm en待z. /odos os elementospara a valorc準ao desj訪os e prod堆ao
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dos e/eitos, Jem carecer c7e gualqz/er recurLJo a elementos a ela e高ranhos e Jem tolerar

gz/alqLler valorafao g2/e s'e鋤bst紡a ou acresca a contida������v���躔ﾆﾇV��G&�'WGV�

sine lege e'b′･ocardo邸/e z.grah7宅ente鉄p��fﾖR���儲�W&�F亦��FR�w｢��f��2��2r�VﾆVﾖV蹤�0

necess紡’os鉦n’bz[ta����F��6�6��6�7&WF��2vR�6�FV諞�ﾒ�R�8.&V��2�fR�6�FV諞�問�������r�

Deverds, porque `0 principio da deteminag蚤o converte,... o tipo tributario nun tipo

ri-gorosamente fechado', nao pode o juiz `abri-lo'para incluir fato nao previsto. Vender

mercadoria ou servigo nao 5 vender im6vel. Logo, este心ltimo fato nao esta compreendido

no tipo危chado.

`EJ’s o卵e a Jegurancajz/n'JJ’ca exige no domz'm.o加.butdrio.. poiJ ndo�6�&��

seria′77ente abalada cr /-egra nullum tributum sine lege, s.e na呼lica誇o do Di7'eito舟ibz/-

tdrio se pudesse recorrer a elementos o# crite'n.os de valora佃o e decえ諸o q#e ndo estJ’-

γessel77jd contidos���#g�$｢����｢胄�r�

(･･･) Ora, do universo de atividades empresariais, contemplado com largueza pela

Constitui確o, a que colTespondem hip6teses de incidencia tributaria variadas e amplas, a

Lei Complementar n° 70/9 1 fixou-se em duas (vendas de mercadorias e de servigos). E o faz

demodo claro, decidido,血cisivo e血equ王voco, o que se con魚mape重a le血ra das al血eas do

paragrafo心nico do seu art. 2°...".

Dessume-se, tanto pela sistematica constitucional tributaria da Republica Federati-

va do Brasil, como pelo correto direcionamento outorgado a mat5riapelo Egr6gio Supremo

Tribunal Federal, que o conceito de faturamento abrange, t肴o-somente, a receita advinda

sobre operag6es (neg6cios) de venda de servigos e mercadorias, e nao qualquer receita,

como intenta a Lei no 9.71 8/98 pretensamente amparada na Emenda Const血cional n｡ 20/98

que, como se vera, tamb5m esta sujeita a deteminadas limitag5es.

05. OFENSA AO CÅNONE DA工RRETROA冒工ⅥDADE

Se a altera9ao do conceito de fa血ramento constitucionalmente albergado n肴o bas-

tasse para macular a cobranga da exa車o, observa-se, ainda, ofensa ao canone da

irretroatividade, estampado no artigo 150, Ill, cr, da CF, sejapelo disposto no artigo 17 da Lei

9.7 1 8/9 8, seja pela Emenda constitucional n° 20/98. Aquela n5o poderia estar nesta embasada,

na medida em que promulgada em d餌a posterior A EC, embora decomente do Poder Cons-

tituinte Derivado, tambさm esta submetida aos ditames do Sistema Constitucional Tributa-

rio, sob pena de o危nsa ao disposto no a誼go 60, § 40, daLei Maio東

Como cedigo, a emenda constitucional 5 oriunda do chamado Poder Constituinte De-

rivado, decorrente de uma regrajurfdica de autenticidade constitucional. Cabe dizer, portanto,

que esta submetida a limitag5es constitucionais expressas e implfcitas, sendo passivel, inclu-

sive, de c〇両ole de c○nst血cionalidade.丘um poder derivado, subord血ado e condicionado.

Na li確o de Alexandre de Moraes (7’7z Direito Constitucional, 2a edi碑o, p. 47, editora

Atlas, Sao Paulo, 1 997), "e'derz’vadoporqz/e 7~etz’rc7/orga do Poder Consti飯/.�FR��譁v薪rio,.

sz/bord加ado po7.q~/e fe encontra lim’tado pelas norn?crs鋤pressas e J.n?plz'cz.tasあte持to

cons擁z/c7.ona/, as gua応腸o poderd confrcm’a巧s'ob pena de i�6�7F諭c7.onalz.dade; e,
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por j坊condlcionado porqu? s'eu exercJ'cio deve seguJ.r as regras previamente

estabelecJ’d餌no /exto dd Constitu.印o Federal''.

Ressalte-se, ademais, que nossa ordena車o n肴o abarca a tese defendida por Otto

Bachof (J’7=,er/c7Lrsz/ng恥′ic加ige Jreがczssz/ngrnormen?, 1 95 1, Verlag J. C. a. Mohr - Paul

Siebeck - Ttibingen; `Nomas Constitucionais Inconstitucionais?", tradu確o de Jos5 Manuel

M. Cardoso da Costa, LiⅥariaA血edina, 1 994), acerca da possibilidade de nomas血se正as

na Lei Maior, que sejam inconstitucionais. A Constitui確o s6 pode possuir corpo de nomas

que es鳴am de acordo com tod○ 0 sistema.

No esc61io de Roque Antonio Carrazza (i7I Curso de Direito Constitucional Tribu-

tario, 4a edi確o, pp. 1 92/195, editora Mameiros, 1993, S肴o Paulo), tern-se que: "... em s'z'77tese,

a /ei deve ser ｡nter7.or croj訪o J.mponz'vel e ndo o/czto in7ponz'vel anterior a ler..

Lei retroativa, 5 oportuno assertoar, 5 aquela que rege fato ocorrido antes de sua vig合ncia.

A regra geral, pois,さno sentido de que as leis正but㌫ias, como de resto, todas as

leis, devem sempre dispor para o futuro. N肴o lhes 6 dado abarcar o passado, ou seja,

alcangar acontecimentos pret5ritos. Tal garantia c6nfere estabilidade e seguranga as rela-

96es juridicas en廿e Fisco e con廿ibuinte.

A lei tribut各ria, pois, deve ser正e廿oativa･ Em se廿atando de lei叩e cria ou aume血a

tributo, esta regra 5 absoluta, isto cS, nao admite exceg6es.

E certo qi/e, por ra之6es ideolo'gicas gz/e nosso Direito enca′印o#, acer.ta-se gz/e

a/gz肋as /e7’s' fribじItdrias reかoc7/‘am, desde que elas assim o estipulem･ Sao czLr邸/e, de

a/gr/rna/orlm7, bene�6����踉�6�G&�'V也FR���W��ﾖ友薮"陳�6�v���2�wVR��R�6�6VFVﾐma

isen佃o, zl7n prazo maz.Ls /ato para o reco脇‘mento do J7-i短/to etc. (..).

ren7os por i�Hｮ�wｩMﾖΩR����bﾂ��VR�Rrﾂ���"�ｦ��2��2�穽g｢��2ﾂ�匁6�7F偃&6柳��ﾂ���ﾆV�

妬‘bz/tdr/.a ex post facto (Ara//.o Gas/roJ. Outra i77teligGnciajusn7?ccz7`ia a instalafdo do

7.mpe'rio da i#cer/ezcr, #as relaf6es enかe o FJ‘sco e o conかibu‘77te, o g乙/e conかariaria o

regime de dJ’reJ.to pziblico e o pro'prio pn’J7cz'pio repz/blicano.

De〃7a/‘s'd/‘sso, a a帝o do Fis'co dove fer previsivel. Em nome destapi■eW’∬’bilJ‘dade,

a /ei gz/e cria o./ c腸menta m宅かibz/fo J7do pode alcan印r/crtos ocorrJ’d｡s em e'poca ante-

rior a de部/a entradd em W’gor. Sem estepenhor de co7がcm印, foda a vidaj�ﾒx�(�f6��F�

con擁’bi/i庇e pel･J.garla ”.

Tem-se, p〇㌔anto, que a Emenda Consti請cional no 20/98 buscou rat沌car uma si血a-

辞o passada, trazida pela Lei n° 9.71 8/98, que, por sua vez, apresentava-se em descon-

fomidade aos ditames constitucionais.

0 6. Ⅱ†STH工ⅡC五〇 DA EXACÅo POR MEDⅢA PROⅥS6R工A

Diante de tantas maculas, mais uma sobrevem, ou seja, a institui確o da exa確o median-

te a Medida Provis6ria n° 1.724/98, instrunento inapto aveicularmat5ria de ordem tribut鉦a.

Medida provis6ria n盃o pode dispor sobre qualquer mat6ria tributaria, sob pena de

afronta ao principio da triparti確o das fung6es do poder, verdadeiro canone do Principio

Republicano.
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Apesar deja ter o Egr5gio Supremo Tribunal Federal, por ocasiao do julgamento do

Recurso Extraordinario n° 146.733-SP, se manifestado no sentido da possibilidade de cria碑o

ou majora確o de tributos mediante medida provis6ria, desde que convertida em lei na forma e

prazo previstos no artigo 62 da CF/8 8, ouso, com a devida venia, discordar de tat posicionamento.

Como cedigo, de acordo com a ordena車o constitucional vigente, os tributos, de

modo geral, somente podem ser criados ou alterados mediante lei complementar (nag

hip6teses dos artigos 148 e 154, I, da CF); lei ordinaria; decreto-legislativo que ratiflca

tratado intemacional, a teor do a競igo 49, incisor, da Lei Maior ou, ainda, decret○○

1egislativo que rat沌ca conv合nio sobre ICMS celebrado en血e os Bstados, alさm das

exceg6es previstas na pr6pria Carta Magma acerca da altera確o de aliquotas referentes

a tributos determinados.

Demais instrumentos infralegais s着o precarios e inaptos a modifica確o da ordem

juridica tributaria.

Vivemos urn periodo em que, infelizmente, o "Estado Democratico de Direito"

cinge-se a uma expressao estampada no artigo 10 da Lei Maior. A instabilidade impera,

atrav5s de uma legisla確o, se 5 que assim pode ser chamada, cuja base repousa nas

indigitadas medidas provis6rias.

Esta mais do que na hora de fmdar tal situa尊o. Medidas provis6rias somente

podem ser adotadas em casos de relevancia e urgencia, devendo ser, expressamente,

conve巾idas em lei no prazo de30 dias.

Corroborando tais assertivas, trago a baila as lig5es de Sidney Souza Cruz (in Revis-

ta de Direito Tributario n° 54, ano 14, outubro/dezembro de 1990, editora Revista dos

Tribunais Ltda., S肴o Paulo, pp. 23/34), i�fW&"��g2籵

"L 0 a血5°, II, da C皐consagra o Princfpio daLegalidade quando

preceitua: `Ningu5m esta obrigado a fazer ou deixar de fazer algu-

ma coisa senao em virtude de lei’.

2. No a血130 da Ca正aMagna, constata-se o Principio daLegali-

dade quando diz: `亘vedado exigir ou a皿entar宙buto sem lei que

o estabele9a'.

3. Geraldo Ataliba c7s'severou.. `Os princz2?ios s'do a chave e es-

sencia de fodo o d話eito. Nao hd direito rein princJ'pios'.

4･ Osprinc4?ios constitucionaJ’J garantem o cガ‘reito e asseguram

a libel･da(ね.

5. 0 Pl･imJ2刀’o da Legalidade Jributc5ria encon/ra-se incolpora-

do ao Co'd蜜o舟ibutdrr’o NacJ.ona/.

6. Solnente a leipode instit研.r蹄.bz/to, bern con7o cabe a ela

mcJ/’ord-lo.

7. A polJ'fJ‘ca econ∂mica /iecessita do P7.inc珪)J.o da Legalida加

擁’bz/tdria. Este e'�V6W76G&薬ﾂ��&匁8ﾍﾓv�|ﾖ觀蹤Rﾈ*�Vﾗ�&W67､ﾇ2rﾂ�Vﾐ

fczce de per/m’在’r apreW’s'do de encargos /7.ibc/tdrios.



8. 0花xto Constitz/cional dd medidaprovis'6ria e'obscuro, clan-

do 07.igem a substancial i#daga誇o J7a�&V�ｧW$｢vF�6��

9. 0 /egislador ndo /imitou o alcance da medida proviso'ria.

Contz"わ, e'vez'cz/lo inadeqz/ado a qz/est∂es研’butdric鳩, pots/ere

os princ珪��f�2�FB�踟&ﾖ�*末'WFG&���6�7F偃&6柳���

10. As express6es `relev`紡cia'e `urgGncia', contidczf no Z餅to

qz/e毎ata dd medidcz provisc5ricJ, ndo誇o cやrapriadczs aos pre-

ceJ’tos constitucionais Jribz/tdrios.

11. Para os casos en宅ergenciai高ributdrios, a Cons雄ui?do jd

preve Jz.岬os7.f∂es peculiares. Preve os caso出/I`gentes.

12. A leえna cria?do de擁’butos, e'nomcz gera/, poirpczL5'sapor

i/in processo /egislc7tivo, passando a zer exis'tencia e e�6F6���

13. d /u号do ar/. 62 da Carla M呼ncz, a medida proi;iso'rz’a e'

precdria e J.nstdγe/. Ndo e'/ei.

14. A /ei /7.ibutdria zem鋤a呼licabilidade adiadのem/cJce do

princz'pio da `Anterioridc7de 'gz/e綴segz/ra揮ajz/n'd/’ca ao con-

かib雄’nte.

15. A medida provis'o'ria /em e�6F6���R�8.&ﾆ�6�踐���蹤V8ﾍﾓv�H,ﾀ

gerando /‘nteira z.nseg己iranfa. E contradito'ria cros princ堂7zos

trib utdrios.

16. A mate'rJ’aj誌cal L5'empre deverd Jer /ratadapor /ei.

1 7. A imposi挿｡j誌ca/, via medidaproγJ‘fo'ri｡, e'i#constiti/ciona/.

18. A /ei e'pr雀フonderante in drea加’bc寝d7.icy, Jendo fi/a impor-

tdncia del7宅onstrada no arz. /46 dd Consti妬‘gdo, qz/eかata da

lei coi77plel77enta差

19. A /el g gz/e diや∂e fobre co7乞海‘to de col印etencia妬’bi′tdria.

20. A medidd proviso'ria e'i#s/7.m亀ento inadeqz/ado para criar

ou mcr/.orarかibutos. NGo e'o meio/ormal... ".

Nao 5 outro o entendimento de Paulo de Barros Carvalho, ao asseverar que: "... Me-

d7.femor, por der7.adeiro, acerca do emprego de medid邸proW‘s6rias #o plano c7o a/’rei/o

擁.b短d/.io. A Um’do podeJ.a t雄‘l/’=d-las para criar擁’Gzlto, estabelecerj漬c7s czc7iciol7ais de

i#cid勧cia em groval77esjc5鉄-is.tentes o#, cr7.nd｡, mcU’ord-los? C/'emos gzfe 77do. E dots

motんos sz/po7./a77事este ente′7dJ’mento.. I/in, pela imompatibJ’lidade da vJ’gGnc/.a imediata,

elel7つento es'se7icial a z'#dole da medic7c7, com opl-i77cz'pio da anterioridade /CF ar/. J50, HT,

b),. o妬･o, c7e c2/J7ho feln`紡tJ.co eprqgmdtico, pela conce揮do de ’妬.bitto 'como c7/go sobre

qz/e os crd/77im’Lrかados devan7餅pressar Ls'ez/ consentJ‘mento pre'vio･ A no錦o de `擁.b己tto ',

nos pa恵es ciγJ.li‘zados′ repele a em.gGncia de parcelas do patrimo^nio dos indんz'Jz/os, por

a誇o m7.lateral do嵐'/ado, consJ’derando a J.nicJ.ativa comof/ndddcr em J.de'ia vet払s'ta, gz/e

prevcrlecez/ en汗empos medievaz’s e em ambientes de /irania･ 0 i庇ervalo de /e77?po em gue

v/.gora a medidq fen! gue o Poder LegiJlativo a cprecJ.e, aco脇endo-cJ, exp∂e os ci`わddos,
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comprometendo J;’reitos gz/e脇es読めf′ndamentaお6rapriedade e施erddd功eやres'Ls'a-

mente garant7.dos na Carta Bdsica. Este intertel?やo, onde i17やera a v｡ntade mond俄’ca do

且正ado se〃7 o conhecimento antec互?ado e o assenJimento dos desti77at窃･ios dcJpretensGo,

ndo fe conやagina Jambe'm com a magn希u〔ねFem〈紡tJ.ca que o /ermo ’擁.buto 'ostenta nos

diczJ crtz/aJ’s'. Nあvalesse〃7 Ja7’持az6es e c買'iIタやles imoca誇o do princz2?io dc持eguran?a do

dみeitoj短eria bastante em Jipara J.in.bir es'se mecanz’Lrmo de c準do�2v6��粐�����｣r�7W'6��FP

Direito Tributario, 4a edig5o, 199 1, editora Saraiva, S着o Paulo, p. 57).

Exatamente por estarmos perante urn "Estado Democratico de Direito", a saber,

aquele "嵐'/ado de /egitimidadejusta /oz/放tado de J�7F賑��ﾖ7'FW&��ﾂ陳�b�F�蹤R�FR�Vﾖ�

sociedade de777ocrdtica,少tal seia, cz que instaure urn processo de e/etiva incorporagao de

todo o povo nos mecanz’s'mos do controle das decis6es e de sua real participa確o mos

rendimentos da produ商o" (I’J! Jos6 Afonso da Silva, "0 Estado Democratico de Direito�ﾀ

palestra proferida em 6/8/88, as 15 h, no I Encontro Nacional de Advogados, realizado em

Belo Horizonte de 5 a 7/8/88, sob o patrocinio da Associa確o dos Advogados de Minas

Gerais, publicada na RTn° 635, de setembro de 1988, pp. 07/13), e que se魚z mister a

obediencia aos ditames constitucionais.

Ademais, 5 imperioso ressaltar que, quando da conversao da medida provis6ria na

Lei n° 9.71 8/98, houve modi魚ca9奮o do a正go 8°, subst血indo-se o工mposto sobre a Renda

pela Contribui確o Social sobre o Lucro L王qiiido - CSSL. Po巾anto, oconendo tal modi宜ca-

確o, deveria ter-se operacionado o processo legislativo nomal, sob pena de macula ao

principio da representatividade, basilama Rep止blica Federativa do Brasil.

0 7. DEMAls Ⅱ†coNSTITuc工oNAmADEs

亘inconteste, como尊salientado, que nomas正but誼as devem ser obrigatoriamen-

te interpretadas nao s6 em consonancia com o T肌lo VI da Caria Magma, mas tamb6m de

acordo com os Titulos工e工工da Lei Maior, a宜m de se respeitar princfpios basilares de urn

Estado Democratico de Direito, como 5 o caso da Rep心blica Federativa do Brasil, que s肴o

a ce巾eza do direito e seguran9ajuridica.

No que tangeえreg丁atrazida pelo a誼go 80, § 40, anoto que se amesma prosperar, o

conceito de renda, tamb5m constitucionalmente depreendido, serまmodificado. Senao, ve-

｣amos･

Pelo disposto no a正go 43 do C6digo T正but各rio Nacional, renda e sempre in produ-

to, urn resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da combina確o destes dois fatores.

Para ocorrer incidencia do inposto de renda, 6 indispensavel que haja acrさscimo patrimonial.

Ressalte-se, ademais, que o conceito de renda 5 constitucional, n5o podendo o

legislador ordinario dilarg各-1o, nem, tampouco, modifica-lo. Jos5 Arthur Lima Gongalves (jJc

Imposto sobre a renda - pressupostos constitucionais, p. 198, editora Malheiros, Sao

Paulo, I 997) ensina-mos que "q祝llqz/er qz/e seja o conceito de renda adotado, presentes

estGo c" Hog6es de ganhopaかimonial 7~esw存ante de co77/ronto enかe elementos伽gressos
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e said垂) ver/昨cados ao /ongo de certo perJ'odo. As de/㌶iヂ∂esp｡(ねn7 varJ.ar em俄‘versos

aやectos /renda a��&芳4｢ﾂ��V襷��6�8ｽⅣ｢vF4｢ﾂ��VﾖV蹤����/ｸ�f胯�����v�諞��FR�8ﾌB沫F�ﾀ

etc･), mc鳩77do 7.esta 77enh招na dみ高’da guanto a necessidade de ocorrGncia de ganho

e/e存.vo, dentro de I/in determinado perz'odo.

Deveras, a Const血i亨をo somente admite a incidencia de imposto sobre a renda

quando tenha havido altera辞o positiva no patrim6nio do contribuinte no periodo. Fora

daf, n5o se admite (a Constitui辞o nao tolera) incidencia de imposto sobre a renda. E tal

constata確o s6 6 possivel ao cabo de urn periodo de tempo deteminado, dentro do qual a

renda tenha sido au氏rida e ao cabo do qual ela possa ser quant脆cada''.

Conclui-se, por conseguinte, que para oconer incidencia do imposto de renda,さ

indispensavel que haja acrescimo patrimonial. E no que tange as pessoasjurfdicas, o lucro

real corresponde exatamente a este acrescimo patrimonial tributavel, mencionado pelo arti-

go 43 do C6digo Tributario NacionaL

Hugo de Brito Machado (j7I Curso de Direit｡舟ibz/t窃･io, p. 21 9, 12a edi確o, editora

Malheiros, Sao Paulo, 1997) ensina que "... E se ass'i% e'perante o sz’s'telna海‘bz/t訪’o

d;.fc互717’��F��6��6�7F宥V貿�����5D��FY-薮R�W76��w｢�ﾇ'F���&��FR�w｢��ﾇ�VW)�ﾈ.ｦ芳��&�ｦ�

あ/e/, j沈｡�ｦ��Vﾖ&�&��FR�ﾖ���&�7F�蹤R��xｺ����2�6�6V友�2�FR�&V襷��R�FR��&�V蹤�2�

Nあ橘re7zd均#em pγove加o, fe〃団ue hc7/.a acre'Lscimo patrimonz.a/, poif o CTN czdotoz/

e平)ressan7ente o conceito de 7.enda como�7&X�ff4｢贍Ⅸ��do e'possん7e/, portanto, consz.-

derar-se rencねz/rna cessdo gra寂J.ta do z/so de imo've/, por exen7plo, con宅o pretende#,

seg7/i#do os cmteriorcs', o Regulament｡ do ｣]7?posto de Renda cやrovado pelo Decreto n°

84.450, de 4. /2･ J980, em s'ez/ c77~存go 31, par毎r｡/o 2Znico, s'eg己tndo o gz/al era蹄’bz/tゐ′el

`o valor /oca/ivo do pre'dio z/rbano consかuido, gz/ando ce俄.da se机/so grat研’tamente,

鋤ceto gz/an/o cr雌pendente considerado encalgo defrmz'/7.a ’".

Novamente tomo como exemplo o esc61io de Roque Antonio Carra2za (i/1 RDTn° 55/

156 e seguintes, a誼go int血1ado `Novas Considera写るes sobre a in正butわilidade, por via de

血posto sobre a renda, das鰐rias e licen9as-premio recebidas em pec血ia'') ao asseverar que

"Deveγc7s, parece-nos qz/e, den/re os diversos conceitos Je `reJ7Jcz ', /omecidospela Cien-

cia Ecol7∂i桁’ccr, pode o /egz’s/ador ord/ndrio cやenas aptar por im2 deles e, crJ’77da a∬im,

desde gc/e Sz/a esco偽a permita compatibi/izczr a incidancia com os prin`准)ios col?stitzi-

cionais qc/e��"���縒��v��V'ｩ�f�,����"�f���FX淋ﾂ�ﾖ9{�ﾖR���F��8�6�6芳HﾍV6�"��f)Mﾖ仆��も

Rea血ente, o conceito de renda e proventos de qualquer na血reza deve levar em conta

a capacidade contributiva do sujeito passivo tribut証o. Por que? Porque o princlpio da capa-

cidade contributiva infoma atributa確o porvia de inpostos no Brasil (art. 145, § 1°, da CF). (...)

Pensamos que o conceito de %renda e proventos de qualquer na血reza''pressup6e

a亨6es humanas que revelem mais ヽ′a賞ias, isto e, acrさscimos na capacidade con正butiva

(que a doutrina tradicional chama de "acr5scimos patrimoniais''). S6 quando h各uma reali-

dade econ6mica nova, que se inco叩ora ao pa正m6nio individual preexistente, traduz血do

nova disponibilidade de riqueza,さque podemos魚Iar emバrenda e proventos de qua賞quer

natureza". Vai da工que as indenizag5es nao sao nem rendimentos, nem proventos de qual-

quer natureza. Escapam, pois, da tributa確o por via de IR.
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Neste mesmo sentido, Geraldo Ataliba e Agostinho Sartin, em parecer conjunto

(RDT 36/50) sobre as indenizag5es por desapropria辞o, tiveram o ensejo de proclamar:
"A dou正na autorizada ident賄ca unanimemente 〇両cleo da competencia a正buida

aUni登o pelo art. 21, IV, daCF (art. 153, Ill, daCF/1988), na aquisi車o da disponibilidade de

riqueza nova por parte do destinatario legal tributario, riqueza nova que se condensa na

id6ia de acr6scimos patrimoniais".

Diante de tais digress6es, procura-se demonstrar como 5 rigido o conceito de renda,

南o podendo ser modi最cado por mera atividade legislativa.

Para a coⅡeta exegese do sentido e alcance das nomas impugnadas言mp6e-se,

ainda, relembrar o conceito de lucro real.

De acordo com o a誼go 60 do Decret○○lei n° I.598/77, tern-se que:

"Art. 6° Lucro real 6 o lucro lfquido do exercicio ajustado pelas

adi96es, exclus6es ou compensa96es prescritas ou autorizadas

pela legisla確o tributaria".

De acordo com o a誼go 344 do R工R (Decreto n° 3.000/99), os正butos e con廿ibui96es

sao dedutiveis, na detemina辞o do lucro real, segundo o regine de competencia (Lei n° 8.981/

95, art. 41). Ve-se que tal dedu確o opera-se como custo ou despesa operacional (aquelas nao

computadas mos custos, necessarias a atividade da empresa e a manuten肇o da respectiva

fonte produtora), no perfodo-base em que ocorrer o fator imponivel da obriga確o tributaria.

Entende-se, corretamente, que os tributos n肴o devem ser inseridos na composi確o

do lucro real, vez que suanatureza nao e a de renda, mas, sim, custo do bern ou servigo, ou

despesa necessaria a atividade da empresa que nao tenha sido computado no custo fmal

do produto (ben ou servigo).

N着o obstante o disposto no § 60 do mesmo artigo impossibilitar a dedu確o do valor

da CSSL para efeito de apura確o do lucro real, apartirde 10 dejaneiro de 1997 - contestavel

sob o aspectojurfdico -, os valores de tributos n着o podem ser computados para apura確o

do lucro real, vez que n肴o consubstanciados em renda.

Havendo a impossibilidade de dedu車o para fins de apurag着o do lucro real, da

parcela de COFINS compensada, verificar-se-a uma altera確o da renda tributavel, que nao

se coaduna com o conceito extraido da Lei Magma, na medida em que esta parcela da

COFENS nao tern a naturezajurfdica de acr5scimo patrimonial para efeito de apura辞o do

lucro efetivo da empresa.

Se tal sistematica prosperar vcr-se-a que, o que o legislador infraconstitucional

outorgou com uma m着o, retirou com a outra.

N肴o posso aceitar a argumenta辞o no sentido de que se assim n肴o procedesse,

haveria, na verdade, urn duplo bene癒cio. Entendo que e clever do legislador, na medida do

poss子vel e do legal, n5o onerar sobremaneira a carga tributaria dos contribuintes, apelando,

inclusive, ao principio da nao-utiliza確o de tributo com efeito de confisco; nem, tampouco,

benef王ciar de亡eminada categoria sem amparo constitucionaL Para tanto, o legislador cons-
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tituinte outorgou-1he uma s5rie de ferramentas incluidas no rfgido sistema constitucional

tributalio brasileiro.

0 que nao se aceita 5 que, em nome deste exercfcio, seja alterado o conceito cons-

titucional de renda.

No que tange a majora車o de alfquota para 3% (tres por cento), se a mesmaja nao

estivesse afastada em virtude da impossibilidade de aplica確o retroativa da lei em comento,

observo que tamb5m nao podera operacionalizar-se, na medida em que 5 vedada a dedu確o

da parcela da COFENS compensada. Portanto, de modo indireto, estamajora車o de aliquota

implicaria a aceita確o da sistematica acima atacada, inportando na mudanga do conceito de

renda, na medida em que eventual lucro real n5o seria o efetivamente ocorrido.

Outras quest6es de discutivel constitucionalidade concemem as regras trazidas

pe|o artigo 8°, § 1°, dalei epelalnstni§aoNomativan° 6, da SRF, de29 dejaneiro de 1999,

relativas a compensa確o da COFENS com a CSSL, no sentido de que o valor da COFENS

passivel de compensa確o que exceder ao da CSSL nao sera restitufdo nem poderゑser

compensado em perfodos posteriores.

Ao nao possibilitar a compensa確o integral da COFENS, havera modifica確o da

base de calculo da CSSL para perfodos subseqtientes, se comparada aquela que foi utiliza-

da empregando-se o instituto da compensa辞o. Indiretamente, tamb5m afetar-se-a o valor

do lucro, vezque, nostemos do a血go2° daLeino7･689/88 e do item 1 dam SRFno 198/88,

a base de calculo da contribui確o 5 o valor positivo do resultado do exercicio,ja computado

o valor da contribui確o social devida e antes da provisao para o imposto de renda.

08. CONCLUSOES

l ･ Dessume-se, tanto pela sistem征ca consti血cional血but各ria da Re函blica Federa-

tiva do Brasil, como pelo correto direcionamento outorgado a mat5ria pelo Egr6gio Supre-

mo Tribmal Federal, que o conceito de鬼面ramento ab輪nge,協o-somente, a receita adv血da

sobre operag6es (neg6cios) de venda de servigos e mercadorias, e nao qualquer receita,

como intenta a Lei no 9･71 8/98 pretens孤ente mparada na Emenda Const血cional n° 20/98,

tamb5m sujeita a linitag6es.

2. A Emenda Constitucional n° 20/98 buscou ratiflcar uma situagao passada, trazida

pe宣a Lei no夕.718/98, que, por sua vez, apresentava-se em desconfbmidade aos ditames

co皿stitucionais.

3. Medida provis6ria n盃o pode dispor sobre qualquer mat6ria tributaria, sob pena

de a宜onta ao princfpio da tripa虹i9肴o das血n96es do poder, verdadeiro canone do Princ王-

pio Republicano.

4. Mesmo que se aceitasse a tese defendida pelo Egregio STF, no que tange a possibi-

1idade de cria辞o ou majora車o de tributos pelo instrunento precario e unilateral que 5 a medida

provis6ria, desde que convertida em lei, 6 inperioso ressaltar que, quando da convers肴o da

MP n° 1.724/98 naLei n° 9.71 8/98, houvemodifica確o do artigo 8°, substituindo-se a express5o

"Imposto sobre a Renda" pela "Contribui辞o Social sobre o Lucro Liqtiido - CSSL". Portanto,
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ocorrendo tal modifica確o, deveria ter-se operacionado o processo legislativo nomal, sob

pena de macula ao princi’pio da representatividade, basilar na Rep心b賞ica Federativa do Brasil.

5. No quetange aregratrazidapelo artigo 8°, § 4°, se amesmaprosperar, o conceito

de renda, tambem constitucionalmente depreendido, sera modificado.

Pelas digress6es acima, buscou-se demons廿ar algumas血c○ns心血cionalidade da Lei

n° 9.71 8/98, al5m de outras ja visualizadas pela mais inclita doutrina, como, por exemplo, a

relativa a afronta ao principio da isonomia, a problematica gerada ds distribuidoras de com-

bustiveis, impossibilidade de compensa碑o da valor do COFENS que exceder ao da CSSL etc.
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I○ 0 M[巴RCOSUL

O Tratado de Assun確o (MERCOSUL) frmado em 26 de mar9o de 1 99 1 , para a constitui-

辞o de un mercado comum entre as Repdblicas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e que

entrou em vigor intemaciona血ente em 29 de novembro de 199 1 (art. 19), foi promulgado no

Brasil nessemesmo ano (Decreto n° 350, de21.1 1.91 , DOU, Se辞o工, 22.1 L91, p. 26443/26448),

`くrepresenta a constru確o de urn processo hist6rico iniciado com o ensaio daUniao Aduaneira

Brasil-Argent山a de 1940, para o qual esses paises tiveram papel pioneiro e relevante''.1

Como se sabe, "o GATT n着o se refere aos casos de existencia de urn Mercado

Comum, porque esta no確o inexistia em 1 948 quando foi redigido�"ﾂ�6V襷��6W'F���VRﾂ��蹤W0

mesmo de entrar em vigor o Tratado do MERCOSUL, fez-se, preliminamente, uma comuni-

ca確o aquela institui確o.3

0 pr6prio Acordo Geral sobre Tarifas e Com6rcio (General Agreement on Tarifs and

Trade - GATT) surgiu, no p6s-guerra, a partir de urn processo de negociag6es objetivando

a coopera確o econ6mica intemacional com a assinatura da Calia do Atlantico (USA e

工nglaterra), com a explicitagao de princi’pios comuns para a igualdade de acesso de todas as

nag5es aos mercados, com sua confima辞o, no ano seguinte, por 26 paises. Instituida a

ONU na Carta de S着o Francisco, seu Conselho Econ6mico e Social convocou uma confe-

rencia sobre Com6rcio e Emprego, que ao fmal de seus trabalhos, em 1947, incluiu o Acordo

do GAIT em urn de seus anexos.
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Este 6rg着o surgiu, destarte, com urn Tratado, vindo a adquirir carater institucional.

Uma vez que o MERCOSUL tern como expe正encias precedentes a ALALC e a ALAD工,

que a sucedeu, a pnme宣ra com a串nalidade de estabelecerumaZona de LiⅥe Comさrcio e a

segunda uma Zona de Mercado Comum, 5 natural que se estabelega uma ligagao direta

entre o MBRCOSUL (com identicos oせjetivos da ALAD工) e o GATT.

Lembramos, no particulap as consultas fomuladas pelo Comit6 Provis6rio da ALALC

e os questionarios do GATT, decorrentes dessas consultas, com as respostas explicativas

para a adapta車o ao modelo preconizado por este心ltimo4.

Sob o aspecto estritamente t5cnico, a seqむencia da integra確o europ5ia difere bas-

tante da latino-americana a partir das respectivas propostas b各sicas, n5o se reduzindo,

como poderia parecer a primeira vista, a uma mera quest5o de "estagio de evolu辞o". A

Uniao Europ5ia 6 o resultado de todo urn processo de integra確o comunitaria, enquanto a

outra se aprofunda essencialmente na constru車o de urn mercado comum a partir de uma

Zona de Livre Com5rcio (ALALC), de uma Uni5o Aduaneira (ALADI) e de urn mercado

comum (MERCOSUL). At6 onde isso seria verdadeiro?

Tomando como referencial a fase da GEE, hoje superada com a implanta確o da

UNIÅo EUROP亘I生J. EDUARDO 8. PUPO con宜onta a叩ela entidade com o MERCOSUL,

no diapasao convergencias/divergencias:

"0 aspecto central da GEE 5 a foma確o de uma uniao aduaneira entre seus membros

atraves da aboli確o progressiva de todas as barreiras ao com6rcio entre eles, do

estabelecimento de uma tari魚extema comum e de ou廿as regulamenta96es do co-

rn6rcio com paises que n5o sejam integrantes da GEE. Contudo, a GEE 5 muito mais

do que uma uniao aduaneira. Desde a sua criagao, em 1957, pelo Tratado de Roma,

ja se vislumbravam indicios das aspirag5es dos seus membros a uma integra確o

maior. Em 1986, com a assinatura do Ato Unico Europeu (Sz.�vﾆR�WW&��V���7B陳��

Tratado de Roma fbi emendado no sentido de expressamente estabelecer urn limite

m各ximo de tempo (atさ3 1/12192) para que seus membros tomassem todas as medidas

necessarias para a cria確o de urn mercado intemo comum, uma area aduaneira inter-

na sem fronteiras em que a livre circula確o de bens, pessoas, servigos e capital fosse

garantida. 0 MERCOSUL apresenta os mesmos audaciosos objetivos, confome se
depreende das provisoes estabelecidas por seus membros (Argentina, Brasil,

Paraguai e Umguai) no Tratado de Assun確o, de 26/03/91.

Da an急lise dos seus objetivos, portanto, nao se identificam grandes diferenciag5es

en廿e a C巳E e o MERCOSUL. Do es血do do aparemamento de cada bloco econ6mico

para a consecu確o de seus objetivos 5 que a distin確o se toma mais evidente".5

Trataremos, todavia, com mais especificidade da lntegra確o Latino-americana.



1.1 - Integra?盃o Latino-Americana

Uma Vis盃o Comunitaria

Por ocasiao das XVⅡ Jomadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, o Profes-

sor ANTONIO CARLOS ROD剛GUES DO AMARAL, na qualidade de RelatorNacional do

Brasil (ABDF), se posicionou de foma incisiva numa perspectiva comunitaria, a despeito

da literalidade do Tratado do MERCOSUL:

�Vﾂ�ﾖ�2�&VﾆWf�蹤R��7VW&F��FR�ﾆ�'&R�6�W&6薬�fﾖﾖ�F����"�'&�6鳴�gVR�6問�GVF��Vﾀ

Tratado de Asunci6n, de 26 de Marzo de 1991, con el objeto de integrar los merca-

dos entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, de la constituci6n del Mercado

Com心n del Sur-Mercosur El tratado que estableci6 el Mercosur pretendi6 pemitir

la fbmaci6n de una zona de libre comercio, seguida de una union aduanera, median-

te el establecimiento de una tarifa extema com血, para fmalmente fomar un verdadero

mercado com心n･ pemitiendo el libre mov血iento de mercancfas, seⅣicios, personas

y capital, sin aplicar barreras arancelarias y no arancelarias en general. Ademas,

pretendiendo un elevado g丁ado de integraci6n, los miembros del Mercosur aspiran

a desamol⊥ar organizaciones comunitarias, una polftica macoecon6mica e血clusive

una moneda com止n''.6

Nao se trata de uma visao pessoal ou de isoladaposi車o o que acima se transcreveu.

Em trabalho c○○rdenado For urn dos mais abalizados co血ecedores do tema, LUIZ

OLAVO BAPTISTA･ sob o t血lo =MERCOSUL, A Es血tegia Legal dos Neg6cios'･, MARTⅢ

DE ALMEIDA SAMPAIO abre sua Introdugao em temos sugestivamente postos como

consensuais (no que tambem aderimos):

`Nametade dos anos 80, o Brasil e a Argentina iniciamm urn processo diplomをtico

objetivando a integra9ao regional, agenda que mais tarde veio a incorporar o Paraguai

e o Uruguai･ Desde ent看o foram assinados outros acordos e protocolos mos mais

diversos campos, que cu血血aram na fbmaliza9肴o do MERCOSUL - Mercado C○○

mum do Cone Sul (Tratado deAssun誇o, frmado em26 de margo de 1991). Estabe-

leceu-se, entao, urn cronograma com data-1imite para 1° dejaneiro de 1995, estenden-

do para 12 meses a adesao completa do Paraguai e Uruguai･

0 MERCOSUL 5 urn projeto que visa a foma確o de urn mercado no qual se pemitira

a livre circula確o de bens, servigos e fatores produtivos, atrav5s de providencias le-

gais visando a elimina確o dos direitos alfandegirios e restrig5es tarifarias, objetivando

a integra確o econ6mica, cultural, juridica e polftica dos paises que o comp6em".7

Esta, alias, foi a visao que a parcela mais radical dos integrantes da ALALcj各punha

em pratica, de que resultou a foma確o do PACTO ANDENO (talvez sem o necessario
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amadurecimento), na interpreta確o do Programa da ALALC em face do Tratado de Monte-

vid5u, para a qual a integra辞o devia assumir maior velocidade e extensao.

Assim e que, pemanecendo dentro da ALALC, os paises andinos, como urn gmpo

sub-regional, ao節marem o Acordo de Ca巾agena, se propuseram負una ampliaci6n de log

compromisos establecidos por la ALALC, acercindolos a los objetivos indicados [la uni6n

aduaneray el mercado com止n previsto en el Tratado] y siempre dentro del marco basico del

Tratado de Montevideo que en este caso recibe un desaⅢollo aplicable a esa subregi6n''･8

No Pre鰭cio desse trabalho, este autor bern explicita o alcance pretendido polo Pacto

Andino, que n5o se limitava apenas a uma integra確o e conseqtiente foma確o de urn mer-

cado comum, mas, at｢aves de inst血i96es e de urn d正eito pr6prio, chegar-se a urn verdadei-

ro direito comunitario:

"El proceso de integ丁aci6n econ6mica de la subregidn andina no solamente surge

en elseno de la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), sino que

conti血a desenvolviさndose den廿o del marco juridico e insti血cional de la Asociaci6n.

Ahora bien, n○ ○bstante esta es廿echa relaci6n, el nuevo proceso integracionista

latinoamericano, dados sus objetivos y mecanismos, cuenta con instituciones y un

derecho propios.

El presente es血dio del ordenamiento jurfdico andino pa正e de ambas premisas, asi

como de una tercera; 1a de que se trata, no de un mero derecho de integraci6n, sino

de un nuevo y verdadero derecho comunitdrio. Esta止ltima premisa mos pareci6 un

tanto audaz cuando iniciamos la labor de investigaci6n, pero hoy, despuさs de corn-

pletar el estudio, la vemos m各s bien como un simple hecho objetivo".9

A nova entidade 5, pelo citado autor, como uma Corpora確o "constituida em foma

similar a una sociedade de capital integrado por cuotas que apo正an sus socios y las cuales

estan representadas por acciones, este organismo subregional constituye una empresa

multinacional de caracter pdblico. Esto lo corrobora el hecho de que desempe充a sus funci-

ones en un各rea o ambiente geogr狛co integrado por seis paises''.1°

工.2 -ALALC e ALADI

0 processo de gesta確o dessas organizag6es 5 primorosa e objetivamente descrito

por JUAN MARIO VACCHINO.

Referindo-se a primeira, assinala:

"Las primeras tentativas de integraci6n econ6mica en nues廿o continente血vieron

su o｢igen, como ace正adamente lo advie轟e Salazar Santos, en dos movimientos

paralelos y contemporaneos: uno propiciado por la CEPAL, con el objeto de crear el
mercado regiona=atinoamericano come respuesta a los problemas de estragu-

1amiento extemo del desaⅢollo latinoamericano y a la sa血raci6n del proceso de
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sust血ci6n de imp〇五aciones en algunos paises delえrea; el otro, compuesto por log

parses del Cono Sur, encaminado a resolver los d甫ciles problemas creados por la

red de convenios bilaterales de comercio y de pagos celebrados e血e tales pa子ses

durante la segunda gue町a mundial.

(...) Ia CEPAL, organismo que desempe充6 uno de los papeles mas relevantes, como

promotor y defensor entusiasta de la idea integracionista, como autor intelectual y

como gestor e impulsor de las negociaciones que condujeron a la suscripci6n del

Tratado de Montevideo''.11

巳, adiante:

"Como bien se sあe, el pensamiento te誼co de la CE払L no se encuen廿a condensado

en ningdn texto o正cial, sino que, por el contrario, esta diseminado en una gran

variedad de documentos e infbmes elaborados en el c皿so de sus廿es dさcadas de

existencia.

(...) Tampoco es facil distinguir nitidamente el momento en que la idea integracionista

cobr6 fuerza en el seno de la CEPAL. Para algunos, el impulso yapuede parcibirse en

el estudio econ6mico sobre ch5rica latina del afro 1 949 -ypor lo tanto corresponde

remontarse hasta 51 - (G. Salgado, 84, p. 87); otros indican que la CEPAL emple6 la

expresi6n `mercado regional'por primera vez en皿infbme presentado a la remi6n

de m血is廿os de hacienda de laregi6n, celebrada en el a充o 1954 (G. Cevallos, 25, p. 35).

Otros mas estiman que la idea sustancial de la cooperaci6n e integraci6n regional,

estmc血rada sobre la base de un sistema de pre危rencias comerciales - come medio

p祉a ace量erar el desamollo econ6mico工如血o狐e正can○ ○ reciさn aparece clar袖ente en

los estudios elaborados por el comit5 de comercio de la cE払L (1 936-1957).暢

(...) los estudios que produjo fueron considerados en laVⅡ sesi6n de la CEPAL del

a宜o 1 937, como, tambiem, en la con危rencia de la Organizaci6n de Estados America-

nos, celebrada en el mismo a窟o en Buenos Aires･ All王se vota laResoluci6nXL que

fomula una Recon7endczci6n sobre un mercado con毒n /afi#oa〃iericano, que se

pronuncia por `1a conveniencia de establecer gradual y progresivamente, en fbma
multilateral y competitiva, un mercado regional萱atino狐ericano'.

(･･･) Una nueva魚se del proceso de gestaci6n, que Salgado designa como de
`fomulaci6n y negociaci6n’, se abre con la convocatoria por la CEPAL del denomi-

nado `Grupo de trabajo del mercado regiona=atinoamericano'. Este grupo, fomado

por expe直os que pa誼cipaban a t血lo personal, celebrd dos periodos de reuniones

(1958 y 1959) ypresent6 a lasesidn del Comite de comercio de laCE払L, celebrada

en Panama en mayo de 1959, 1as bases esenciales para el establecimiento de un

mercado c○m心n en量a region.

(…) Los an描sis cepalianos se asientan en el plano te6ric○ sobre un postulado de

base: en la econom王a mundial deben distinguirse dos pa巾es o polos: el cen百〇 y la

periferia, cuyas respectivas estructuras productivas difieren sustancialmente, aunque

se encuentran interconectadas y condicionadas mutuamente (obviamente, en for-

ma as血紅ica).1〕
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(…) El modelo cepaliano, como muchos de los proyectos populistas de esa epoca, a

los cuales daba sustento te6rico, puede ser considerado como nacionalista, popu-

1ar y estatizante y c○mo propugnador de cambios econ6micos y sociales, que si

bien suponfan el afianzamiento de los grupos mas dininicos de la clase capitalista,

se propon工a lograr la gradual absorci6n econ6mica y pa誼cipaci6n social de las

clases desposeidas y marginales.

(…) Entre los instrumentos y mecanismos para lograr esa industrializaci6n
`廿ansfbmadora',junto a la creacidn de皿sector p此1ico y a la implementaci6n de

una racional y eficiente politica econ6mica dirigista y proteccionista de las actividades

nacionales, en un lugar destacado, estaba la integracidn regional･14

En suma, la sociedad naciona=ndependiente, resultante de lag propuestas de la

CE払L, con una economia血e轟e, orientada hacia el mercado血temo, politic孤e巾e

democratica, con una clase empresarial nacional y progresista, nunca pudo

concreぬrse. La burguesia nacional se volvid cada vez m各s dependiente y asociada

(en cie競o sentido se `intemacionaliz6'), poniendo en evidencia que c○mo clase no

pudo repetir en la periferia la funci6n que antes desempefiara en los centros.15

(…) 1a椅mula integracionista con los c｢iterios y las de魚niciones estipuladas en las

reglas del GATT. Esta tendencia se revel6 mas claramente en una reuni6n de con-

sulta sobre politica comercial, realizada en abril de 1958 (…) donde se propuso

establecer una zona de libre comercio entre dichos paises, aunque abierta a la adhesi6n

de otros paises latinoamericanos･

El proyecto de zona de libre comercio que se elaborara血e presentado, al igual que

las bases para el mercado com心n del Crupo de trabajo, a la reuni6n del Comit5 de

comercio de la CEPA, celebrado enPanamaenmayo de 1959.16

Apesar de resist台ncias, principalmente por pa巾e dos USA e dos organismos intema-

cionais sobre os quais exerce in皿uencial7, que somente come亨ou a se mod甫car a pa賀正do

govemo Kemedy com o impacto da Revolu確o Cubana, afinal foi criada a ALALC pelo

Tratado de Montevideu de 1 8 de fevereiro de 1960, entrando em vigor em 1° dejunho do ano

seguinte, com urn conte寄do e orienta9着o de質enfbque comercialista y liberal de la

integraci6n��つ�R�6�����&ｦWF庸��FRﾂ�踉��W&柳F��FR�G&��6丿ﾖ���&Wf�7F����&���"��踟2ﾂ�ﾆ��

anpliado para 1 8, implantar rna zona de livre com6rcio, mos moldes da regraXXIV do GATT.

Como 6 sabido, a ALALC nao chegou a concretizar seus principais objetivos. Ap6s

uma魚se inicial de crescimento comercial na regi着o (anos 60, basicmente), segui叶se ou廿a de

retra確o, ate que, ja com suas negociag5es praticamente paralisadas, foi substituida pela

ALADI. Seu funcionamento, no perfeito resumo de VACCHENO, relativamente ds "suas carac-

teristicas, causas e efeitos, foi insuficiente, desequilibrado e dinamicamente decrescente����

Referindo-se a segunda, assim exp5e o modelo integracionista da ALADI:

"En su reuni6n del 12 de agosto de 1980, en la ciudad de Montevideo, el Consejo de

ministros de relaciones exteriores de los paises miembros de la ALALC suscribe el

mevo血tado, denominad○ ○屯cialmente como Tr如ado de Montevideo 1980, cre孤do
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la Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n (ALADI), en sustituci6n de la ALALC.

(･･･) LaALADI e血6 en允ncionamiento el 18 de marzo de 1981, luego de que血eran

depositadas en su sede de Montevideo las廿es primeras ra舶caciones de sus par

ses miembros (eHos血eron Umguay, Argentina y Paraguay).20

El nuevo Tratado, al igual que el anterior, se orienta y dirige a la realizaci6n de un

programa y proyecto de integraci6n econ6mica regional, que se fija como objetivo

de largo plazo, aunque queda indeteminado en las condiciones e inde正nido en el

tiempo, 1a fbmaci6n de un mercado com止n latinoamericano.

(…) Uno y otro pe巾enecen a la categoria de `血tados-marcos･, que establecen los

principales坤etivos言ns廿umentos, mecanismos e inst血ciones, sin realizar una

regulaci6n detallada de ninguno de ellos.21

F血a血ente, el establec血iento de un mercado com血es皿a noci6n que evoca皿

espacio econdmico fbmado por los temit〇五〇s de los parses miembros, en log cuales

circulan sin discrininaciones fundadas en la nacionalidad, mercanci'as, servicios y factores

productivos. Dicho espacio se rige por nomas y polfticas que ham sido aproxinadas y

amonizadas y que en el pl狐o extemo se m紬i庫estm por un al孤cel extemo com血y

una polftica comercial com｡n. Este mercado com血es, como dice R. Tamanes (92, p.

1 93), 1a pa巾e visible de量a皿i6n econ6micay realizable en tanto que quede血cluido en

la coustrucci6n de dicha uni6n (vease tambi5n Salazar Santos, 87, p. 33)".22

A sfntese de ELBA CRISTⅢA LIMA R宣GO, Economista do Depa血mento Bcon6-

mico do BNDES, em estilo objetivo e sob enfoque pr6prio, afigura-se de uma precisao

modelar, quanto aos antecedentes do MERCOSUL:

"Projetos de integra辞o latino-americanos v6m sendo perseguidos desde os anos 50,

quando a Cepal introduziu a id6ia de que a coopera辞o regional baseada em urn siste-

ma de preferencias comerciais aceleraria o desenvolvimento econ6mico da regiao. 0

Gatt, no entanto, autorizava a foma軍o de zonas de livre comercio e de uni5es adua-

neiras, mac nao a constitui韓o de uma sinples zona de preferencia tarifaria. Assin, sob

os ausp工cios da Cepal, alguns parses sul-americanos (Brasil, Argentina, Chile, Uru-

guai, Paraguai, Peru e Bolivia) criaram a Associa確o Latino-Americana de Livre comer_

cio (ALALC) em 1960, visando a foma確o de uma zona de livre com5rcio e a coustitui~

韓o de urn mercado comum em un prazo de 12 anos. Foram negociados multilateral-

mente redug6es tarifinas atrav5s de `listas comuns'e de `1istas nacionais', assin como

a exting蚤o de restrig5es nao-tarif紅ias, mas, na pratica, a integra辞o da regiao pouco

avangou ate o fmal dos anos 70, dado o pouco interesse dos paises envolvidos.

A constata韓o do fracasso da Alalc levou a cria確o da Associagao Latino-America-

na de lntegra挿o (ALADI) em 1980, com o objetivo mais modesto de fomar uma

area de preferencia tarifina (agora pemitida pelo GATT), composta por uma prefe-

rencia tarifaria regional, por acordos regionais e por acordos de alcance parcial

travados entre dois ou mais parses. A meta n哀o foi atingida, mas a possibilidade

aberta de fomag肴o de sistemas sub-regionais e o incentivo a realiza車o de acordos

bilaterais facilitaram a aproxima確o dos paises envolvidos".23
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E, quanto ao MERCOSUL, na mesmapublica9ao, averba:

バBrasil, Argentina, Paraguai e Umguai deram urn passo decisivo em sou processo

de integra辞o econ6micano ambito do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) em 10

dejaneiro de 1995, com a foma確o de uma zona de livre com6rcio e de umauni看o

aduaneira parciaL A constitui確o de urn mercado comum, prevista pelo Tratado de

Assun9ao assinado em 1991, teve que ser adiada em razao das dificuldades de se

levar a cabo urn projeto t5o ambicioso envolvendo pafses com estruturas produti-

vas tao diferentes em urn prazo tao exfguo - menos de quatro anos. Apesar desse

adiamento e das in心meras dificuldades envolvidas no processo, nao ha como negar

que os resultadosja obtidos representam urn grande avan9o emtemos da integra確o

latino-americana, sobretudo se considerarmos as diferengas econ6micas e

demogr摘cas e血e os associados do MERCOSUL''･24

Em nota de rodape, esclarece:

"chama-se de zona de livre com5rcio ao espago econ6mico, fomado por dois ou

mais paises, em que sao eliminados direitos alfandegarios e outras restrig6es corner-

ciais em rela確o as importag5es originarias de parceiros do acordo. Em uma uni着o

aduaneira, os paises-membros adotam adicionalmente polfticas comerciais comuns

para os produtos provenientes de terceiros paises･ 0 mercado comum, por sua vez,

pressup6e as duas fomas de integra辞o anteriores mais a livre movimenta確o de

seⅣi9os e魚tores produtivos (capital e trabamo)･ No caso do MERCOSUL亘icial-

mente, a uni肴o aduaneira ser各parcial, ja que alguns produtos ficar5o provisoria-

mente de fora da Tarifa Extema Comum (TEC) (...)".25

No ndmero seguinte dessa importante publica碑o (dezembro de 1995), a autora

avalia o desempe血o do MERCOSUL nessa primeira魚se:

買0 MERCOSUL comegou a funcionar como zona de livre com6rcio e uma uniao

aduaneiraparcial em 12 dejaneiro de 1995, pondo角m ao chamado per王odo detran-

s華o do MERCOSUL, iniciado com a assina血｢ado Tratado deAssun9肴o em 199L

A uni各o aduaneira no MERCOSUL ainda nao 6 plena porque os quatro pafses

continuam adotando politicas comerciais d挽renciadas para algo entre 10% e 15%

do universo tarifario. Os produtos com tarifas divergentes da Tarifa Extema Comum

(TEC) a ela converg崩o ate 2001 ou 2006. Atさque ist○ ○coⅡa, esses produtos inte-

grarao as chamadas listas de exce亨6es. No segundo semestre de 1994, foi decidido

que estas listas n肴o deveriam ultrapassar 299 posig6es tarifarias da Nomenclatura

Comum do MERCOSUL para Brasil, Umguai e Argentina, incluind○○se os bens de

capital, de infbm描ca e de telecomunica96es･ A lista do Paraguai, por sua vez,

contaria com 399 items tar脆rios, exclusive os bens citados e os produtos com

regime de origem de 50%餌e 200 1 ･ Para maiores infbma96es sobre os mecanismos

const血tivos do MERCOSUL, verRego, Elba C. L. (1995)''.26
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Ao que請d〇五dica, a expect揃va de sucesso do MERCOSUL e das mais auspi○○osas,

inclusive perante a midia, como, para ilus廿ai se pode deduzir da materia divulgada na

Revista TIME International, de 26 de agosto de 1 996, em subtfulo: "FolgetNAFZ4-Soz脇

Alタでerica iLr bz/Jy短/i/di77g i.応oWn powe擁tl /radi#g bloc, ca〃ed Mlercos�ﾂ"�#p

Falamos at6 agora sobre os antecedentes do MERCOSUL. Urn r各pido exame sobre

suas rafzes se魚z necess各rio.

1.3 -Raizes e Voca碑o Integrativa

Como assinalado por CELSO FUR船DO, "As Na96es Unidas haviam criado a Co-

missao Econ6mica para a Am6rica Latina- CEPAL- em comegos de 1948, fixando sua sede

na capital do Chile, pats autor da proposta e que muito se empenhara em sua aprova商o".28

No ambito da CEPAL 6 que se desenvolveu o modelo de industrializa確o preconiza-

do inicialmente pelo argentino RAUL PREBISCH para superag肴o da dependencia intema-

cional, rompendo o circulo: "economia dominante" ("centro principal") x "paises periferi-

cos''(os latino-americanos).

As teorias em voga antes da CEPAL s着o, em廿a9os largos, expostas por FERNANDO

H巳NR工QUE CARmso :

"Foi Be正1 0hlin (1933) quem fbmulou ateoria `pura'do c○mさrci〇五temacional: a

utiliza確o racional dos fatores de produgao em fun確o dos recursos locais conduzi-

ria, atrav6s do com5rcio intemacional, a equaliza確o relativa da remuneragao dos

fatores de produ確o entre todos os paises.

Dessa fbma, o comercio intemacional em vez de pe岬e巾ar desigualdades seria o

instrumento fundamental para redurir as desigualdades entre as nag5es. Samuelson

(1948) foi mats longe do que Ohlin na defesa dessa nova linha de id5ias, sustentan-

do a possibilidade de uma equaliza確o completa e absoluta da remunera碑o dos

fatores. Daf por diante, o subdesenvolvimento desapareceria gragas a especializa-

軍o intemacional da produ確o.

互ce轟o que a c｢itica demolidora, sobre巾do de Go塙･ied Haberle｢ (1961) (叩e mos廿a-

va como entre os supostos de Samuelson estava uma tautologia: a homogeneidade

das fung5es de produ確o, isto e, equivalentes de tecnologia entre os pa王ses, bern

como de condig5es climaticas e sociais comparaveis) acabou por reduzir o impacto

da teo｢ia `pura'do c○mさrcio intemacionaL

De qualque｢ m弧eira, desde Ricardo a teoria econ6mica sustentou as v紬tagens, para

todos os paises, da especializa車o da produ碑o e do livee com5rcio entre as nag6es. E

mesmo a critica de Marx (e dos seguidores) nao punha em causa o carater expansivo e

progressivo do sistema capitalista, af錆s fomulapdes tardias de Lenin sobre o inperialismo.

Ora, Prebisch, mos estudos ja referidos, punha em ddvida precisamente este postu-

lado. Com base nas estat王sticas disponiveis, mos廿ava que o comercio intemacional

estava aumentando a distancia entre Centro e Periferia."
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(...) Prebisch mostrou que havia o que chamou de `deteriora車o dos temos de

troca', isto e, os produtos manu魚血rados ga血avam relativamente, em temos de

pre9os, das matさrias-primas.

(…) Encontrou○○, su岬reendentemente, em免tores politicos e organizacionais (pres-

sao sindical e rea確o oligopol王stica das empresas). Assim, talvez sem o querer, fez

uma critica radical a teoria econ6mica vigente: o mercado n5o pode abstrair-se das

C○ndi96es sociais, politicas e econ6micas que o confbmam''.29

Inobstante - o diagn6sticoさdo nosso a巾al Presidente - "quinze anos mais tarde,

os documentos da CEPAL constatam que a `industrializa辞o substitutiva de importag5es'

n各o fora capaz de produzir os efeitos desejados: o ritmo de crescimento dos pa王ses do

cont血ente, mesmo dos que mais se haviam indus正alizado, como Argentina, Brasil e Mexi-

co, nao fora suficiente para compensar a `brecha'entre esses paises e os desenvolvidos��3�

E, por fim, no arremate sobre a evolu確o dessa problematica, quanto ao pensamen-

to de PREBISCH:

���f�6���FR��&V&�66��6�'&R���也FVw&�ｦﾖ��V6�fﾖ�6��F���ﾓg&�6��ﾆ�F匁����F��F匁����

ver com o isolacionismo latino-americano. Pelo contrario, ele advertia e pregava a

ne-cessidade de intensificar, ao mesmo tempo, o com6rcio intra-regional, acelerar a

indus-trializa肇o dos paises mais atrasados, aumentar o coeficiente de produtos

industriali-zados nas trocas intra-Am6rica Latina e intensificar as importag6es extra-

regionais (bern como as exporta96es), modi角cand○○se os produtos a serem

comercializados.

(...) Sempre preocupado com o com6rcio intemacional e descrente do liberalismo a

oz所aJ7ce do GATT - Ra心l Prebisch se prop6s a capitanear nao s6 a Am5rica Latina,

mas o conjunto dos paises subdesenvolvidos em suas penosas negociag6es para

logr虹em temos de interc急mbios memos deteriorados e mais igualit誼os''･31

Feita a brilhante resenha hist6rica, o Prof. FHC faz seu brilhante diagn6stico:

"0 passo lento da Associa商o Latino-Anericana de Livre Com6rcio -ALALC -, sua

substitui9肴o por uma Associa確o Latino-Americana de Integra確o - ALADI -, urn

pouco mais vigorosa, a emergencia e o dec血io do Pacto And血o, os azares da poli-

tica que levaram muitos dos pa子ses量at五〇〇americ餌os a ditaduras miliぬres e a工guns

deles a busca de caminhos solitarios para o desenvolvimento econ6mico foram tra-

9ando urn roteiro bern distinto do inaginado por Prebisch para a integra確o regional.

Nao obstante napassagem da d5cada de 80 para ade 90, empleno boom do chamado

neo量iberalismo e no re五〇 da globaliza9肴o da economia, a convergencia das politicas

nacionais de desenvolvimento da Argentina e do Brasil deu, de repente, de fbma

antes insuspeitada, novo alento nao s6 a pratica de polfticas comerciais e tari-鯨rias

em c○mum, mais de urn verdadeiro `mercado com皿'. A presen9a do Umguai e do

Paraguai no Tratado de Assun9ao, o interesse da Bolivia e o pemanente namoro

com o Chile parecem dar sustenta確o, hoje, ao sonho de Ra心l Prebisch: o mercado



ampliado, complementar, competitivo (血tema e extemamente), capaz de pem血

especializa碑o e de continuar negociando hacia cz/cfe′･a com a economiamundial".32

Ⅱ○ 0 COM豆RC工O

Comoja se disse, tanto a ALALC como a ALADI (1 960-1 980) apresentaram resulta-

dos bastante modestos, o que na opiniao corrente, de que 6 exemplo a de LUIZ CARLOS

DELOBME PRADO, "teve pouca importancia pratica, pelo memos ate a d6cada de 80. 0

Brasil e o Mexico fbram os心nicos paises la血○○americanos que conseguiram na decada de

70 avangar significativamente sua industrializa確o, fazendo parte daquele grup o de paises

que ficaram conhecidos como NICs (paises de industrializa車o recentes)''･33

No que diz respeito ao com5rcio intra-regional entre os paises do MERCOSUL, os

dados s着o bastante desiguais, como assinala o citado autor:

"0 com6rcio intra-re`gional entre os paises do MERCOSUL 6 de importancia desigr, al,

em fun確o dos diversos tamanhos de suas economias e diferente dinamismo de suas

expo轟a96es･ A血po正ancia do comerci〇五廿a-Mercosul p批a o Brasilさmuito peque-

na, some血e 4,8% de suas exporta96es (2,9% para a Argent血a) e 5,9% de suas impor-

ta96es (3,7% da Argentina) vein da regiao. A regiao tern pouca participa9ao nas

expo正a96es argent血as, absoⅣendo apenas 9,6% dessas (6,7% p狐a o Brasil); esse

pa王s tern nesse mercado uma importante fonte de suprimentos, sendo que a regiao

fomece 19,8% do total de suas inportag5es (17,4% do Brasil). Para os pequenos

paises aregiao 6 muito mais importante. 0 RERCosur absorve 29,3% das exporta-

96es paraguaias (22,2% p紺a o B膿sil) e fbmece 42,5% de suas impo正a96es (33,9% do

Br謎il); 24, 1% das expo競a96es u皿guai謎dest血孤-se ao MBRCOSUL (1 6,4% pain o

Brasil) e 44,7% das importag6es originan-se na regiao (28% do Brasi|)".34

Embora de dim血uta express肴o em temos de vol皿e, sem d心vida esse mercado

gama impo直ante peso es廿atさgico se a血a買em bloco'', e疎o isoladamente, em negocia-

g5es com outros blocos econ6micos e na sua integra確o no mega-espa9o intemacional,

notadamente no contexto da gestacionaria ALCA (desde o Plano Busch).

Com a consolida辞o.do MERCOSUL, os resultados do com6rcio intra-regional pas-

sam a apresentar cifras de razoavel dimensao, como se ve de estudo realizado pelo BNDES:

"As exportag5es intrazonais do MERCOSUL atingiram US$ 10 bilh6es e as exporta-

96estotaisUS$ 34,1 bim6es em 1993･ En廿e 1990 e 1993, aquelas expo轟a96es aumen-

taram 92%, gra9as, sobre巾do, ao a皿ento do comercio en廿e Brasil e Argentina- em

vista (basicamente) da maior dinensao das duas economias vis-a-vis as do Paraguai

e uruguai -, assim como do menor dinamismo dzls exportag6es intra-regionais dos

dois outros parceiros do acordo. A participa確o do com6rcio intrazonal no com5rcio

total s血ou-se em 18,5%, nivel ainda muito baixo para urn co可unto de Estados que
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pretendem fomar urn mercado comum em urn futuro pr6ximo. No Nafta e na Uniao

Europ5ia, por exemplo, aquela participa確o estava em tomo de, respectivamente,

40,7% e 60,6% em 1990. Na 5poca da foma車o do Mercado Comun Europeu, o

com5rcio intra-regional respondia por 35% do com5rcio total".35

0 certo 6 que, mesmo na fase da ALALC/ALADI, se os ndmeros nao foram gran-

diosos, tampouco se podera qualificar de inexpressivos ou despreziveis; as pertinentes

obseⅣa96es de H亘L工O JAGUARIBE, "A experiencia ALALC-ALADI fbi positiva, mas

relativamente modesta. Os paises da regi着o continuaram tendo urn intercambio com paises

de fora da regiao - Estados Unidos e Europa - significativamente superior ao intercambio

intra-regional, que se situou em tomo de 30% do total''.36

Ao lado do crescimento do comさrcio i血a-regional, 〇両o罵n6meno que surge, com

caracterfsticas de urn "novo processo de substituigao de importag6es" (n着o mais dos

"paises perifericos" em face dos industrializados, mas dentro do pr6prio espago regional),

como evidenciado pelo re氏rido autor:

"Estudos efetuados pelo lnstituto de Estudos Poli’ticos e Sociais (Projeto Alvorada,

Rio de Janeiro, 1 99 I) indicam que existe uma importante margem de substitui車o de

importag5es a favor do MERCOSUL. Num prazo da ordem de tres a cinco anos

esses paises serao levados a substituir uma significativa cota de importag5es que

ora魚zem de terceiros parses por impo巾a96es uns dos 〇両ros, cota essa que poder各

chegar a正plicar o valor das impo直a96es den廿o do MERCOSUL･ Assim, mesmo se

se consideraressemesmo periodo de 1986 a 1989, atriplica車o das exporta95es para

o MBRCOSUL de urn pais com○ 0 Brasil elevaria ataxa de suas expo巾a96es no Cone

Sul, relativamenteえs exp〇五a96es totais de 2,7% para 8,2%''.37

IⅡ - HA剛ON喜zACÅo

No t6pico em que abordou a problema証ca da "Integra辞o de Processos�ﾂ���Vﾖ&�漬

xador Rubens Antonio Barbosa ben situou a questao das assimetrias regionais:

"Problemas herdados da fase anterior ao estabelecimento do MERCOSUL como

aqueles derivados de assimetrias tributarjas remanescentes ou de desajustes cain-

biais que refletem as diferengas de ritmo nas politicas nacionais de ajuste econ6mi-

co (e que ainda tern uma real incidencia na competitividade relativa dos paises-

membros), nao podem ser utilizados para impedir o pleno desenvolvimento do pro-

grarna de integra確o quadripartite.

(...) Independentemente, porem, da perfei辞o dos mecanismos de integra確o econ6-

mica que se consiga implementar na regi着o, o MERCOSUL pressup5e, antes de mais

nada, o sistema democr征co de govem〇･ Nesse sentido, ele deixa de ser urn simples

p｢qie亡o血eressando a ordem econ6mica, para ser uma obra em progresso, uma
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nova foma de organiza確o polftica e social que deve mudar profundamente a vida

dos povos desta regiao��3�

Nos aspectos voltados mais para a tributa確o, vale trazer a reflex5o essas observa-

96es de JOS丘MARJA ARAGÅ0:

"ii) a coordena碑o das politicas de conjuntura (or?amentaria, monetaria e fmanceira

intemas) e das politicas cambiais, dada a i'ntima correlagao existente entre as mes-

mas e a inHuencia direta que os tipos de cambio tern sobre o comさrcio exterior e os

movimentos de capitais;

iii) a elimina確o de subs王dios as exportag5es intra-sub-regionais;

iv) a hamoniza確o dos sistemas nacionais de promogao das atividades produtivas

(agricolas, industriais, de seⅣi9os etc.), inclusive nas compras estatais;

v) ahamoniza車o das estruturas e da base de calculo, como, tamb5m, a aproxima-

9ao das alfquotas dos impostos indiretos, com a ado辞o do imposto ao valor agre-

gado sobre o universo dos produtos oferecidos no mercado. Isto pemitiria a devo-

lu車o dos impostos que incidem sobre os produtos exportados a sub-regiao e a

ado確o do principio da imposi辞o no pats de destino; e

vi) a hamoniza9肴o das nomas de sanidade vegetal e animal e dos sistemas naci○○

nais de pesos e de medidas''.

"A16m dos anteriores instrumentos, necessarios para o funcionamento nomal do

重iⅥe comさrcio recfproco entre os membros do MERCOSUL, o avan9o para o merca-

do comum, que inclui a modalidade de fatores, requeriri, tambem, a hamoniza確o da

legisla碑o tributaria que afeta mais diretamente a atividade das empresas��"�W�ﾒﾐ

plo: impostos sobre o patrim6nio e arenda das sociedades), a circula確o de capitais

e as operag5es financeiras, a el王mina辞o da dupla tributa辞o, a hamoniza確o das

nomas sobre a cria確o, opera9肴o e liquida肇o de instituig6es financeiras e aprote-

9肴o a propriedade intelectual, a elimina亨をo de qualquer tipo de tratamento discri-

minat6rio entre trabalhadores nacionais e de outros pal’ses da sub-regiao, a redu辞o

paulatina ate sua completa desapari辞o, das restrig5es ao direito de livre estabeleci-

mento de empresas e profissionais liberais originarios dos pafses s6cios e a criagao

de mecanismos de complementa車o e de compensag5es entre os sistemas nacio-

nais de seguridade sociaL''
"Paralelamente a negociagao dos acordos sobre as chamadas `politicas basicas'

que se referem ao comportamento de produtores, consumidores e investjdores, ou

inclusive antes que se inicie ditas negociag6es, os paises poder5o consertar acor-

dos sobre mecanismos especfficos, complementarios das polfticas basicas e que

facilitarao o funcionamento do mercado comum. Exemplos deste tipo de instrumen-

tos s5o aqueles vinculados a facilita確o de transportes, a legisla確o intelecfual, a

reconversao industrial, a reorienta確o da mao-de-obra deslocada pela competi確o

de produtos originarios de pafses-membros e a redugao das disparidades regionais

de desenvolvimento.''う9
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Mais especificamente ainda referindo-se a ado確o do RA nas diversas etapas da

hamoniza確o de tributos "indiretos" a partir do Tratado de Roma (1 957) - salientaANTO-

NIO CARLOS RODRIGUES DO AMARAL que foi o perfil pioneiro na ado確o de umtributo

similar (o e皿はo ICM) na decada de 60, aplicados a todas as etapas de cadeia produtiva, o

que somente se危zna Comunidade Europeia em 196740,

Apesa｢ desse pione工rismo, anota o re罵rido autor- traduzindo a quase unanimidade

das opini5es dos especialistas na mat6ria -, esse tributo foi, no Brasil, introduzido com

caracteristicas que o tomava, senao impraticavel (em temos de hamoniza辞o regional),

pelo menos de dificil hamoniza確o, no tocante aos demais integrantes do MERCOSUL4].

N○ ○utro lado do Atl含ntico, a experiencia da 〔里e血entou enomes d靖culdades,

que serve de ligao para o processo de integra鋳o do MERCOSUL, como relatado por

ANTONIO SALAZAR P BRANDÅo e LIA VALLS PEREIRA:

"Realizada a uni着o aduaneira em 1968, a integra確o econ6mica na Comunidade

entrou numa fase de estagna尊o conhecida como euroesclerose, que durou cerca

de 17 anos･ Em 12 de mar9o de 1985, umnovo ri血o se imp6s aoprocesso de esta-

belecimento de urn mercado comum, com a apresenta確o de urn programa de cria9着o

do mercado血ico ao Parlamento Europeu por Jacques Delors, presidente da Comis-

s着o Europ5ia. 0 livro branco da Comissao, aprovado emjunho de 1985, elaborado

sob orienta確o de lord Cockfield, delineou as politicas favoraveis a obten確o do

objetivo proposto. 0 Conselho Europeu deu prosseguimento ao processo, em de-

zembro de 1985, ao aprovar o Ato廿nico, que refbmou os tratados, i血oduziu a

vota9肴o por maioria qua肺cada - que passou a ser adotada na maior pane dos

casos - e facilitou a ado肇o das medidas que viabilizaram a instaura碑o do mercado

心nico, agendado para o最nal de 1992''.42

Foi necess誼o, com o relativ〇百acasso dos dois Tratados de Montevidさu, que uma

nova perspectiva - a de bases comunitarias - fosse adotada, inicialmente pelo Brasil e

Argentina, como ben assinalado por JOAo BOSCO LEOPOLDENO DA FONSECA:

"Brasil e Argentina iniciam a caminhada rumo a coopera確o e a integra確o a partir da

Declara辞o de lguagu, em 1985, e do Tratado de Integra9ao, Coopera確o e Desen-

volvimento, em 1 988. Em 26/03/199 1, os Presidentes da Argentina, Brasil, Paraguai e

Uruguai assinam, em Assun確o, o Tratado que cria entre eles urn Mercado Comum.

0 pre∂mbz//o deste Tratado exp5e os motivos que levaram os quatro palses a

foma誇o de uma nova uni吾o e as metas que pretendem alcangar:

`CONSIDERANDO que a amplia確o das atuais dimens5es de seus mercados nacio-

nais, atrav5s da integra確o, constitui condigao fundamental para acelerar seus pro-

cessos de desenvolvimento econ6mico comjusti9a social;

ENTENDENDO que esse叫etivo deve ser alcan9ado mediante o aproveitamento

mais eficaz dos recursos disponiveis, a preserva確o do meio ambiente, o melhora-

mento das interconex6es fisicas, a coordena車o de politicas macroecon6micas e a



complementa確o dos diferentes setores da economia, com base mos principios de

gradualidade, flexibilidade e equilibrio;

TENDO EM CONTA a evolu確o dos acontecimentos intemacionais, em especial a

consolida9着o de grandes espa9os econ6micos, e a impo脆ncia de lograr uma ade-

quada inser碑o intemacional para seus paises;

EXPRESSANDO que este processo de integra確o constitui uma resposta adequada

a tais ac○ntecimentos;

CONSCIENTES de que o presente Tratado deve ser considerado como urn novo

avango no es forgo tendente ao desenvolvimento progressivo da integra確o da

Am5rica Latina, confome o objetivo do Tratado de Montevid5u de 1980;

CONVBNC工DOS da necessidade de promover o desenvolvimento cient筑co e

tecnol6gico dos Estados-Pa競es e de modemizar suas economias para ampliar a

oferta e a qualidade dos bens de servigo disponiveis, aflm demelhorar as condig5es

de vida de seus habitantes;

REAFIRMANDO sua vontade p○○ftica de deixar estabelecidas as bases para uma

uni貧o cada vez mais estreita e血e seus povos, com a角nalidade de alcan9ar os

objetivos supramencionados, acordam’".43

Chega-se assim ao Tratado MERCOSUL, promulgado no Brasil pelo Decreto no 350,

de21 denovembro de 199L

Em nova etapa, com o Decreto n° 1343, de 23/12/94, adapta-se a Tarifa Aduaneira do

Brasil- TAB para o fim de aplica確o da Tarifa Extema Comum-TEC, aprovada no ambito

do Conse皿o do Mercado Comum do MERCOSUL (DOU26/12/94).

Por f皿, superando-se mais uma etapa desse processo de integra鋳o, 5 aprovada,

com o Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994, a Est田山｢a工nst血cional do

MERCOSUL (promulgado no B｢asil pelo Decreto no 1 90 1 , de o9/03/96)･ (DOひde l0/05/96)

Na teoria e na pr各tica o MERCOSUL esta plenamente amadurecido para atingir seus

objetivos, o que tern despertado reag6es politicas de desestabilizag着o, notadamente por

pa直e dos USA.

0正unfb do MERCOSULさexa工tado na mfdia n〇両-americana, como se ve por

ilustras:ao de mat6ria publicada na revista雅wE (vol. 148, n° 9, de 26/08/96), ao registrar seu

fomid各vel crescimento, em contraste com a paralisia do NAFTA.

Esse acordo ent｢ou em vigor em 1° dejaneiro de 1994 e impressionapelo volume de

dinheiro envolvido, como enfatizado por HERNES MARCELO HUCK: "Congrega 6,5 trilh5es

de ddlares none-americanos do Produto Nacional Bmto e re血e, aproximadamente, 360

milh6es de pessoas nesse composto de integragao".4J

A compara9肴o entre o NAFTA e o MERCOSULさassim descrita por esse autor:

"Urn exercfcio de estatistica nos da essa semelhanga. Os Estados Unidos, no Nafta, repre-

sentam 700/o da populagao global dos tres paises e 850/o da produ確o total. Se peganos

o MERCOSEL, o Brasil tern nineros muito mats semelhantes: aproxjmadamente 70%, ou

un pouco mais, da populagao global e oitenta e tantos por cento da produ確o total�紊P
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E adiante: "0 que o Nafta pretende criar, nesse quadro bastante diversificado que

eletem, 6 apenas uma zona de livre com�&6役.46

Nas palavIas de WERTER R. FARTA, a defini§5o de `血ercado comun" foi dada pelo

Tribunal de Justiga das Comunidades Europ6ias; "5 uma fusao de mercados nacionais; ap6s

a fusao, esse mercado que 6 urn s6, passa a atuar como se fosse un mercado intemo”.47

Sobre o a血al estagio do MERCOSUL, 1anga seu diagn6stico:

"Pode-se tirar a conclusao de que tudo vai mal? N肴o. Atinginos un estagio no

processo de integra確o que surpreende pela rapidez, por exemplo, com que atinginos

a zona de livre comercio. Hoje nao ha exigencia no pagamento de inpostos quando

una mercadoria produzida na Argentina 5 vendida para o Brasil; as mercadorias cir-

culam livremente, independente do pagamento de inpostos. Existem, ainda, restrig5es

nao-tarif猫as, mas isso n5o 6 de surpreender pois aconteceu a mesma coisa na

comunidade europ6ia, onde, passados nao os nossos quatro anos, mas dez anos,

algun Estado tentava ainda reintroduzir ou introduzir medidas protecionistas�紊�

Nesse diapasao, prossegue esse autor: `No que se refere a segunda etapa, que se

iniciou com o Protocolo de Ouro Preto - a uni肴o aduaneira -, couseguimos que cerca de

80% dos produtos, objeto do comercio pelos quatro paises, fossem incluidos na tarifa

extema comun. No ano 2006, todos os produtos estarao incluidos nessa tarifa".49

Nessa linha, finalizando: "A minha conclus着o e que, se foi possivel, em tao curto

espago de tempo, damos todos esses passos, 6 a vez, agora, de mos preparamos e organi-

zarmos para o passo mais dificil, que e a constitui商o do mercado comum como espago em

que nao s6 o econ6mico tern a vez, mas os direitos dos cidadaos, dos povos integrantes do

mercado comum, sejam definidos corretamente e respeitados em toda a extensao".5°

Em temos de extra-re蜜ionalidade, a analise 5 de Maria Cristina Boldorini, Ministro

Plenipotenci誼o da Subdiretoria do MERCOSUL na Chancelaria Argentina:

"Tamb6m dentro das relag6es exiemas, algo muito importante sucedeu: o prmelro

acordo que celebrou o MERCOSUL como uniao aduaneira com a `extra-regi5o', que

5 o acordo do MERCOSUL com a Uni5o Europ5ia, acordo de natureza mista, porque

nao apenas fora negociado pelas associag5es, como tamb5m pelos Estados-partici-

p紬tes de ∽da uma das associa96es.

(...) Outro aspecto no qual est5 envolvido o MERCOSUL dentro de suas relag6es
extemas 5 suanegociagao no marco da ALCA -Associa辞o de Livre Com5rcio das

Americas, na qualja existem onze grupos de trabalho em funcionamento. A ALCA

surge no ano de 1994, da Conferencia de Miami, proposta pelos Estados Unidos.

Estabelece urn cronograma para libera9ao do com5rcio e para libera確o das inver-

s6es no肌o 2005.

(...) Teremos, por urn lado, o MERCOSUL; por outro lado, os paises-membros da
ALADI, com seus esquemas de integra確o, suas zonas de live comercio e suas pr6-

prias disciplinas; a ALCA, que envolve 34 paises do hemisferio; e depois anegocia碑o
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com a Uni肴o Europ5ia. A15m disso, como o MERCOSUL possui umamarca exitosa,

iniciamos tamb5m intercambios de pontos de vista e de infomag着o com outros

esquemas de integra9肴o e outros paises como, por exemplo, o Jap5o, a india, a Comu-

nidade dos Estados Independentes e tamb5m o C/ose Economic RelatJ.on, que esta

血teg膿do pela Aus心細a eNova Zel含ndia. 0 MBRCOSUL, em suas rela96es extemas,

esta abrangendo praticamente o mundo".51

Diante da evolugao dos blocos econ6micos, em especial do projeto da A±⊆A -

Area de Livre Comercio das Amきricas, como se colocaria o乱調ro do MERCOSUL?

A Associa確o Brasileira de Advogados para o MERCOSUL - ABAM, pelo seu

Presidente, ARMANDO AljvARES GARCIA JR., reage ao proj eto da ALCA com inpressi-

onante con加ndencia, a come9ar pelo tftulo de en廿evista concedida ao Jomal do Comercio:

"a c狐i宣血o do matadouro''(3 1/05/97), re危rind○○se, na血ralmente, ao MERCOSUL:

"0 prqjeto americano para a ALCA decoHe da perda de competitividade desse pals

no cenario intemacional, do agigantamento da Uni着o Europ5ia e do melindre que

sente em rela確o ao MERCOSUL e seus avangos.

A Area de Livre Com6rcio das Am6ricas nao 6 tao `livre'assim para nosotros. A

forga de atra確o que fatalmente exercera a Am6rica do Norte em rela辞o aos Estados

Latino-Americanos poderajogar por terra os esforgos gigantescos que esses pa王-

ses tern feito ao longo das心ltimas decadas para modemizar suas economias, espe-

cialmente as industriais.

Temos que ser cautelosos com a cria辞o de uma area de livre com6rcio para as Am5-

ricas. 0 desnivel econ6mico e imenso entre nosotros e eles. Algu5mja se perguntou

porque todas as iniciativas integracionistas americanas foram baseadas em `各reas de

livre com5rcio', e nunca em urn `mercado comum'? Efetivamente nao existe nenhum

interesse na cria確o de 6rgaos supranaclonais, caracteristicos dos mercados comuns.

Considero - e essa n肴o e apenas minha opiniao pessoal, mas reflete o pensamento

generalizado dos advogados integrantes da Abam - que a ALCA ser各a desgra9a

do MERCOSUL. 0 setor de seⅣi9os, sem (追vida alguma, se正a massacrado, o setor

宜nanceiro migraria para a teⅢa do tio Sam, as mam患巾ras (deles) ingressariam

ainda mais em nossos mercados e nossos produtos … bern, as baⅢeiras疏○○tari鬼rias

seriam realmente eliminadas?... e as praticas protecionistas?

Penso que o MERCOSUL deve se consolidar para depois se aven血rar em novos

processos integracionistas, mas n5o nesse suicida da ALCA".52

FÅB工O GIAMBIAGI, economista e gerente de Macroeconomia do BNDES, em a血-

go publicado nesta data (J.B. 1 6/1 0/97) aponta para urn cenario semelhante. Entretanto, em

sua vis着o prospectiva, aponta para os caminhos da salva確o do MERCOSUL:

"(…)さcompreens工vel que as diplomacias dos paises do MERCOSUL se esfbrcem

em repetir que a ALCA nao anula o MERCOSUL, mas a realidade vai se encarregar,
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com o tempo, de sepultar a retdrica: a realidade nua e cmaさque ou o MERCOSUL

avan亨a ou a ALCA vai condenar o MERCOSUL, se nao a morte, a mais completa

insignificancia. 0 MERCOSUL avan?ar significa postular para si mesmo uma pauta de

negoc主ag6es que va al6m da solu車o de pendencias comerciais e se estenda para uma

vasta gama de areas com interesses comuns. Isto implica, entre outras coisas, por

exemplo, hamonizar as legisla96es nacionais mos campos血bu偽rio,血i狐ce五〇 e甘めa-

Ihista; definir mecanismos de coordena堕o macroecon6mica entre os paises; criar un

passaporte comum; e, no limite, atingir aunifica確o monetiria, daqui ha 10 ou 15 anos.

De urn modo geral, tais quest6es demandam urn esfbr9o em魚vor da inst血ci○○

naliza確o do MERCOSUL. Caso contrario, enquanto a Europa avangana dire確o do

euro, n6s continuamos discutindo sobre problemas de remedi○ ○u de cana-de-

agdcar. Resolver - tamb5m - esses problemas deve ser uma das preocupag5es do

MERCOSUL, mas este疏o pode se limitar a resolver problemas da `agenda negati-

va'∴Limpar'de con且itos essa agenda negativa fbi a base para que o MERCOSUL

avan9asse at6 agora - antes da ALCA. Para depois da ALCA, entretanto, precisa-

mos de uma `agenda positiva'''.53

IV- CONCLUSAO

Dois aspectos mos parecem da maior impo舶ncia para o pleno desenvolvimento do

MERCOSUL: a) de urn lado, asolidifica確o de urn mercado intra-regional que, mesmo em

volume nao muito expressivo (v.g. 30°/o de seu PIB), pemite aos paises integrantes do

MERCOSUL uma maior liberdade de com5rcio e das conseqtientes vantagens (notadamente

em setores de "comp賞ementariedade"), o que tende a aumentar na propor確o que a base

juridica datributa確o cres9a emtemos de "hamoniza辞o''; b) como "bloco", o MERCOSUL

tambem amplia sua capacidade de "esco】ha'', na medida em que se "globalize'', entendida

essa expressao como afmma確o de sua presenga institucional nos diversos espagos econ6-

micos do planeta. Pela pr血e止a vez na hist6｢ia, urn bloco latin○○americano se volta simulta-

neamente para mais de urn p61o da economia "central" (Uniao Europeia e USA, notadamente),

mantendo sua C`perfomance" regiona上

Na vida como na matematica, freqtientemente 5 nas frag6es que as mais complexas

equag6es se resolvem. Assim tamb6m no sutil "Balango''(contabil) do MERCOSUL.
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Professor de Direito Constituciona量na Faculdade Moraes Junior

i. moDUC:Åo

Este trabalho tern por objetivo apresentar a importancia e o tratamento jurfdico

dispensado pelo Direito Civil, no mundo globalizado, ao instituto denominado lesao.

2. DEmⅧC五〇

Ja dizia DEMONTES, em seu trabalho intitulado De /a /esion clans /es conかaおen/7.e

rn｡/’ez/rs, que a lesao 6 o prejuizo que urn contratante vein a experimentar, quando em urn

contrato comutativo nao recebe da outra parte urn valor igual ao da presta確o que oferece.

Este prejuizo surge, pois, em decorrencia da desigualdade entre os valores das prestag5es,

e o dano que causaparece urn atentado a ideia dejustiga.

Quanto as solug5es que o problema da lesao pode receber, podemos classificar as

legisla96es da aldeia global em quatro grandes categorias･

3. APRn皿皿cATEGORIA: v子clo su鼠丁ETⅣO

Esta categoria 6 fomada pelas legislag6es que admitem a lesao como urn vfcio sub-

jetivo do conse重itii皿ento, a○ ○皿esmo t千tulo que o e町o e o dolo, sem se considerar ne血um

elemento de despropor辞o material entre as presta96es. Alguns consideram que a repress蚤o

se funda nateoria classica sobre uma presun確o de viol台ncia ou de erro que ejusto reparar.

Mas nao 6 neste sentido que a entendemos. Nao 6 uma quest着o dejustiga que se inp5e mos

con廿atos, mag de se saber se o consentimento fbi dado validamente, istoさ, se a vontade

nao esta maculada. A legista確o-tipo na mat5ria 6 o Direito dos paises anglo-sax6es.

4. ASEGUNDACATEGORIA: V壬cI○ ○虫JETⅣO

Esta categoria 5 fomada pelas legislag6es que admitem a lesao como urn v王cio

objetivo do contrato. Nessas legislag5es nao se admite a les5o senao em certos casos, mas

quando se admite, nao se trata de estabelece-Ia por meio de urn elemento subjetivo, de

aprecia車o individual ou de conduta moral, considera-se a despropor辞o que pode existir
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entre as prestag6es do contrato e se esta despropor確o ultrapassa certo valor legalmente

fixado, para a rescisao do contrato.

0 tipo fundamental desta categoria de legislagao e o Direito Romano e, em suma, se

pode dizer que sua extensao abarca todas as legislag6es dos povos latinos. Conhece-se as

regras essenciais, ainda que, no detalhe, tenha havido solu96es muito diversas na inte甲reta-

確o hist6rica dos textos da compila辞o de Justiniano. Em principio, a lesao n5o produz efeitos

mos contratos celebrados por maiores; eles pemanecem validos. Em certos contratos, no

entanto, parece que ha urn interesse social particular em que as prestag6es respectivas das

partes possuissem certa rela鋳o de equivalencia e, entao, se admitiria, a tftulo excepcional, a

rescis着o por lesao. E preciso e basta, para isso, que a lesao alcance certo valor. E, no entanto,

aqui se estabelece uma diferenga: certas legislag5es, para os contratos mos quais se admite a

rescis肴o, concede-se este reimさdioえs duas pa鵬s e, neste caso, se pode dizer que均abso-

lutamente, vicio objetivo do contrato, posto que 5 somente a medida da despropor肇o entre

os equivalentes, a respeito de qualquer uma das partes que seja, quejustifica a a辞o para a

rescisao contratual. Outras legislag6es, ao contrario, nao a admitem sen5o em beneficio de

apenas uma das partes; ent肴o, se ainda 5 verdade que ha, fundamentalmente, uma concep車o

objetiva, se pode dizer, contudo, que certo elemento subjetivo penetrou no instituto da les着o

porque se estabelece uma situa申o favoravel a uma das partes, em razao de uma esp5cie de

presun9肴o legal de debilidade existente em sua pessoa... A este grupo pertencem o C6digo

Napoleao e os C6digos por ele influenciados diretamente, o da 851gica e o da I屯lia.

4.1. 0 C6digoNap○○e盃o

0 C6digo Napoleao cont6m os seguintes artigos relativos a les肴o entre pessoas

maiores de idade: "Artigo 1 1 18. A lesao n5o vicia os consentimentos senao em certos

contratos em raz寄o de certas pessoas..."; "Artigo 1674. Se o vendedortenha sido lesionado

em mais de sete d6cimos no prego de urn im6vel, tern o direito de pedir arescisao davenda,

ainda quando expressamente houvera renunciado no contrato a faculdade de pedir esta

rescisao..."; "Artigo 1675. Para saber se ha lesao de mais de sete d5cimos ha que se estimar

o im6vel segundo seu estado e seu valorno momento da venda''; "A誼go 1676. A demanda

nao 5 admissfvel depois da expira確o de dois anos, a contar do dia da venda...��

LEvY-ULLMAN registra que a opiniao que domina 5 a de que a lesao fazpresumir

que o consentimento tenlia sido viciado, 5 arevela確o deum vicio, tern urn valorde sintoma,

魚z presumir uma甜ta de liberdade de consentimento･ E agrega que a maior pa正e das vezes

o prejudicado sabe que 6 prejudicado, mas contrata sob o imp5rio das circunstancias; tal 6

o caso em que umapessoa que, sabendo que nao vendera seu im6vel pelo prego verdadeiro,

consente, contudo, sob o imp5rio da necessidade, na transa確o desvantajosa, no contrato

que entranha a lesao.I como disse POTHIER, ha imperfei商o no consentimento e essa

imperfei亨ao repousa seja sobre o erro, seja sobre a coa辞o, sej’a sobre manobras.
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4.1.1. ANatureza da Rescis肴o no Direito Frances

PLANIOL ens証a que antigamente em Fran9a se reseⅣava o nome de a9着o de resci-

sao aos casos em que a nulidade se fundava exclusivamente sobre textos romanos, e n5o se

intentava se蕗o depois de obter atas de chancelaria e de pagamento de正butos, e se

denominou a9ao de nulidade a que estava aberta de pleno direito pelas ordenangas ou pelos

costumes; que esta distin碑o se tomou, hodiemamente, totalmente sup6rflua, pois os auto-

res do C6digo Napoleao empregam indiferentemente as duas express6es a確o de nulidade

ou a確o de rescis着o para designar ambas ag6es hoje confundidas. Destaca, ainda, que os

autores modemos tern tomado o costume de reservar o nome de a確o de rescis肴o as nulida-

des fundadas sobre rna les着o. BONNECASE diz que "a rescisao por lesao aplicada aos

maiores em mat5ria de parti95o ou de venda de im6veis esta incolporada a nulidade de

direito,,.2

5. ODⅢ曲調O MEXICANO

5.1. 0 C6digo CivilMexieano de 1884

0 C6digo Mexicano de 1884 pertence a segunda categoria de legisla鋳o a que mos

referinos acina, como se pode veri宜car dos seguintes artigos do referido codex: "Artigo 1 65 6.

Nao podem rescindir-se as obriga95es que em si mesmas s5o validas"; "Artigo 1 657. Nenhu-

ma obriga辞o se rescinde unicamente por lesao, salvo o disposto no a虹igo 2890�ｲ�$�'F没�

1 658. Somente ha lesao quando aparte que adquire da dois tantos mais ou a que aliena recebe

dois tergos memos dojusto pre9o ou estimativa da coisa"; "Arigo 1660. A a確o parapedir a

rescisao dura quatro anos"; "AHigo 2889. 0 contrato de compra e venda nao podera rescin輸

dir-se em nenhum caso apretexto de les着o, sempre que a estimativa da coisa se tenha feito por

peritos ao tempo de celebrar-se o contrato�ｲ�$�'F没��#ン���6R���6�6��f��W7F匁�F����"��W&友�0

posteriomente a celebra車o do contrato, podera rescindir-se este se do ditame daquilo resul-

ta que altquma das partes tenha sofrido lesao mos temos do que estabelece o artigo 1658".

5.2･ AExposi確o deMotivos do C6digo CivilMexicano de 1884

0s artigos retrotranscritos sao uma reprodu確o fiel dos artigos 1770, 1771, 1772,

1774, 3022 e3023 do C6digo CivilMexic狐o de 1870, em叩aexpos箪o dem〇五vos se le que

se havendo estabelecido as regras necessarias para a rescisao por dolo e por erro nao ha

necessidade das relativas a lesao, pois quando esta se verifica ha comumente erro e in心me-

ras vezes dolo; se exce血a o con廿ato de compra e venda, porque send○ 0 mais宜eqtiente,

e impossivel em muitos casos valer-se nele da media確o de peritos, era preciso guardar ao

prejudicado a a鋳o rescis6ria por les各o.
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5.3. Natureza da Rescis肴o no C6digo Civil Mexicano de 1884

0 C6digo Asteca de 1884, em seu a轟igo 1654, considera que o con廿ato rescind王vel

さv飢ido e no a誼go 1657, estabelece que o con廿ato de compra e venda e rescind工vel por

lesao e, por conseguinte, nao se declara nulo. A nossojuizo, este 6 urn erro t5cnico, pois a

lesao tern carater de urn vicio do contrato em sua foma申o, como resulta da exposi確o de

motivos do C6digo Civil Mexicano de 1870, c可os conceitos s肴o an乱ogos aos de L亘vY-

ULLMAN e de POTHIER.

5.4. No Direito Mexicano, E Renunciavel no Contrato aA碑o para Pedirsua

Rescis肴o por Les盃o?

A quest肴o 6 duvidosa, pois o C6digo de 1884 nao diz expressamente, como o faz o

C6digo Napoleao, que essa a亨肴o 6 irrenunciavel, e ademais nao declara nulo o contrato de

compra e venda no qual ha lesao; mas por outra parte, pode dizer-se que h各um interesse

social, n肴o somente individual, em que as presta95es das partes tenham certa rela確o de

equivalencia e que a les肴o, geralmente, 5 urn sintoma de que o prejudicado realizou uma

a確o por erro, dolo ou violencia.

6. A TERCERA CATEGORIA: viclo sURETrvo E ORETrvo

Este grupamento 6 composto pelas legisla95es que consideram a lesao como urn

vfcio de carater objetivo e subjetivo, concomitantemente. Segundo DEMONTEs, carater

subjetivo significa que a les肴o leva em considera確o urn v王cio de consentimento do preju-

dicado ou uma vontade particular da outra parte; carater objetivo 5 a indica確o de que se

deve ter em conta tambem certo grau de despropor確o entre as presta亨6es. E estes dois

elementos, subjetivo e objetivo, s着o necessarios para que se possa anular urn contrato por

les登o.3 A esta categoria pertencem o C6dig｡ Civil Alemao e o C6digo Suigo de Obrigag6es,

com○ ○bseⅣa, com muita propriedade, DEMONTES ,

6.1. O C6digo civilAlemao

0 BGB, em seu artigo 138, reza que: "Urn atojurfdico que ataca osbons costumes 5

nulo. E nulo, em particular, urn atojurfdico pelo qual algu6m, explorando a necessidade, a

presteza ou a血experiencia de outro, obtさm para si ou para urn terceiro, que na廿oca de uma

presta確o, se prometam ou se fomegam vantagens patrimoniais que excedam o valor da

presta確o, de tal sorte que, tendo em conta as circunstancias, estas vantagens estejam em

despropor商o chocante com rela9ao a presta辞o".
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Referindo-se ao artigo transcrito, DEMONTEs faz as seguintes observag6es (tra-

du辞o nossa): "Os temos mesmos tern necessidade de ser explicados un pouco: o artigo

fala de ato jurfdico; esta palavra de carater gen5rico se compreende quando se pensa que

se encon廿a o a誼go 138 napane geral do C6digo, a que estabelece os pr血cipios a dom血ar

o Direito Privado e suas坤1ica96es･ Mas彊, no entanto, ce轟a liga9宕o em ma加er a palaⅥa

ato juridico na segunda parte, porque ali se sup6e un ato no qual interv6m duas pessoas,

quer dizer, urn convenio... A despropor確o chocante de que trata o artigo 138 pareceria

conter uma no車o moral, nas n着o 6 senao urn elemento material, 5 a diferenga, a separa確o

en廿e os valores respectivos das presta96es･ Representa, pois, o elemento principal de toda

a teoria classica da lesao. Mas esta fixa確o nao foi estimada pela lei; 6 estimado, referindo-

se aos precedentes dados pelas leis precitadas sobre a us皿a, que toda窟xa9蚤o legal de皿a

taxa matematica 6 nociva, porque o ato que tern carater de les肴o se baseianos costumes de

maneira diferente segundo as pessoas que estejam em jogo (...), enquanto uma lesao mais

forte, em outros casos, pareceria insuficiente para a anula確o do contrato... Ao lado deste

elemento objetivo de despropor車o, necessita-se que tenha havido explora確o da situa確o

desfavoravel do prejudicado... pode haver exagero na despropor確o; se n奮o ha ao mesmo

tempo explora確o de uma situa確o desfavor各ve工, n5o havera nulidade. Assim, quando se

toma emprestado dinheiro a umataxa excessiva, mas com urn fin produtivo ben nitido, nao

podera pretender-se que se tenha realizado uma a9肴o em estado de necessidade. Por outra

parte, n5o havera nulidade tampouco se se obt5m condi96es muito vantajosas, sem que

exista nisso explora鋳o, como no caso em que se compra a baixo prego urn objeto, m6vel ou

quadro antigo, que representa grande valor''(ob･ cit･, pp･ 67-70)･

6.2. ODireito suico

0 C6digo de Obrigag5es Suigo estipulano artigo 21 que: "Em caso de despropor辞o

evidente entre a presta確o prometida por uma das partes e a contrapresta確o da outra, a

parte prejudicada pode, no prazo de urn ano, declarar que rescinde o contrato e reclamar o

que tenha pago, se a les5o tenha sido deteminada pela explora車o de sua pen血ia, de sua

rapidez ou sua inexperiencia. 0 prazo de urn ano corre desde a celebra確o do contrato".

DEMONT丘S observa que existem pouquissimas diferengas, exceto na reda車o do

antedito a血go su王9o e do a正go 138 do BGB･ As duas palaⅥas, necessidadeporumapa轟e,

e pen心ria pela outra, parecemjuridicamente equivalentes (ob･ cit･, pp･ 73-4)･

6.3. 0 Direito Mexicano

0 C6digo Civil Mexicano de 1 928 pertence aterceira categoria. Com efeito, o artigo

17 es僚assim redigido:くくQuando alguさm, explorando, a suma ignor会ncia, not6ria inexpe-

ri6ncia ou extrema mis5ria de outrem, obt5m urn lucro excessivo que seja evidentemente
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desproporcionado ao que ele por sua parte se obriga, o prejudicado tern direito a pedir a

rescis着o do contrato, e o de ser esta impossivel, daredu肇o equitativa de sua obriga確o. 0

d止eito concebido neste a誼go dura urn ano''.

Segundo o referido codex, a lesao produz a nulidade relativa do ato (art. 2228).

Pelo mesmo, a a確o de nulidade 5 prescritivel, pois s6 dura urn ano (art. 17): n肴o pode

invocar-se a les5o senao por aqueleprejudicado por ela (art. 2230). 0 artigo 17 diz, como

vimos, que o prejudicado tern direito de pedir a rescisao do contrato, e de ser esta impos-

sivel, a redu確o eqtiitativa de sua obriga確o･ Aqui a palavra rescisao esta tomada como

sin6nimo de nulidade, de acordo com o a競. 2228.

7. QUARTA CATEGORRA: DESCONRECRENTO DE EFEFTOS

E fomada pelas legislag5es que n肴o reconhecem na lesao nenhum efeito jur王dico,

como sao os C6digos Civis do Brasil e daArgentina. Assim o faz observar DEMONTEs em

sua obra ta血as vezes repetida, pp. 45-49, e cita estas palaⅥas do jurisconsulto CLOv工S

BEVILÅQUA: "亘in｡til e ocioso recorrer a lesao quando ha o erro, dolo ou fraude, e a falta

desses vfcios do consentimento, a a確o 5 injustificavel".

0 C6digo de Com5rcio do Mexico tambem pertence a esta categoria, pois em seu art.

385 disp5e: "as vendas mercantis nao se rescindirao por causa de les5o��

8. CONCLUSAO

Neste breve es巾do, esperamos ter demonstrado a impo鵬ncia do es血do do血sti〇

億to da les富o e os di氏rentes廿atamentos dados a matさria no mundo globalizado.
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0 CRIME DE H曲RⅣ萱ENEU冒工CA

Henry Chalu Barbosa

Desembargador耗dera工, presidente da 5a冒urma

Hemeneutica signi丘ca interpreta確o. 0 crime de hemeneutica seria rna maneira de

criminalizar a conduta dojuiz quejulgasse de maneira eⅡada, segund○ 0 entendimento de

outras autoridades.

A prop6sito, conta-se a segu血te hist6ria: mum pa工s remoto da Å節ca chamado

Lusin5ia (ex-col∂nia portuguesa), surgiu uma rebeliao mum quartel, liderada por un sargen-

to de nomeAli-rfued Matoso. Os L500 soldados do ex6rcito dominaram a capital Lusiville

e o sargento Ali-Ahmed, depois de prender e matar o chefe do Executivo, assumiu a Presi-

dencia da Rep心blica.Sua primeira medida foi promover-se a generaL A segunda foi mandar

fuzilar os 3 generais da ativa ainda em exercfcio no quartel, para evitar d心vidas sobre quem

mandava de魚to no pars.

Na hora de pagar os vencimentos da廿opa, ver琉cou que as魚nan9as do pa王s esta-

van zeradas, depois do pagamento da divida extema que o presidente fuzilado acabava de

efefuar. 0 Conselho de Ministros opinou pelo aumento da carga tributaria o que o presi-

dente rapidamente resolveu a廿aves do Ato工nstitucional Tribu伯rio n° 1, assim redigido:

Ato Institucional Thbutario n° 1. Pre会mbulo. 0 Presidente Perpetuo da Rep止blica de

Lusin6ia, tendo emvista a situa確o calamitosa das financas p止blicas, e no exercfcio das altas

fung5es nas quais foi investido pelo Ex6rcito da Na辞o, decreta o seguinte Ato Institucional:

A巾･ 1°A al子quota do工mposto de Renda轟ca majorada para 94,5%, ate a total recu-

pera車o das fmangas pdblicas? com efeito retroativo ao ano de 1995? devendo pois todos os

eida磁os量usinenses e鮭tuar o reeolhimento do imposto atrasado no prazo de 15 dias･

Art. 20 Fica instituido o servi?o obrigat6rio e gratuito de todos os servidores p心bli-

cos civis e militares a Patria, na atiヽ′idade quejf exercem, independentemente de remune-

ra碑o, durante o tempo que for necessario. Podera o servidor) de acordo como as disponi-

bilidades do 6rg蚕o) receber alimenta確o para si durante o per子odo de suspens盃o dos sal�ﾐ

rjos, bene鮭’cio este nao extensivo a sua famnia.

0juiz da cidade fbi ouvido por espi6es da Presidencia come血ando血dignado que

aquilo era urn absurdo, e que se podia considerar o ato nao escrito em face da Constitui確o.

0 presidente, inicialmente, pensou em mandar允zilar ojuiz, mas fbi desaconse皿ado pelos

Ministros, que temian conseq櫨encias intemacionais e ate mesmo intertribais. 0 presiden-

te, en略o, editou Ato工nstitucional Complementar regulamentando situa96es espec絶cas

que poderiam surgir, declarando:

Pune-se com a pena de demiss盃o do cargo? o julz que proferir senten!a impedindo

totalmente a aplica9肴o do Ato Institucional Tributario n° 1.

Se a sentenga provocou embarago apenas parcial, o juizseratransferido para a

血onteira com a zu賞ul会ndiai a 200 kmタ○○nge de todo povoado･ De qualquer maneira, e para

que osjuizes naovenham a sejulgar uns deuses ese comportem como setivessem o reina
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barri-ga) e queiram mandar ate no Presidente da Rep｡blica, flea decretado o congelamento

deseusvencimentos para o prazo de 5 anos) at6mesmo como represflia a seu colega que

ousou desafiar urn ato institucional da nossa querida revolu碑o e como medida de isonomia

Com o povo so什edor de Lusineia･

Inicialmente o povo reagiu com alguma indigna晴o contra ahunilha確o infligida ao

seu Judici各rio, logo, porem, o pa正do do govemo espalhou que v誼os ju王zes ti血am sido

nagrados praticando canib描smo contra reus presos, de quem teriam bebid○ 0 sangue com

corte feito na art6ria car6tida, no pescogo. Arautos do Govemo proclamaram que Ali-

Ahmed tinha restabelecido ajustiga social, pois nao erajusto que umjuiz ganhasse 6000

lusitanos enquanto um廿abalhador bra亨al ti血a que sobreviver com cento e poucos lusita-

nos.巴adve誼u que o congelamento imposto aos magis同dos sd cessaria quand○ ○s seus

ganhos atingissem o mesmo nivel de mis6ria dos demais cidad肴os.

Mas a legisla確o do pais era complexa. Aconteceu o seguinte: impaciente com

algumas decis6es que, desafiando as amea9as, impediam-no de cobrar o aumento de im-

posto de renda retroativamente, All-Ahmed decidiu fuzilar todos os magistrados que desa-

fiavam seu poder. Logo em seguida, o Ministro da Administra確o publicou urn edital para

a contrata車o de 300 novos ju王zes, com vencimentos de 300 lusitanos. A inscri車o no

concurso exigla que o candidato soubesse ler e escrever alem de dominar a鴫marciais,

como luta-1ivre e carats, o que Ali-Ahmed reputava essencial para叩e pudessem dom血ar

a violencia no pats. Inscreveram-se somente 200 candidatos. N肴o foi possivel atrair 300,

pois quem sabia ler e escrever conseguia melhor emprego no comさrci〇･ A血ica prova de

direito consistia em saber de cor o Ato Institucional n° 1. Foram aprovados 50 candidatos.

Empossados como julzes, exerciam suas血n96es invadindo as casas de seus compa宙otas

amados de po町etes para co血scar os bens e os valores que encon廿avam･

Come9ou na cidade urn zum-zum-zum de hostilidade ao regime e aos novosjuizes･

Estes rapidamente come9aram a aⅢecadar por conta pr6pria di血eiro e extorquir os con正-

buintes para fomag5o de uma caixinha a ser dividida entre eles.

A oposi確o come9ou a se conscientizar de que o caos que se instalou na rep廿blica

tinha alguma coisa a vcr com amorte dos velhosjuizes e a perda do seupoder. Os soldados

continuavam sem salarios e, depois de matar os sub-oficiais para devora-los, atacaram o

palacio do govemo e acabaram fazendo urn churrasco com o Presidente Ali-Ahmed, que

era gordi血○ 0 bastante para fbmecer 95 quilos de uma came suculenta e gordurosa･

〇五皿o mais velho do Presidente, herdeiro do cargo por ele designadono seu espeto

de mo競e, ti血a es巾dado em Madagascar em colegio缶ances e estava impregnado das

idさias de Montesquieu sobre a tripa中春o dos poderes como base da democracia･ Reuniu

o povo na praga pdblica principal e pacientemente explicou seu plano para reconstru確o do

Bstado democr緬co. Urn novo Presidente culto,血me e esclarecido, era鰭cil･ Era ele･ Foi

eleito por aclamag6es. Urn novo conselho tribal? Realizar-se-iam eleig5es. As cabegas dos

antigos conselheiros ainda enfeitavam a cerca que defendia a cidade. Agora vinha a parte

mais dificil do plano. A nomeagao de urn corpo dejuizes capazes de, com sua moral e

cultura, impor e fazer respeitar a lei e a Constitui確o tribal. Ocorreu ao novo Presidente uma
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solugao: a contrata辞o, em Lisboa, de advogados que seriam nomeadosjuizes provis6rios,

ate que autenticos lusitaneos completassem os es血dos necess各rios para assumir o cargo,

den廿o de 8 ou 10 anos.

Ao ler este conto minha刷ha, cⅧiosa, perguntou-me se este co加o era como皿a

sugest着o para que os soldados brasileiros invadissem o Palacio do Govemo e devorassem

o FHC. Respondi que蕗o ti血a nenh皿rancor con廿a os militares e que蕗o des♀ja正a a

morte de nenhum deles por indigest肴o. Esclareci apenas que se trata de ilustra確o de rna

das primeiras aulas de Direito que se da nas faculdades: a diferenga entre prerrogativas de

urn cargo e privil5gios de seu titular. Prerrogativas do cargo sao condig6es necessarias

para seu exercfcio. Enquanto privil5gio sao vantagens pessoais desnecessarias para o

exercicio do cargo e que outras autoridades nao possuem. Por exemplo:

1) a independencia dojuiz 5 prerrogativa sem a qual ele n5o pode decidir segundo

sua consciencia. Qualquer possibilidade de coa確o ou ameaga aojuiz fere de morte

sua independencia. Por isso, em qualquer na確o civilizada e democratica, ojuiz 6

inamov王vel, sign沌cando que蕗o pode ser廿ans危rido para ou廿o juizo.

2) Ojuiz e vitalfcio para蕗o ser demitido quando con廿aria o Govem〇･ Se ojuizpode

ser demitido, como poder各julgar urn tributo血consti巾cional, sem Ⅲ para 0 ○mo da

rua? Quero que percebam pelo menos que a coisa nao e tao simples assim. 0 controle

e feito atrav5s dos in心meros recursos do processo. Mas a宜nalidade de tudo 5 uma

decisao defmitiva e que se tomar各a verdade absoluta sobre a mat5ria controvertida.

Fora disso, sd urn tiro de皿dos litigantes n○ ○u廿o que e ex如狐ente o que o

processo pretende evitar, com urn arbitro estatal ditando a solu確o legal para o litigio.

3) Finalmente, diz anossa Constitui確o (e isto nao e aplicado) que osjuizes gozam

da正edutibilidade de vencimentos. Com receio de serem acusados de corporativism○

○ Supremo decidiu琉muito que a inedutibilidade diz respeito somente ao valor

nominal damoeda e nao ao seuvalorreal, e que abriu umaportapara aredu確o dos

vencimentos da magis廿a血ra (sem re♀justes脆5 anos), e seu posterior desprestigio,

al5m de quebrar a necess各ria hamonia entre os Poderes.
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PROBLEM[AS E REFORMA DO PODER
′

∫UDIC工AR工O NO BRASⅡ｣★

ALU工SIO CON(〕ALVES DE CASTRO MENDES

Professor de Direito Processual

Juiz Federal no Rio de Janeiro

Mestre, Especia賞ista e doutorando em Direito Processual

Membro do工nstituto Brasileiro de Direito Processual

1. ⅡⅢRODU亨Åo

Encontra-se emtramita車o no Brasil urn amplo processo de discussao e reorganiza-

確o do Poder Judiciario. Ha varias propostas de emenda a Constitui確o versando sobre o

tema. Na C含mara dos Deputados, fomou-se comiss着o especial destinada a proferir pare-

cer sobre as diversas modi丘ca亨6es propostas, estando ainda pendente, no momento, a

discuss5o e votag5o do substitutivo apresentado pelo relator. Varios setores da socieda-

de vein, tamb5m, oferecendo sugest5es e crfticas em rela車o as mudangas pretendidas,

valendo destacar, nesse sentido, as proposi96es fbmuladas pelos magis廿ados e advoga-

dos, por estarem diretamente envolvidos coin o assunto.

A denominadarefoma do Poder Judiciario diz respeito a v紅ias quest6es, como, por

exemplo, a independencia e o relacionamento do Poder Judiciario com os demais Poderes;

o problema do acesso a presta確o jurisdicional e a sua respectiva morosidade; a organiza-

確o e especializa確o da Justiga, com a fixa確o das respectivas competencias; controle da

constitucionalidade e da legalidade; unifomiza碑o dejurisprudencia e respectiva vincula辞o

(stare decz‘s'is) frente a multiplica確o de lides identicas; recrutamento, forma確o, caFTeira,

vedag5es e procedimentos disciplinares relacionados com os magistrados; condi96es de

admissibilidade para recursos; normas atinentes as medidas liminares, cautelares e

antecipat6rias; regime dos precat6rios; De危nsoria P同工ica; alem de diversas ou廿as prop○○

sig5es processuais. As alterag6es ventiladas exigem, em grande parte, modificagao do texto

constitucional vigente, mas, tambem, inovag5es que poderao advir de legisla確o ordinaria.

0 debate contさm, por ce正o, peculiaridades nac宣onais, mas, por ou廿o, diz respeito a pontos

que fazem parte do cenario intemacional do Direito Constitucional e Processual.

2. coNTERTomsT6Rlco

0 papel do Estado, no mundo c○ntemporaneo, vein sendo larg劃ente discutido. Em

temos intemacionais, o debate encontra dois marcos fundamentais: a) o conjunto de fatos

relacionados com a denocada dos reg血es comunistas, no que se convencionou v血cular

com a queda do muro de Berlim e a subseqifente onda de privatiza確o; b) a tendencia de
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globaliza確o, que se revela, por exemplo, dentre outros sinais, polo desenvolvimento da

Uniao Europ6ia e do Mercosul. 0 primeiro aspecto repercutiu, em particular, quanto a

interven確o do Poder Pdblico nas relag6es soclals, enquanto o segundo envolve uma nova

dimensao do Estado e da soberania diante das comunidades em forma確o.

No ambito nacional, o Pats colhe frutos da recente democratiza確o. Ap6s a promul-

ga車o da nova Const血i辞o em 1 988, houve urn vertiginoso crescimento da quantidade de

ag5es ajuizadas, I transfomando o Brasil em verdadeiro campe5o mundial de processos em

tramita肇o perante a Justiga e os jufzes nacionais recordistas na produtividade, sem que

haja, contudo, a satisfa辞o das demandas sociais. Muito pelo contrario, salvo algumas

situa96es vividas em deteminados ramos da Justi亨a e 6rg肴osjudiciais, hを, em geral, urn

grande descontentamento por parte do jurisdicionado. Segundo pesquisa realizada pela

工nfomEstado,2 realizada na cidade de Sao Paulo, 72% acham que a Justiga n貧o age com

rapidez. Entretanto, 73% entendem que o Judiciario esta mais acessivel a todos e 36%ja

acionaram a Justiga. Todavia, 1 5% dos entrevistados necessitaram da presta碑o jurisdicional,

mas deixaram de ingressar emjuizo. Dentro desse grupo, a lentidao da Justiga foi apontada

por 36% das pessoas como a raz5o principal para o n肴o-ajuizamento da demanda.

Sem sombra de ddvidas, o Poder Judiciario vein despertando, desde a Assembl5ia

Nacional Const血inte, passando pela Revis肴o Const血cional de 1993, atさo presente mo-

mento, muitas aten96es, debates e id5ias. Apenas durante o peri’odo da Revisao Consti血-

cional foram apresentadas 1 80 propostas de emenda constitucional. Ha que se registrar,

contudo, a exist6ncia de momentos detensao, durante os anos de 1998 e 1999, por forga de

alguns epis6dios, dos quais se destacam a foma確o da Comissao Parlamentar de Inqu6rito

do Poder Judiciario e os ataques feitos pelo Presidente do Senado, Ant6nio Carlos Maga-

1h5es, a instituig6es e pessoas da judicatura. A Constitui辞o da Rep心blica tern sido, em

apenas 10 anos de vigencia, constantemente modificada. in que se proceder, portanto, a

refoma do Judiciario em clima de serenidade e sem atropelos, para que se possam realizar

as modificag5es com razoavel seguran9a e resultado proficuo.

3. Os pRENclpAus PROBLEMAS DO PODER ]unlc工ÅREO BRAsⅡ｣Emo

3.1. Morosidade

Pode-se dizer que a consecu確o de uma presta確o jurisdicional mais c6lere 6 urn

o可etivo mundialmente perseguid〇･ Elm pesquisa realizada no Brasil, a廿avさs de documen-

tos relacionados com a Justiga Federal,3 pelo Centro de Estudos Judiciarios do Conselho

da Justi亨a Federal, o tema morosidade fbi o que mereceu o maior n心mero de men亨6es,

dentre os problemas assinalados. Da mesma foma,4 99,12% dos magistrados federais

responderam que a morosidade e urn problema, sendo hierarquizado com○ 0 principal em

temos de desempenho dos 6rgaos judiciarios. Em todas as pesquisas efetuadas com a

opiniao pdblica, a lentidao vein sendo ventilada sempre no apice das dificuldades vividas

pelo PoderJudiciario brasileiro.
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Ressalte-se, tamb6m, que a falta de celeridade repercute no pr6prio acesso ao Judicia-

rio, na medida em que a ausencia de solu95es rapidas e a contento faz com que haja o descr6-

dito da. Justiga, com a consequente busca de outros caminhos para a solu肇o dos cohnitos.5

As causas mais apontadas, em rela確o ao problema da morosidade, segundo os

magistrados federais,6 sao a insufici台ncia dejufzes, o crescimento do ndmero de demandas

e a legisla確o ultrapassada. A Associagao dos Magistrados Brasileiros e a Ordem dos

Advogados do Brasil7 indicaram tamb6m as prerrogativas da Administra確o P重blica,8 a

existencia dos Tribunais de A19ada e o regime de precat6rios como ensejadores de demora.

A imprensa9vem noticiando, al5m disso, outros fatores para explicar a lentidao, como o

desaparelhamento dos 6rg5osjudiciarios, principalmente de 1° grau; a insufici6ncia e falta

de preparo dos juizes, sobretudo em face de urn aumento das demandas; falhas da

organiza確ojudiciaria; m6todos de trabalho obsoletos e irracionais; o excessivo formalismo

das nomas procedimentais e o en丘aquecimento dojufzo de 10 grau, na medida em que boa

pa轟e das causas passam a ser e氏tivamente decididas pelos廿ibunais de 20 grau ou

superiores.

Todavia, como bern apontado pelo professor Barbosa Moreira,1° necessario se faz

que haja, em rela確o aos processos judiciais e organiza尊o da Justiga, o desenvolvimento

de tratamento mais cient縦co para os problemas, com o pemanente levantamento e acom-

pa血amento de dados, para que se possa melhor dimensionar as d沌culdades e as solu-

g6es, rompendo-se com a tradi申o empirica.11

3.2. Falta deJuizes

Patenteさo n心mero reduzido de juizeslユdiante da dimens着o populacional細3 e

territoriall4 do Brasil e, principalmente, em rela確o ao n心mero de processosl5 existentes.

Haveria, assim, proporcionalmente, em atividade hoje no Pa fs unjuiz de 1° grau para cada

949 km2, ou seja, quase urn milhao de metros quadrados. Da mesma foma, a rela確o seria de

urn magis廿ado togado de la inst会ncia para cada 18.056 pessoas.16 Na Alemanha a propor-

確o de habitantes porjuiz, levando-se em conta o ndmero total de magistrados, 6 da ordem

deumparacada4.100 habitantesー7 e em Po血gal urn para cada 6.372 ou 8.367, se conside-

rados, respectivamente, todos ou apenas os magistrados de 10 gran.18

0 n心mero de processos porjuiz, a cada ano, cresce mais, porque ha, na media,

sempre uma grande d窮ren9a entre a quantidade de a亨6es que ingressam e o montante de

feitos que s5ojulgados. No ano de 1998, por exemplo, foram ajuizadas 10,2 milh6es de

a96es novas, enquanto apenas 7,3 milh6es fbram julgados, havendo, po巾anto,皿sa工do

remanescente de quase 3 milh6es de processos novos que se acumularam em apenas urn

ano. Emtemos proporcionais, cadajuiz de 1° grau teriarecebido, em 1998, cercade 1.133

novas a96es, tendo, ao角nal do ano, aumen亡ado, em media, o seu estoque em mais 320

processos. Pode-se ver, com facilidade, que, ap6s alguns anos, a situa確o toma-se total-

mente ca6tica, diante do crescimento continuo do ndmero de processos em tramita辞o.
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Em parte, no entanto, a responsabilidade do problema recai sobre o pr6prio Poder

Judiciario, pois cerca de urn em cada cinco cargos dejuiz encontra-se vago,19 o que enseja,

em media,rna sobrecarga de seⅣi9o da ordem 25% para os demais magis廿ados em ativida-

de. Alg皿s正b皿ais tern proc町ado en丘entar o problema, realizando const紬tes conc皿sos

pdblicos･ H各quem aponte, por outro lado, o despreparo dos candidatos como causa para o

nao-provimento dos cargos･ Todavia, o argumento nao 5 convincente, na medida em que

os cargos precisam ser ocupados e, para tanto, devem ser realizados mais concursos p同Ii-

cos ou efetua-los em nivel condizente com a forma確o academica dos novos tempos.

Correlato ao problema do numero deju王zes esta a quest看o da boa distribui鐘o dos

6rgaos judiciarios, tema que precisa ser tamb5m devidamente levantado e equacionado,

para que se possa ter urn resultado proveitos〇･

A15m do quadro acima mencionado, em rela確o aos ju工zes singulares, ha a situa確o

nao memos preocupante dos tribunais. Outrossim, enquanto a Corte de Cassa確o italiana

tern 354juizes e a如ncesaヾ190, o Superior Tribunal de Justi9a (STJ) conta com apenas 33

Ministros,20 tendojulgado cada integrante, em media, mos anos de 1 997 e 1 998, aproxinada-

mente 3,4 e 3,3 mil罵itos.2一〇s dados do Supremo s肴o aindamais assustadores, tendo cada

M血is廿ojulgado, nos anos de 1 997 e 1"8, respectivmente, em media, 4･085 e 5･247揃tos･22

3.3. N心mero deprocessos

0 ndmero de processos em tramita車o, atualmente, no Brasil, 6 extremamente eleva-

do e bern acima do registrado em outros parses, seja em temos absolutos ou proporcionais.

0癖n6men○ ○coⅡe tanto na la工nstancia como nos正bunais locais, superiores e no Supre-

mo Tribunal Federal (STF), at血g血do a Justi9a Com皿(Estadual e Federal) e t狐bem a

chamada Justi9a Especializada do Trabalh〇･

A sinples enumera鐘o de alguns dados 5 su宜ciente para atestar o problema. 0

Supremo Tribunal Federal recebeu, no ano de 1 970, 6.367 processos; em 1 980, foram 9.555;

dez anos depois, 18･564; no ano de 1998 o n血iero atingiu o monta血e de 52･636 processos

recebidos; e ate o dia30.06.99jahaviam entrado 26.187 feitos.23 0 STF, cabe lembrar, 5, na

essenc王a, a Cone Const血cional brasile正a, composta de apenas 1 1 Minis廿os･ brg肴os se-

melhantes, no cenario intemacional, apresentam realidade completamente diversa. A Su-

prema corte inericanajulgou, em 1 994, 300 processos. Em Portugal, foramjulgados 900.

No SuperiorTribunal de Justiga, mos anos de 1 989 e 1990, foram distribuidos, respec-

tivame血e, 6.103 e 14.087processos･ Em 1994, o血mero subiupara38･670 e, em 1998, alcan-

gou a quantidade de 92.107 feitos. No Tribunal Superior do Trabamo, por sua vez, foran

autuados, mos anos de 1990, 1994 e 1998, pelaordem, 20.276, 65.792 e 131.413 processos.

Na la instancia da Justiga Estadual, Federal e do Trabalho, entraran, nos anos de 1 990,

1994 e 1998, ao todo, 5.1 17.059, 5.147.652 e 10.20 1.289 processos, respectivanente. Todavia, o

crescinento nao foi uniforme mos tres ramos. Entre 1 990 e 1998, o ndmero de processos distri-

buidos aumentou em 56,8% naJustiga do Trabalho, 1 06,4% na do Estado e 206,4°/o naFederal.
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As Justigas Militar e Eleitoral concentram un ndmero bern menor de processos.

A16m disso, nao houve crescimento significativo da quantidade de demandas fomuladas,

tend○ ○conido, em alg皿s casos, ate diminui9肴o.24 J皿te輸se a isso, tambem, que a Justi9a

Militar esta organizada no anbito federal e estadual, podendo-se considerar que, neste

心ltino, esta integrada a estrutura local.

A qu紬tidade excessiva de processos dis血buidos e julgados acaⅢeta a perda de

qualidade mos pronunciamentos judiciais, que nao comportam, inobstante o aux王lio de

funcionarios e recursos materiais, produ確o em escala industrial, tendo em vista a natureza

da atividade, que se desenvolve, ou deveria ser realizada, com razoavel fimeza e seguguran-

9a, a血aves do exame mimcioso dos autos, da an餌se das provas, dos免tos e do direit〇･ A

quantidade excessiva de prbcessos j各ex廿apolou o limite do supo南vel, pois os juizes s肴o

seres humanos e, para o born desempenho da fun確o, necessitam, al6m de pemanente

estudo e aperfeigoamento, de urn minimo de serenidade e tempo para refletir.

Last but not /east, deve-se assinalar que a quantidade de processos n5o representa

necessariamente diversidade de quest5es submetidas ao Judici各rio. Boa parte das deman-

das fomuladas levam ao conhecimento do juiz fatos semelhantes, o que VAlgarmente

passou a ser denominado de processos repetidos ou id台重iticos･ Como exemplo, podem ser

mencionadas as milhares de a96es individuais ajuizadas por funcionarios p心blicos ou

empregados em busca de reajustes salariais; pequenos investidores que discutem indices

de corre9肴o monetdria; aposentados com litfgios em rela碑o aos seus bene節cios previ-

denciarios, contribuintes impugnando a constitucionalidade do mesmo tributo ou a res-

pectiva majorag肴o, dentre inineros casos que poderiam ser apresentados.

0 processo civil brasileiro nao representa exce確o ao molde individualista de litigancia

que a血da predom血a na realidade contemporanea･ As a亨6es coletivas existentes contem-

plam, ou s蚤o pemitidas a contemplar, segundo a interpreta確o dominante, apenas espagos

muito limitados. Conseqむentemente, prossegue-se no caminho atomizado da presta確o

jurisdicional, embora os d辻eitos individuais homogeneos, coletivos e d漁1sos es鳴am a
ヽ

cada dia mais presentes na sociedade de massa, que, no caso brasileiro, at血ge o quantita輸

tivo de quase 163 milh6es de pessoas. A solu碑o individual toma-se nao apenas inviavel,

como, tamb6m, injusta, na medida em que pemite a diversidade de solug6es para situag6es

identicas, fomentando-se a desigualdade diante da lei.

A falta de percep9ao quarto a homogeneiza確o e coletiviza肇o dos direitos e a estm-

tura individualista do processo inpede e toma dificil a tarefa de elabora碑o de solug6es

efetivas para o problema processual brasileiro, como se vera adiante.

3.4. Forma確o dos Juizes

A foma商o do magistrado pode ser vista sob dois prismas: a) como etapa pr5via ao

exercicio da fun確o, even巾almente repercutindo na pr6pria escoma e sele確o dosjuizes; b)

do aper耗i印amento dos co血ecimentos ao longo da caⅡeira.25
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Seg皿d○ 0 Juiz Federal Lean血o P餌Isen,26 a負Proc皿adora do Estado de M血as

Gerais, Dr.a Camem Ldcia Antunes Rocha, em uma de suas palestras pelo Pats, procurou

demonstrar a importancia do aperfeigoamento do magistrado e do profissional do Direito

em geral, a廿avさs de皿conto que diz mais ou memos ass血:

`⊂Um魚zendeiro, precis狐d○ ○bter lenha, con血批ou dois le血adores

para trabamarem durante un dia, na sua propriedade. hiciarian com o

n辞cer do sol e trabamariam ate o entardecer. Deu a cada lenhador un

machado. 0 primeiro dos lenhadores trabamou incessantemente du-

rante todo o dia, sem descanso e com dedica碑o. 0 segundo dos

le血adores t孤bさm mos廿ava-se de債cado, mas a cada duas horas,

retirava-se do local em que estava co競ando as蛍vores e somente

voltava vinte minutos depois. Durante o dia, pois, parou v紅ias vezes.

Ao entardecer, un capataz do fazendeiro veio conferir o trabamo e

constatou que o segundo lenhador havia trabalhado memor e expres-

sou isso ve血a止ne血e. De pronto, o prime五〇血surgiu-se, dizendo que

tinha trabalhado sem宙egua durante todo o dia e que o outro fazendei-

ro volta e meia parava, de maneira que nao poderia este ser considera-

do o memor. Diante do protesto, o capataz esclareceu que as paradas

do segundo lenhador haviam sido feitas para a丘ar o seu iustrunento

de甘めamo, o machado, e que ele aproveitava para recompor suas

forgas, al6m do que, no trecho que caminnava para retomar ao traba-

1ho, avistava義vores memores para serem cortadas, de maneira que,

ao fmal do dia, havia produzido mais lenha e de melhor qualidade".

0 Poder Judiciario opera, no momento, de modo contingencial. 0 gr, ande acervo de

processos e o redu乙ido血mero dejuf乙es vein, na pr続ca, imped血do, salvo poucas exce-

g5es, que se desenvolva a efetiva prepara確o dos novos magistrados27 e o aperfeigoamen-

to e reciclagem dos integrantes da carreira.28 0 excesso de servigo vein, da mesma foma,

afastando, gradativamente, muitos juizes da vida academica e universitaria･29 0 resultado

desse distancianento 5 prejudicial para o Poder Judiciario, que deixa de receber, de modo

mais intenso, os ares cr王ticos e academicos de renova確o, e para as faculdades de Direito,

que perdem docentes experientes e qua腫cados, bern como a proximidade com a pr拒ca

ju債cial.

0 aprimorame血o deve, por血n, vir acompanhado do eⅢiquecimento cu血ral e

血erdiscip血ar3° do magis廿ad〇･31 A vida modema e a d血合mica das inova96es tecnol6gicas

levam aos tribunais, com freqtiencia crescente, assuntos e litigios que nao estao regulados

em lei, exigindo dosjuizes, na pratica, a cria9肴o do direito, com a analise de aspectos n肴o

apenas j血dicos･32
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3.5. Acesso a presta車o Jurisdicional

0 problema do acesso a Justiga33 6 preocupa商o mundial, que diz respeito ao efeti-

vo exerc王cio do direito de a確o. Envolve uma s6rie de fatores, desde a foma確o cultural da

popula辞o at5 a conflanga depositada na Justiga, passando por outros entraves como os

custos processuais･34

A Constitui確o brasileira35 preve a existencia da Defensoria Pdblica, como "institui-

確o essencial a fun鋳o jurisdicional do Estado, incunbindo-1he a orienta鋳o jurfdica e a

de耗sa, em todos os graus, dos necessitados''. Como dec○Ⅱencia da fbma氏derativa de

Estado, estatui a Carta que lei "complementar organizara a Defensoria Pdblica da Uniao e

do Distrito Federal e dos Territ6rios e prescrever各nomas gerais para sua organiza確o mos

Estados.36

Embora prevista em 1 988, aLei Complementar da DefensoriaPdblica37 s6 foi promul-

gada quase seis anos depois. Mas, o mais grave 5 que a Defensoria Pdblica da Uniao
continua existindo apenas no papel, pois n肴o fbi atさagora es廿u巾rada.38 No会mbito dos

Estados, a situa確o nao 6 unifome, na medida em que alguns39 ja a haviam estruturado

antes mesmo da Consti巾i確o, enquanto outros possuem organiza確o mais recente4° ou

ainda nao efetivada.

Em temos in宜aconsti血cionais, a Lei no 1.060,41 de 5 de危vereiro de 1950, vein

exercendo importante papel para o acesso a Justiga, tendo previsto, dentre outras medidas,

a isen確o de custas42 e despesasjudiciais e de honorarios de advogado e perito, `mediante

simples afma辞o, na pr6pria peti確o inicial', de que a parte n5o esta em condig6es de

pagar"43 os respectivos custos. Todavia, sem a organiza確o da Defensoria Pdblica, toma-se

sempre mais di癒cil, para quem nao possui boa condi確o econ6mica, conseguir consti巾ir urn

advogado que aceite exercer as suas fung6es sem retribui確o econ6mica ou recebendo, ao

t5mino do processo, os honorarios que podem ser pagos, em alguns casos, pelo Estado.44

4. PROPOSTAS

A refoma do Poder Judiciario brasileiro ainda nao se encontratotalmente delineada,

na medida em que, desde 1992, v誼as propostas de emenda const血cional fbram apresen-

tadas, sem que tenha havido, ate o momento, delibera碑o porparte do plenirio da Camara

ou do Senado. Todavia, a etapa atual 5 de grande relevancia, na medida em que a Comissao

Especial da Cinara dos Deputados esta a proceder ao jufzo de admissibilidade das emen-

das apresentadas e a sistematiza確o das propostas, com o objetivo de fomular urn projeto

substitutivo de alterag蚤o constitucional･45 pretende-se, assim, expor e resumir, a seguir, as

pnncipais propostas ate agora ventiladas, bern como as respectivas criticas fbmuladas, a

fim de possibilitar urn pano`i.ama das perspectivas da refomajudiciaria no Brasil.
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4.1. Conselho Naeional deJusti9a

A Constitui確o da Repiiblica de 1 98 8 previu a autonomia血anceira e administrativa

dos tribunais brasileiros.46 conseqtientemente, a administra確o da Justiga brasileira encon-

tra-se descentralizada, nao dispondo de 6rg着o central de planejamento e administra確o em

nfvel nacional, salvo para a supervisao, no ambito da Justiga Federal.47 A fiscaliza確o

extema adm血is心証iva e宜nance正aさrealizada, por sua vez, pelos廿ibunais de contas.

As propostas relacionadas com a cria確o do Conselho Nacional de Justiga diferen-

ciam-se sob o prisma da composi確o,宜nalidade ejustificativa. Por urn lado, ha a id5ia do

con廿ole extemo,48 c○nsubstanciada em conselho com integrantes de fora da magis廿a血ra

e que possuiria fung6es relacionadas com a宜scaliza確o da atua確o dos juizes, inclusive

com o poder de aplicar san96es disciplinares･49

A participa確o de n肴o-magistrados na atividade de correi辞o recebeu o rep心dio

generalizado dos juizes, a廿aves das suas associa96es･ Den廿e os motivos invocados,

levantou-se que a independencia e imparcialidade dos magis廿ados魚caria en宜aquecida,

pois os advogados e o Ministさrio P心blico estariam, perante os juizes, concomit紬temente,

a血ando como宜scais e parte interessada mos litfgios.50 por conseguinte, vdrias proposig6es

apresentam a composi確o do conselho apenas com integrantes da magistratura, variando,

entretanto, o ninero, a origem e a foma de escolha dos respectivos juizes. Dentre as

propostas com participa辞6 exclusiva de magistrados, pode-se destacar o substitutivo51 a

PEC n° 1 12-A, aprovado na Comiss邑o de Constitui確o, Justiga e Reda確o da C命mara dos

Deputados, e o projeto apresentado pelos Deputados Jos5 Priante e Bonifacio de Andrada,

contendo as sugest5es da Associa車o dos Magistrados Brasileiros (AMB).52　’

Em posi確o intemediaria, ha propostas que incluem a participa確o dejuristas nao

血tegrantes da magis廿a血ra, mag que seriam escomidos pelo Supremo Tribunal Federal･53

A tendencia e a aprova確o do Consemo Nacional de Justiga com a participa確o de ma-

gis廿ados, membros do M血iste五〇 P心blico, advogados e, even調a血ente, cida掻os, tendo em

vista, inclusive, o substitutivo apresentado pela nova relatora da Comiss着o Especial da C鉦Iara

dos Deputados･ A血st血i確o do Consemo de Justi9a, no含mbito nacional, pode ser salutar para

o poder Judici証o, na medida em que possibilite o controle administrativo,血anceiro e disciplinar

em tod○ 0 Pa王s, imped血do-se, assim,叩e pr徹cas正egu血es ou魚tos desabonadores最quem

esquecidos ou inpunes, o que reverte em bene癒cio da inte如如dade da pr6pria magistratura. To-

davia, a eventual participa確o de n5o-magistrados no consemo, em quantidade quase que pari-

僚ria com a dejuizes, em nada por certo contribuiri para a memoria da presta辞ojurisdicional･ Ex-

periencias, como a da Espanha, demonstram que o controle extemo acaba fomentando rna da-

nosa interferencia poh'tica, em detrimento da isen9ao, inparciandade e independencia do Judici壷〇 ･

4.2. Supremo Tribmal Federal e superior Tribunal de Justi9a

As propostas apresentadas procuram reforgar o papel do Supremo Tribunal Federal

como Corte Constitucional, passando-se, portanto, algumas compet6ncias, que fugiam a esse
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pe甫l, para o Superior Tribunal de Justi9a ou para os juizes危derais. No急mbito do rec皿so

extraordin紅io, mos dois substitutivos apresentados, explicita-se o seu cabinento em caso de

sejulgar valida lei ou ato nomativo local contestado em face de lei federal, considerando-se,

no caso, a na血reza consti巾cional do con且ito. Por ou血o 1ado, elim血a-se o cabime血o de

recurso extraordinario quando a decisao recorrida nao tiver sido proferida por tribunal.54

No急mbito do Superior Tribunal de Justi9a, o segundo subst血tivo apresentado

altera o n血nero minimo de ministros do Superior Tribunal de Justiga, passando-o de 33 para

63, amplia確o esta que se faz necessaria.

4.3. Justiga do Trabalho

0 maior consenso existente em tomo da Justiga do Trabalho diz respeito a extin確o

dos jufzes classistas, pois, na pratica, nao tern desempenhado qualquer fun鋳o de relevan-

cia nos julgame血os, representando, en廿etanto, eleva血despesa para os co宜es p竜blic○s.55

Por outro lado, chegou a ser proposta a extin確o da Justi9a do Trabalho,56 com a

廿ans罵rencia da sua compet含ncia para a Justi9a Federal.丁bdavia, a ideia enc○n百〇u grande

rejei商o e situa-se em caminho oposto ao trilhado mundialmente mos dias a巾ais, em que se

procura especializar a Justi9a, a tim de toma-1a mais agil e preparada para temas especifi-

cos,57 n5o sendo provavel a sua aprova確o.

Discute-se, tamb5m, a diminui確o do n血nero de Tribunais Regionais do Trabalho,

com a aglutina確o de cortes que tenham menor movimenta確o processual.

4.4. Justi9a Federal

A principal modifica確o cogitada est各relacionada com a id6ia de extin確o da Justiga

do Trabalho, pois a Justiga Federal receberia a compet6ncia daquela. Como dito acima, nao

e provavel a aprova確o dessa proposta.58

0utra proposi確o polem王ca 6 a hip6tese sugehda de incidente para deslocamento da

competencia para a Justiga Federal, mos casos de viola確o de direitos humanos, que poderia ser

suscitado pelo Procundor-Geral da Rep心blica ou por Procundor-Geral de Justiga, perante o

Superior Tribunal de Justi9a. Apresenta-se, como argumento para a inova確o, a relevancia dos

cr血es con廿a os d正eitos h皿anos e a possibilidade de o Pa子s ser血temaciona血ente respoma-

bilizado em tais casos, diante de eventuais dificuldades para a investiga辞o, processo oujulga-

mento, bern como demora injustificada na presta辞o jurisdicional, no ambito estadual. Todavia,

contrap6e-se a critica, afrmando que a medida visaria desaforar causas que sao julgadas princi-

palmente em cidades menores, situadas no interior do P ais, onde a pressao local poderia compro-

meter a investiga確o ou o julgamento, mas que a Justiga Federal, por outro lado, esta instalada

apenas nas capitais e nas maiores cidades, estando, assim, distante dos魚tos probat6rios.

Portanto, alega-se que o problema nao seria resolvido com o deslocamento para a Justi?a Federal.
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Decorrente de eventual altera確o da competencia do Supremo, como assinalado

anteriomente, poderia a Justiga Federal passar a ser o 6rgao responsavel para a homologa-

確o de sentenga estrangeira e a concess肴o do exeqc/at己Ir as cartas rogat6rias. Podera

haver, tamb6m, aquisi確o da competencia para processar ejulgar os crimes impropriamente

militares, como se vera no item seguinte.

4.5. Justiga Militar

Na es氏ra da Justi9a Militar,脆basicamente duas mod流ca96es cen廿ais sendo pr○○

postas. A primeira diz respeito a composi確o do Superior Tribunal Militar, que passaria a

contar com 9, a〇五vさs de 15. Confbme o subst血tivo apresentado, seriam seis militares,

unjuiz de carreira, un advogado e urn membro do Minist6rio Pdblico Militar.59

Pela seg皿da, a Justi9a Militar passaria ajulgar apenas os crimes militares prdprios,

passand○○se a compet合ncia dos delitos militares impr6prios para a Justi9a Federal.60

4.6. S止mula vinculante ou工mpeditiva de Recursos

Como so匝肴o para o problema do ac心mulo de seⅣi8o nos正bunais superiores e no

Supremo Tribunal Federal, duas propostas disputam a pre持rencia dosjuristas brasile五〇s: o

estabelecinento davincu工a確o dos 6rgaos do Poder Judiciario e daAdministra碑o P心blica ao

entendimento esposado em s血nula do STF ou dos正b皿ais superiores6~ ou apenas a previ職

sao de inadmissibilidade de recurso, em caso de confomidade dojulgamento com a s心mula,62

4.7. Argiii車o de Relev会nc王a

Os dois subst血tivos apresentados prop6em tambさm, como ins廿umento para a

diminui確o do ndmero de processos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal e

instancias superiores, a reintrodu辞o no sistema recursal da denominada argtii車o de rele-

v含ncia. 0 recorrente, por conseguinte, precisaria demonstrar a repercuss為o geral das ques-

t5es discutidas no caso, a正m de que o tribunal examine a admiss看o do recurso, que poder各

ser recusada pela manifesta車o de dois ter9os de seus membros.

4.8. Controle Concentrado de Constitucionalidade e de Interpreta車o Legal

das Nor皿as

Em termos de controle direto da constitucionalidade e intexpreta確o das normas, h各

proposig6es antag6nicas contidas, inclusive, mos substitutivos formulados. No primeiro,
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do Deputado Aloysio Nunes, ha clara expansao do controle concentrado, em detrimento

da interpreta確o e aferig肴o difusas, acarretando, assim, o fortalecimento dos tribunais su-

periores e, conseqtientemente, o enfraquecimento do juiz de primeiro grau. Serian insti-

tuidos, segundo essa proposta, os incidentes de inconstitucionalidade e de interpreta確o,

per狐te, respectiv狐ente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Trib皿al de Justi9a, que

poderiam, em caso da suscita9肴o ser acolhida, deteminar a suspens肴o de processos em

cursos, perante qualquer juizo ou tribunal, para proferir decisao exclusivamente sobre a

mat6ria constitucional ou legal, confome o caso, que teria efeito Grga omnes e vinculante.

Por ou廿o 1ado, a proposta da Deputada Zulaie Cobra suprime do texto consti血ci○○

nal vigente a agao declarat6ria de constitucionalidade, esp5cie essa que foi inserida na

a血al ca正apor fbr9a da Emenda Const血cional n° 3, de 1993. Alega-se, a鬼vor da supres-

sao, que a existencia da a確o estaria invertendo a presun確o de constitucionalidade que

deveria, em pr血cfpio, militar em bene節cio dos textos legais.

4.9. Normas Gerais para o PoderJudiciario e Estatuto da Magistratura

Den廿e as modi宜ca亨6es contidas no心lt血o subst血tivo, cabe ressaltaちden廿e ou廿as,

a fixa確o da idade minima de 25 anos e a experi6ncia de tres anos, como exig6ncias para o

ingresso na magistratura;63 o fin da vitaliciedade, assin considerada como a inpossibilidade

de perda do cargo salvo por decis肴o judicial, pois se pretende pemi血que o Consemo

Nacional de Justiga tenha poderes para aplicar administrativamente a san確o;64 fim da

irredutibilidade de vencinentos,65 pois estes poderiam ser diminuidos, inclusive como san確o

disciplinar, por descumprimento de prazos processuais; a veda確o a promo9ao do juiz que

retiver autos alem do tempo legalme血e previsto para o ato, sendo vedada ajusti缶ca正va de

acinulo de servigo;66 estabelecinento da responsabilidade civil dos jufzes tamb6m em caso

de culpa e nao apenas de dolo, o que criaria inseguranga e fragilidade da independencia dojuiz

em rela確o as suas decis6es; elei9ao para cargos diretivos dos tribunais, salvo para o STF e

Tribunais Superiores, com a participa商o dos magistrados vitalicios da primeira inst含ncia;67 o

fin do recessojudiciario,68 e das罵rias coletivas mos tribunais; e aproibi確o de ojuiz atuar, ate

tr6s anos ap6s a aposentadoria, como advogado, perante o 6rg肴o jurisdicional que integrava.

5. AC6ES coLETrvAs

0 n心mero excessivo de processos e a insu正ciencia de ju王zes s着o, por certo, as

prmclpals causas da morosidade e da piora na presta辞o jurisdicional brasileira. 0 grande

contingente de feitos, que atinge n肴o apenas os tribunais superiores, mas, tamb6m, de

modo avassalador as co正es regionais (Trib皿ais Regionais Federais e Tribunais Regionais

do Trabalho), estaduais (Trib皿ais de Justi9a e de A19ada), os juf乙es de primeira血st会ncia

e ate os Juizados Especiais,69 5 fruto de varios problemas interligados. Pode-se mencionar,



por exemplo, a pr6pria qu孤tidade dejuizes, a co垂un血a democr独ca e a a正bu華o de

direitos pela constitui車o de 1988, os procedimentos judiciais etc. Contudo, ha que se

chamar aten確o, como assinalado acima,70 que o C6digo de Processo Civil do Brasil 5

calcado no modelo de litigios individuais. Na legisla碑o extravagante fomulada posterior-

mente, proc皿ou-se resolver a ques悔o dos direitos d胤sos, coletivos e血dividuais, sendo

parcia血ente bern sucedida em varios aspectos, principahente no que dizrespeito a defesa

dos interesses difusos. Todavia, a realidade tern demonstrado que a solu辞o das lides

relacionadas com os direitos individuais homogeneos ainda nao foi satisfat6ria, na medida

em que continuam a ser tratados de maneira atomizada, sendo talvez essa a principal raz肴o

do血mero excessivo de processos na Justi9a brasileira･ S着o c餌sas que possuem uma

origem comum, mag que passam a ssr processadas e decididas isoladamente, tal como

ocorre em conflitos que dizem respeito a direitos do consumidor, servidores pdblicos,

正butos, aposentados e pensionistas, problemas trabalhistas et〇･ Mecanismos como

s心mulas v血culantes ou impeditivas de recursos言ncidentes de inconsti血cionalidade e

legalidade, bern como o pr6prio aumento do n血ero dejuizes, al5m de outras das propostas

acima mencionadas, podem, apenas, atenuar o problema da魚Ita de uma boa e cさlere pres-

ta碑o jurisdicional.

A doutrina nacional e intemacional tern se ocupado cada vez mais da questao dos

direitos individuais homog6neos. Por outro lado, a Constitui確o de 1 988 chegou, inclusive,

a c○nsagrar inova96es, como a previs肴o do mandado de seguran9a c○letivo7ーe a legitimi輸

dade das entidades associativas,72 sindicatos73 e do Ministさrio P心blico.74 0s direitos cole-

tivos e individuais homogeneos dos consumidores tamb6m possuem estatuto le-

gal75 prevendo a legitimidade de entidades e 6rg肴os pdblicos･ Contudo, ainda s5o solu95es

也nidas diante de血st血tos com○ 0 da class action no正e-americana, em que ojuiz pode, por

exemplo,廿ansfbmar uma a9肴o血dividual em coletiva, mec孤ismo esse capaz de solucionar

inineras lides, tomando efetivo o acesso a Justiga, sem, por outro lado, ocasionar urn

ac心mulo de processos. Embora dependesse de previsao legal, a introdu確o desse tipo de

a確o coletiva poderia ser feita, inclusive, por noma infraconstitucional.
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'3 N｡ ,zno de 1998 cr Ji/sJ/-?a Co7勅i? e do rraba脇o ｡e 1° gγczi/ posswi'm江I.953 ca7gos cJe j雄’z

/ogado prevj.sios em /er.. rodczvr.a′ crj?enas ce7.ca de 9 m!’/ estavam provr’dos･ Os dados諸o do BNDPJ,

eJ7zbo7.a /a estivessem col坤タltados fambe'm os chamados j雄'zes classistas do /rabalho, mas qi/e

7.nleg脇ni crs Jwntas de Con｡J’lia誇o e Jw/gamen/o, q./e s∂o presr’d/’das por I/in j雄’z /ogado.

′3 ,4 pop?/la申o Zirasz.le/.ra, 77o crno de J996･ era de /57.070･163 /?abr.lan/eir, treg棚do cons/a /7o s7.te

do /�9u陸｢��'&�6免V�&��FR�vV�(昞���R�gF�Gｨ�g2(�f6���$y�ﾂ啀
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de /998. seer,77do o IBGE.

17 consideγando-se in.a碑#/c擁o de 82 in.//75es de perfoas e 20 77zz.1jwz’zes, Je押ndo Per/描�

Alenccr′つha, p. 15 e 198.

Do† 33 _Minisli'os do S7y, 30 /wncionai# #a g��ﾆ芳�FR�FR�&Vﾆ�F�"�踟2��r踐6W2w6�2�Dｨ�g6ﾃr譁(�vF�2ﾀ

estan〆o a/cJstados dafノn印o o Presidente, o n‘c'e-Presidente e o Coorde-nador do Conselho da

/�9h皆��fVFX<���

-’/ como co77sta ;7o BNDPL/, /oγam j#/gcrdos, re坤ec.ZJ.va〃7ente,��"��踟2�FR��途�R��涛つ�｣�"��SB�P

101･467 processos., pelo幼j7eγior r7.r’bmal de力slifa.

~" seg乙′ndo o BNDPJ e /evando-se em cons7.dera佃o cやenas /0 dos /1 Mr.nis/ros do S叩poJ.s o

Pγesidenle ndo f/nciona co〃7o 7'elator.

23 Dados do BNDPJ

舟j’b〃nal Mi/itarjw/gow, de 1991 cz 1998, ｡penas 4.260 processos, dos卿a7.s fomente 528鋤i J998,

in/rna me'dia de cやrorJ’mac掲mente 35 /eiJos czmczis decJ’didos por c'ada m! de trez/s’15緬egrai7tes ”.

J5 sobγe o /ema, vide "Efco/aみMcrgisira擁a e For712c扇o do Jz/J.z”.

J6 "L/��7G｢胯�gﾖFW&�ﾂ粐��&���7F�2���&���+ｨ����"ﾂ����c��R�c亭

A/cz Ji/s/ifa Fecねγal dcJ 2" /跡tados do Rr’o de./czner.ro e戌p['rJ’/o Sc7n/o/ e 4“ /Estados do Rio G7.ande

do Sz//, Scm-ia Catarina e Paranc5J Regi∂es, s∂o o/crecidos, por餅e7卿lo, c肌os pa7.a os 77｡vos

/’z亮es･ a mesmo ocorre, em geγa/, em o#/7'as Regi∂ejr dcz ,t/高/’fa凡dera/, da J��6ﾄ｢�6��F��"ﾆ�&�ｵV��P

nos嵐zados, ot出e/’cJ, o o/erec[’menlo de c"r-sos de pe笹/enaみ/ra印o, conc cやei7as m7a oz/ a/grmαr

senianas, qi/e servenc para e/et乙/ar cr cmbienta印o dosj施7es en7possados. Na Ji/鋤‘fcz出/a訪/al de

▲露o Pal//o言擁roみziz/-se, como req研’sito para o J’ngresso J?a ca]γeira, cI /req!’諺JIc/’a e cやroveilamento

em c�'6��FR��ﾖ��N��FPag/’証rados, co〃‡ czみraf∂o de 6 meses. rodc柵‘a, cz餅-peγiGJ7cla acabava

por /im.tcz7; #a prdtJ’ca, cz vi�F8ﾘ&R��W76��2��VR�ｨﾝﾘ�f蹤Vw&7'f�ﾒ����67ｦb�6�ﾒ�&Tｨ�g&7ｧ2ﾂ�����7｢�F��ﾔｨ�bﾖﾘ�g2r�w&役

P就lz’co ot/ ProczJ7`adoricrs, poi’r a partJ’c巾af∂o Jio c肌7o J’mplicava em cerlo n’sco e possJ‘bJ’l/’dode de

cons-trangimento, 7つa medida em卵e cz ap諦o em concorrer /ornava〆bl7.ca cz vo;itade de 7諸o

permanecer /?a /�詆�ﾖ��7'FX�fV蹤F��RﾇFW&6芳�ﾂ�ｦVﾒﾂ�6�%ｦF�y��ﾇ�程W"�ｧ&Vw"�&�胯����f�蹤��7ｦ��R�F庸�

J’7つgγesso in magJ’sira初ra･ Por essa razdo, mod!#coi/-se c=ri±r/e〃!dtica, sendo etqpa posterJ’or a

aprova誇o, ow舵,’a, jd J7a coJ話i碑o de j!/J’z鋤bsli初o.

a/e’m de Escolas Regio77a/s, c.omo e融/e #a 2" Regido /別糾RTJ,履o Conse/ho cわ/1/stJ‘fa Fcdeγa/,

q!/e /em promvido c�'6�2�FR�YjfV2譁�ﾆ��Wｦ�f���R���&�8�f7ｦﾂ��gfh�fF�FW6��f�F�F�2���&���2�ﾖ�w｢�7G&�F�0

/ec7eγais.

-'9 jvo Bras/.l′ ｡z/eγenlemenle do拘e ocorre 7ia助apa e��2�g"��F�2�挺idos, qi!ase /odoJ os

pro/essores de Djre!’to諸o /ambe'nタj毒es, #iembros do Mz’nJste'rJ’o P斑IJ’co oi/ cJdvogados. A j狐tJ折c.atz’γa

ow de/etra dessa cm章c/la印o de fin?6es cos/unca s'er印rese/itada e〃i 7.a之do dcJ vJ’n｡.//cJ佃o cnt7.e a

pr紡’ca e cz ciGnc7’a jz/γz'協’c.a e da baixa remuneγa姉o dos pro/essores brasileirotr.

γos_ iz/iimo年encpos, vdrr.as Esc.oJczs de Magis/rados /oram c/.J’adcz出?o Brasf’/. Ncr ,#sti���fV3vSzV�｢ﾀ

As /J’des_co_�6Y+｢v�ﾒ��(��7&W6V蹤�ﾒ�6���R��r���ﾇGｨ�f6�"ﾂ�6�4ｨ�f��vﾆ6�2ﾂ��4ｨ�f6�3ｶv�6�2ﾂ��ｨ�g6ﾆ3ｷ"��f6�2�R�2�

Por o"/ro /c油o, o co′ihec7’mento correlalo c/e oi//rcrs` c7.GncJ.as po禄cU.i/dcrr a j招.z /?a釣ia a/z.vJ.dc7de do

d/’a cz擁’a･束s!’�ﾂ�b誡篦����3x�f6�������3vW&8�7&X<�v梯苒�sv��6��W｢蹤��FR�｣�&��2�R���fW2�FR���Mﾔ｢糒�2r�&�N�

/alvez /crcz’//’tem cr orgczm’zaf∂o e o plane/’an7ento das /wn錘es carlordr7’as e jz/dz’cJ’aJ‘s.

3′ Nesse j擁i.do, a ric`a e坤eγ7.G)つcr.a ｡e vdr/.as Escolas de "c/g/.s/rcrdos, como, For exel即/o, # de

Por初ga/, o/7de譲o lec`z’onados conhecimenlo買’部e7.disc互7linares.



e二軍eniplo, cz cJrq初’/etura cJcr sala de czudiGncJ’as ol/ do /ri短Jna/, cr/omc坤do pol!'fJ.ca do j蹄’z, o hordrio

doj�ｻｦ���觀蹤��wB����Vﾒ�R�FWfVﾒ�fX<��ﾖVﾆ�<��W2���F�2�R�6�ﾅ�&VV襷芳�2�Vﾒ�6�/‘i/nto com as

ciGncias cor7.elatas. ``Sobre o /ema, vide Jose'Carlos Barbosa Moγeira, "Notas sob7.e a/grins/crtores

e.{t7.cU’wr紺J’cos���｠桓amento c.olegiado ”.

j3 vide "Acesso a /�7F貿�"ﾂ��R�ﾖ�;�&��67'��VﾆﾆYu停�

j` A e坤ressGo "cwstos proces鋤ai.s ” e'entend/.cねno Bras;.I de modo c明)lo, abarcando確o crpenas

as c章厨as proce掘′ais’, que t済o deγidas em 7.azdo da p7`estag房o de jim’sdi坤o, maLs' /a7nbe’m o.//ras

Je呼esas, como #ecess蜜rj’as, por exe77plo, para cz prod"諦o cねprova, e os /7o′7ordrios czJvocatz’oz’os',

que, poγ s'wc] veg,譲o /ivremente fxczdos,譲o havendo es/ipz/la挿o pelo思tado.

H奇.z’m277ieγos誓peclos 77do jt/rz’枕’cos卵e podem ou est命o cr J’擁/encJ’ar osjz//押n7en/o?, co/?7o,空r

J6 par細cr/o寂z.co do n/erJ.do czrf. /34･

37 Le,. Co′即lem/7tar /千° 80, de 12･1･94･

j8有,omea誇o ｡e ｡e/e77sores〆blr.cos ｡cz I/m‘do ｡apen｡e ｡叩re’vz’a crprova坤o em co′つα/rso p乙?blico

de provas e /J'飯los., procedimento gwe tre /ae necessc5rio para /odo e卵alqueγ Cargo p就lico e/e/ivo･

39 como o &/ado do RJ.o de Jcrl7eJ.γ0.

J° por餅e′印lo, M)./fas GeroJ.Jr.

I/ coni7ecJ.cねcomo LeJ. da AssistGncJ.a J�F�6�2�$｢���

1-'Em geγa/,側ci/s/asjL/｡/.cz.az.s s∂o pczgas, em parte o# z.ntegra脇ente, #o J.ni'cr.o do processo･ Ncz

/t/s毎a do rraba脇o施o hd, /odavia, gz/alqz/er adiantamento de a"stas pelo reclamante.

JJ ArJ. 4° dc江e[. J了｣.060.

`` Ncr Jwst7.fa Federal e鋤i a/糾ns劇cz｡os, d7’ante da z‘ne融Gncz’a ｡e De/ensori.a P筋Iica estr幽/rada,

o Poder P‡名blico paga os /7onordrios c融′ocatz’cios para o pro/issional卯ノe cz寂oi=7a de/gsa do

necessJ’tado. rodavJ’a, os valores f∂o e諦remamenle ba/‘xos, /諸o c寝raindo, cJssf’m, a J’nteres'se dos

advogados.

Fo7.ai?? ap7.esenlados feis relatc;rios paγc.iais /estrα寂γa e co77tpelGncia do S均7γemo rribi/nal

Federal e da /t/stifa Federcrl,. s守zm章1la vinci/lante,. contγole e f’sca/J’zafゐo do Poder /i/dicidγio,.

acesso A J�v��ff�ﾂ��Fﾇ&V友�2ﾂ�v�&�凅ｨ�f�2�R�F�68.$末���F�2�ﾖ�v�2x*��F�2ﾂ��R��&� nais e j施7es es/ad!laJ’s/ e a

γelat6γJ’o gera/, com糊bs/i励lvo, /ormulado pelo czniigo relator, d鎌7αtado Aloy∬‘o Nz/nes,卵e

cJ/czsto�ﾗ6R���&���77Vﾖ�"���6�IVF��6�6��6庸鳴�F���&W6蓬*�6���F��(�8vf&ﾆ�6���Vﾒ��v�7F��FR��涛賃

rot desJ’gracJc/ o研γa relato7`a,みpulada Z寂ziG Cobra, q"e, por部/a vez, czpresento~川ovo re/c沈;rio e

si/bstJ’tαtivo em se/emb7'o de /999.

J6 cons蹄招.印o ｡a Re〆研ica, ｡r/. 99･

J7 ,4 Cons//.lαi坤o prevJ.w o f/ncio′7amento, jwnto ao S7y, do Conse//7o dcr L/wstr.fa Fe`ねra/, /o｡c勅.a

com /I/n印es cやenas de鋤peγvJ’sdo c7dm’nistrativa e or�6ﾖV蹤G&���F��ｧw7F貿��fVFW&��

Plo/iei7`a, J7esse se77′J’do, /oJ’cz proposta de eme/7da a ConslJ’h/icdo #° /12-A, de cz研oγJ’a do

窃pG//ado Jose’Genoz’#o, prevendo cr consiitαi碑o de 1/in Conselho Fedeγa/, de Conselhos Estad〃ais

霧,oC,,°芸oe,"禁:’誓;盈緑嵩;’,%. ,°.÷ rce�ｦｨ�ｮﾙkcｲﾃ�7(ﾄS�ｮﾙ�顋IW洩`Ca°,.諸整窮鳥
｡J’�2踉�FW6Vﾖ&�ﾈｪ�;��&W2�VﾆV末�2��Vﾆ�2�ｨ�svW4｢ﾂ�木�vV譁'&��F��ﾔｨ�fﾘ�g2�w&薬���&&ﾄｨ�f6��2���7ｦGf��F��R��$w0

｡idad奇os elei/os pelos 7`eやec在’vos Podeγes Legisla/ivos･ Aos conse偽os, caberia, de/扉re ot亮7`as, cz

/m印o de tJe promnciar sobre cr cJq招’sifdo de vi′alJ’ciedade, cr/eγif∂o de meγecJ’mento paraj訪s de

pr｡mofdo e peγda do cargo dos juL7es･

/I/s毎a com cz i’nclJmbGJIc.J’a do controle da cr寂afdo aみm’m‘s/ra//’iJa eカつanceira do Po譲r /#dicidrio

e do comprJ’mento dos deveγes/i/n｡ionais dosj�ﾔvW2����3W&ykﾖ��CvW&���6���6ﾆ��FR��2�ﾖV瀉ros, sendo

dois MJ’m’sか･os do ST写wm do S7y, win do rsT wm dese〃!bal官ador de rribzノI7al de /z/Slifa. zm2 jz(/’z

federal e�ﾒ�｠J’z es/aみa/, crmbos indicados pelo S7y, doi’s membros do Mr‘邪’証e’rio P房blico, i#窃’c.ados

pelo Proc"rador-Geγal c7cr Rep融Iica, dois c轟′ogados, i/7dicados pe/o Conselho Federal da OAB e

dois cida露os, indicados pela Cくれnara dos Deputados e Senado凡deγa/.
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かiかJnais s'即e7`[’ores no cz’mbito /ecカral g os estaみais e dis/rJ’lal com c.i�6��FW6X�h*F&�&v�F�&W2�VﾆV���0

pelos juL7es.. Registre-se, czJ‘ncね, q事ノe a enldo relalora dcJ Comiss奇o de Jz/ftz’?a, D印utada Federal

Z#/criG Cobra, Ao/‘e g’cz /7ova relaloγa dcr Coタブ7issdo思pecr‘al印/e c�芳��F��&VW2�ﾑra誇o do Poder

/z{dr’cJ’dr!’o, /eiido, 77o en/an/o,印γesen!ado prqposi印es mi/ilo dJ/erenles, Jつasみas ocasi∂es.

0 Conse脇o feria, segz/ndo de/mde cz AMB, /1 membros, dos qi/ai∫��cr�ﾖ木�g6�&��F��3"��&Vﾖ�

舟ibLinal Federa/, wm mz’研’slro de cada /ribmal鋤perior, z榊jG/i’z de舟z’bG/nal Regional Fedeγa/, de

姉’b章ノnal J‡egional do舟aba妨o e de rr海Inal de J�2����R�F｠/宏es de r hst(うncJ’a, fendo dois

.esta虎/az’s, i肋/ederal e in? do /raba偽o.

A pr`やosta de e招,nf∂o rpEC 71° j3/"J jd/o汗’/7cl棚ive呼γovadc朝o Senado Federa/.

56 Nesise sentj.do, o s諒tz./}//;.vo crpresen/ado pelo De頼c7do 4lo)樹.o勅/nes･

57信4le#zanha, por en:e#7p/o, cr/gin da /wstr.亨a ｡o舟aba/#o, j7o珊′i. o#/fas e呼7ec.I.al/.za印es, c.on事o a

Jws/i���F�9w��f��闖72ﾂ�9xｶ�6����R�7"��Fﾘ�fﾘ�fb�&�F庸7"ﾂ�6�ﾘ�d｣w2��4ｨ�f�H8�`/erJ’ores e鋤periores pγ句γias.

5甘A czlteγaf∂o ndo /cL叩arte /.nclurJ.ve do novo f初z.t面′o apresei?lado pela depi//cr｡a a/laJ.さ｡obra.

59 A/"a/mente, dos /5 j.庇egrantes, /0 s∂o in./I./ares e 5 c/.vj.tr, se′初｡eJtes 3 crdvogados, / jzJ7.z e J

men宅bγo do A4inisle’rJ’o Peiblico.

previstos como militares. Jmpl■opriamente m’lJ’tares譲o os de�YH�VF�2�v����v�8�b�8��F��6�ﾓrﾂ��8噺ﾆP

seriam consicJerados ｡omo militares poγ/czloγes oZU’elJ‘iJos o��?X�fVﾆ庸�2ﾂ�6�����"�R蠶vTｨ5�,W�ﾆ�����6�ﾀ

oz/ o agente do crime.

C/7ama`ねde部;m#/a v7’nc}//an/e e de/endida, centre oG/tros', pelo Mim’stγo do STF Sep訪/veda

Perle/7ce, /oi czdo/a`ね��ｸｭ�f儁�ﾆ庸���;���<���fﾊVW6T｣wF�F���R��FW�梯��F���ﾆ�F薬�濳ies.

A Orden! dos Advogados e cr As抑cJ’acdo dos MagJ’slrados do Brasil de/emJem c買olzJ印o, q!/e /oi

7.ncl躍a #o部/bsfi寂tivo cやresen/ado pela De型Jadcr ZII/crig Cobra, como coJ研cやosi’坤o a vJ’nc.まIla誇o.

No pro/’eto c待章2ntt/la seγJ’a impeJi在’va cやena買?aγa os casos de mate'ria p7'evid訪ci4rJ’a, crciden/存lcJ,

lribz/ld/.ia e ec'ono‘mJ’ca. Hd que s’e as部’nalar qwe c=’ntrod�,��F��ﾖV6�ﾘ�g(�gｦ��8,ｷ7ｧｦﾗVﾆ��儲�VF��gf�

na Co′7s.ti妬く姉o 7ido estarJ’a /rcL7eiつdo grande iJ?ova坤o, por’s o cJr/. 557 do Cc肋’go cねProcesso Ciw’/,

aplicdγel鋤掠’diariamen/e na dγea /raba/hr.s/a e pena/, jd estabe/ece preW’sdo crte'mais c頼pla, oi/

seJ’a, c団os∫ibJ’lidcrde de fe 7iegar reg�蒙V冑��4ｦ��&V27&f�$���末F��ﾖ�ﾄ箸�6ﾆ�ﾖV蹤R�Vﾒ�6��&�N���6�5�,P

s↓紡巌z oz/ co〃c j"rr’やrwc袴)7cia domr’m′ile do re箪)e｡tj’vo /rf’短ma/, do S���&Vﾖ���ﾂ�4ｦR�&��f&程��ﾂ�9�fW'｢踟"�

^婦o /oral7z cや7`esentados, c/ilretanto, estal缶/J‘c'as oi/ dcJdos co〃cretos indlcando qzJe Ac?/’a proble7ms

c.o〃2 cr czt/’vJ’dczde o〃 col肋fta dos.jz諺7es maJ’s J7ovos, /7do obsta/7/e AcJ/‘ci a 7iece∬id｡de de Jeγ呼i▲汚7oracJcr

ajb7.maf∂o z’nicial de /odo∫ os magistrados e ndo cやelia∫ dos mcJJ’s J7ovos.

Com r’sso, os jw!’zes es/aγdo prati｡amen/e eq初’parados cros d鋤aJ’s /imciol7drios pt;blicos,雇o

dゆo′7do, assim, Je gc/a/卵er ga′･an//’a eやecial em 7'azdo das部/asf//7誇es e da鋤a i/7d印eild紡cia.

Orj章/L7es bγasileJ’ro高勧告ro/rido�ﾖ��x<��襷R�FWG'f�ﾆ��gｦ�ﾍf��F�2�6YoH�(�tｨ�hｽ�8�bﾂ���G"�襷��&V6V&W&�_ﾀ

部/alq~ノer czwniento 77os房雄’mos cinco crnos, en章bora a Pa/'s` cri/7cねcやresenle J’i卵afdo relalival77e/7te

aha e /e/7ham ocorrido crl/era�fW2�6�ﾖ"��f��"�Y[��f /a/.ias fig/砂?c'a[/’vas, /c樹endo c`om卵/e a ral奇r/’o

//’卵z’do cね./mjz/J’z部/bs/f’板でo, gin im’c/’o de carreJ’ra, es/e/’a sili/czdo #a/cJJ’.¥-cr de US].400, 00, prat/’camente

urn /er���F���｢��W&��&V6V%ﾘ�fF���$w2��蹂�r��H<�G2�

0 di坤osf’tf’vo denionstra cz /c7lta de ferJ’edade diali/e do problema e o oby’elJ’vo denic7gc5gJ’co de

c’er/as propos/as gz/e esl奇o se]7do /orm/ladas. a q�R���W&ﾆ����ｨﾊH�g｢�4ﾃvW"��&R�7'77Vﾘ�fg6R�ﾖ2�3ｷ&xｮ�

iz/dic/’al com crchm//o de seγvifo.? Emboγcr n命o /enha con柄.寂紺o para o pγoblema, podeγz.a, co〃~

a 7’nova��ﾖ���"��2�6Y����'2�vF薮2�&VIVｦ芳�2�Pcar in印ed/’do de JJer pγoniovido. ,sso paγa 7誘o /cJ/cJ′･

qi/e c憎medidas, #o momento, inci’diγr’am jrobre prat/’c.amenle /odos os magislrados brasileJ’γos. ndo

obsta′cte cr elevadcz prod妬’vi`わde, como demons/ram os in;me7.os anteγioγmente indicados.
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a,4 ｡鋤ocralr.zc擁o ｡o esco脇a e'parcr.ahnente czpo7.acねpela Assoc/.a碑o ｡o朝c7g/.f/raみB′･asJ./e/.rotr,

poJ’s /7o pro/’elo c/etrta /7aver/’a elef’c∂o com叩art/’c互7a申oあprJ.#?ez.7`a r.邪/cinc/.a paγa os cargos ｡e

P/.es;’c/鋤/e e I?ce-擁si’cJen/e･ fendo･ 77o e/7tanto･ o Corγegedor I.7zd/.cado c7pe/7as pelos /.nlegrantes ｡o

trib!I17aL

倣0 recefso /?o S71F e掘oc'oげe e#/re o∫ ｡/.as 20 c姉eeembro e /a ｡e /.ai7e7.ro,. #a /z/jr//.fa Federal

enlre 20 cJe dgze初bro e 6 de jcrne/’ro e ms /�uｨ�ff9�ｨ軾F��｢�0’s co77/o仰e /eg7.最擁o /oca/.

6P crr.ado∫ e.tcr/a′ne′i/e para descr/ogaγ a /鵬/J.?a.

70 //em H° 3.3.

7/ Ar/. j°, /.nc./.5o ELY.

73.4r/. j-a, /.ncfro +撤7.

7j 4r/. 8°, J.#c/.Jo /〃.

7J Arl･ /29, z./?c/.jros /JJ e J:*, sen`カesle iz//z./7事o c.on?b/./7ado co/n /eg/.坤∂o f.所acoi7sl/.妬.o/7a/.

7j Le/. 8.078/PO.
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PROⅥMENTOS ANTECIPATORIOS E

PRTATIZAC OE S

VAL屯R工A MEDE工ROS DE ALBUQUERQUE

Juiza da 9a. Vara Federal, professora da Faculdade de Direito da un - Rio

No dizer de CARELUTTI: "Processo 5 vida, mas tamb6m porquanto, tendendo o

processo a atingir o seu tim moral com a mまxima presteza, a demora na sua conclusao 5

sempre detrimental, m各xime quando se cuida de evitar os empegos a sua pr6pria e宜cacia na

atua確o do direito objetivo".

Os processualistas preocupam-se com a efetividade do processo, e ao tratar da

e民心vidade do processo nos depa皿os com o problema da rapidez e segu則亨a.

Na busca constante da celeridade do processo e na segurangajuridica 6 que chega-

mos aos pROvn佃NTOS ANTECIPAT6Rros, e tentarei com o presente tral]alho abordar

os tipos de provimentos antecipat6rios aplicados, possiveis ou nao, nas PRTVATIZAC6ES.

Antes, cunpre tragar un perfil da privatiza確o.

A Lein° 803 1. de 12/04/90.加ua血ente revogadapelaLein° 949 1 , de 09/09/97, instituiu

o pro敦ama Nacional de Desestatizac肴o, cuj as modi丘cag5es poderao ser feitas por lei, de acor-

do com a politica da Adn正istra確o a ser seguida, respeitadas as nomas da coNSTFTUICÅ0.

De血ic肴o de Leilao: Leilao 5 a modalidade de licitag§o entre quaisquer interessados

para a venda de beus m6veis iuserviveis para a Administra確o ou de produtos legalmente

apreendidos ou penhorados, a quem oferece maior lance, igual ou superior ao da avaliagao.

亘a modalidade de licita申o cousistente na aliena確o de beus m6veis ou semoventes ao

licitante que oferecer maior lance, igual ou superior ao da avalia9ao.

A Antecipa韓o de Tutela est各prevista no art. 273 do CPC:

"A血273. 0juiz pode互a reque正mento da pa正e, antecipar, total

ou parcialmente, os e罵itos da血tela pretendida no pedid〇五icial,

desde que, exist血do prova inequ工voca, se c○nven9a da verossj-

milhan9a da alega車o e:

I -haja fundado receio de dano irreparavel ou de dificil repara確o;

Ou

11 - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifes-

to propdsito protelat誼o do reu''.

A antecipa車o de tutela do art. 273 do CPC 5 dada mediante cogni碑o sun缶ia e

objetiva, concedida ao requerente, total ou parcialmente.



A dou心血a tern sido皿an土me em a丘mar que a血tela a調ecipada dos e持itos da

sentenga de m5rito n着o 6 tutela cautelar.

A tutela cautelar 6 aquela que se limita a assegurar o resultado pratico do processo

ou assegurar a viabilidade da realiza鐙o do direito pleiteado.

0 objetivo da antecipa確o de tutela, ao contr壷o, 5 conceder, de foma antecipada,

o pr6prio provinento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos.

Assim, as medidas cautelares. inproprianente denominadas satisfativas, podem

agora ser colocadas emjuizo com tutela anteciDat6ria do Dedido.

0 art. 273 do CPC condiciona a antecipa確o de tutela a prova inequ王voca e ao

convencimento da verossimim狐9a da alega確o.

Assim, seria possivel ou nao a ANTECIPACÅo DE TUTELA NA PBrvA丁]ZACÅo?

N肴o ha nenhuna lei que pro王ba a mesma, rna vez que o art. 22± n5o trata especifica-

mente deste assunto, sendo omisso.

Assim, em tese, se正a poss王vel, desde que preenc虹dos os requisitos do a正273 do

CPC, isto e, a verossimim狐9a, conceito de probabilidade e prova su魚cie血e, e o励ndado

receio de dano irreparavel ou de dificil repara車o.

Sera muito dificil, quase inpossivel, provar a VEROSS恥ELHANCA para se conce-

der a antecipa辞o de tutela para vedar rna pRTVATIZACÅo, unavez que existe Lei, a de n°

949 1/97, que autoriza a PRIVATIZACÅ〇､ n登o podendo, portanto, haver verossimimanga,

rna vez que a antecipa韓o da tutela do art. 273 do CPC, para obstar ou impedir a

PRTVATIZACÅ0, n5o seria possivel, face o n5o-preenchinento deste requisito da verossi-

milhan9a, tendo em vista que, se a Lei detemina a privatiza辞o, o Juiz n5o pode dizer que

n登o cabe privatiza確o, por estar o mesmo adstrito ds previs6es legais - art. 126 do CPC -

Pr血c王pio da Lega正dade･

0 que poderia ser concedido, em sede de antecipa鋳o de futela, desde que preen-

chidos os requisitos do art. 273, seria a suspeusao do Leil5o para que sejam examinados

pelo Juiz o preenchimento dos requisitos legais para convoca申o do Leilao, publica確o de

editais.

Neste sentido, inclusive, ja decidi, jamais em un Processo de Conhecimento com

pedido de Antecipa確o de Tutela, processo este que, alias, nunca recebi em distribui確o na

Justi9a Federal, mas sim em sede de A確o Civil Pdblica e A辞o Popular e que, ao meditar

sobre a possibilidade de inte叩or皿Processo de Conhecimento para obstar a

PRIVATIZAGÅ0, chego a conclusao de que o mesmo seria quase que impossivel, face o

nao-preenchimento do art. 273 do CPC e seus requisitos.

chalisando tanb6m o art. 273, § 3°, do CPC, chego a conclusao de que s6 cabe

血tela antecipada nas A96es Condenat6rias, uma vez que s6 se executam sentencas

condenat6rias n5o sendo poss王vel a tutela antecipada do art. 273 nas Ag6es Ordin㌫ias

con廿a Privatizag5es, pois s6 cabe tutela antecipada em providencia executavel.

Chego, portanto, a conclusao de que n着o cabe antecipa9着o de tutela nas privati-

zag5es, que nao s肴o ag5es condenat6rias, al6m de ser muito di宜cil que a mesma preencha

os requisitos do art. 273 do CPC.
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0 Julz pode inclusive extinguir o feito semjulganento do m5rito, por falta de interesse

processual nas ag6es de co血ecimento que pedem antecipa確o de tutela nas privatiza印es.

Medida Cautelar de natureza garantidora, cautelar ou de m6rito, entendo que possi-

vel rna Medida Cautelar preparat6ria de A確o Desconstitutiva do Ato que determinou o

le蕗o, com n和田eza cautela東

Entretanto, quanto a Medida Cautelar na Privatiza碑o, o Supremo Tribunal Federal

j各decidiu naA9ao Direta de Inconstitucionalidade n ° 1 066-2, proposta pelo PDT - Partido

Democratico Trabalhista, quando foi relator o Ministro N5ri da Silveira, publicada no D. 0.

de 23/06/95, pag. 1 9550:

"......om話sお.

4 - Os fundamentos da a確o n肴o justificaram a concess5o de

cautelar, nao se caracterizando, tanb5m, o Dericulun in mora.

5 - Se porventun houver processo de privatiza辞o de empresa,

que se tenha como contr猫o a lei especial referida ou aos princfpios

da Constitui確o, ha vias judiciais adequadas para eventua喜mente

atacar o ato administrativo especffico, tal como ja sucedeu

A誇o conhecida em parte e, nessa parte, indeferida a medida

cautelap,.

Logo, o STF indeferiu a Cautelar proposta.

AqÅo cIⅤⅢ P廿BLICA E AqÅo popULAR

0 mais nomal e que se interponha A確o Civil P心blica ou A碑o Popular com nature-

za cautelar, no tocante a privatiza辞o.

A Acao Civil Pdblica disciplinada pela Lei n° 7347, de 24/7/85, 6 o instrumento

processual adequado pain reprim五〇u impedir d狐os ao meio ambiente, ao consumidor, a

beus e direitos de valor artistico, est5tico, hist6rico, turistico e paisngistico, protegendo os

正teresses di餌os da sociedade.

0 art. 50 da Lei n° 7347/85 restringiu a legitinidade ativa ao Minist5rio P心blico e ds

pessoas juridicas estatais, aut紅quicas e paraestatais, assin como as associag6es cles血a-

das a prote確o do meio ambiente ou a defesa do cousumidor, para proporem a a確o civil

p心b正ca nas condi96es que espec甫ca - a巾. 50.

Assim, apesar de possivel e bastante utilizada, aA確o Civil Pdblica com pedido de

Liminar para suspender Leilao de privatiza印o tern seu ambito de atua韓o restrito, face o

art. 50 daLein° 7347/85, nao podendo qualquer cidadao interporumaA9肴o Civil P互blica.

A prioridade do Minist5rio Pdblico para a propositura da a誇o e das medidas

cautelares supeⅣenientes est各implicita na prdp正a Lei, quando estabelece que:負quaL

quer pessoa poder各e o servidor p心b工ico dever各provocar a iniciativa do Minist6rio



耶.blico, ministrando-1he infomag5es sobre fatos que constituam objeto da a確o civil e

indicando｣he os elementos de convic確o''.

0 Minist6rio Pdblico sempre funciona nesta a辞o como parte ou丘scal da lei･

Aq五〇 popuL△R

Acao Popular 5 o meio constitucional posto a disposi鋳o de qualquer cidadao para

obter a invalida確o de atos ou contratos administrativos ou a estes equiparados言legais e

lesivos ao pa宙m∂nio罵deral, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades

paraestatais e pessoas juridicas subvencionadas com dinhe五〇s p同賞icos･

Deste modo, com a A堕o Popular. seriapossivel un pedido de Liminar para suspen-

der leilao de privatiza車o, mas sua legitinidade tamb6m 5 restrita, uma vez que rna empresa

ou pessoajurfdica nao pode interpor A確o Popular.

A A確o Popular 5 regulamentada pela Lei n° 4717, de 29/05/95, que lhe aplica o rito

ordinario com algumas altera95es, visando a melhor adequa肇o aos objetivos constitucio-

nais da legalidade administrativa, sendo possivel o pedido e concess5o da Lininar.

A Ac肴o Popular 6 urn instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utiliza-

vel por qualquer dos seu membros･

Por meio desta,露o se amp紺狐d正eitos血dividuais e sim血teresses da comunidade.

0 beneficiario direto e imediato desta a確o n5o 5 o Autor, mas sim o匹哩, titular do

direito subj etivo.

Na foma do art. 50, inciso LXXHI, da Constitui確o Federal, o cidad5o promove a

A辞o Popular em nome da coletividade.

Assim, a A確o Civil Pdblica constitui, ao lado da A確o Popular, meio de defesa e

prote確o do interesse p心blico, devendo este ser provado de plano ao serem intexpostas as

mesmas con舶processos de PRIVATIZAG○ES com pedido antecipatdrio.
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TAXAS DE INSCRICÅ0, EXCLUSÅo E

DEMO CRACIA

Wi工ユiam Doug賞as*

0 ingresso em universidades adminis廿adas pela Uni寄○ ○u pelos巳stados e mos

cargos p心blicos 5 rna das mais importantes conquistas da democracia. Qualquer integran-

te da sociedade deve ter a chance de se educar em皿auniversidade gra血ita ou de pa誼ci-

par da gerencia do Estado, em qualquer de seus diversos postos de servigo a coletividade.

0 ingresso na universidade e mos cargos p心blicos, mediante concurso, 6 uma foma

de pemitir que qualquer do povo possa alcangar esta hourosa posi確o e oportunidade de

aprender e de seⅣ五〇 concurs〇両blic○ ○u o vestibular tom孤obsoletos c餌imhos ver-

gonhosos e tristes, como o pistol着o, o "QI" ("quem indica"), o cabide eleitoral, o nepotismo

e outras praticas semelhantes, tipicas de paises subdesenvolvidos, cartoriais, autoritarios

e sem鼻血Ⅲo.

0 es血do, embora mais財cil para os economicamente mais bern posicionados,さ

caminho que tamb6m pode ser trilhado pelo pobre, pelo exclufdo social. Atrav5s do estudo

5 que muitos alcangaram rna melhoria de vida e de condi撞o social e econ6mica, melhoria

esta que 5 uma das caracteristicas da democracia, em oposi鋳o as sociedades de castas e

de privil5gios.

Lamentave血ente, por urn lad○ 0 govemo vein tentando substi血ir o concurso p血

blico por cami血os que, sob a promessa de serem mais eficientes e rapidos, na verdade

guardam po直as para aqueles velhos opo血nistas e apadrinhados que estamos acos血ma-

dos a vcr desde o descobrimento. Por outro, o acesso as universidades p心blicas vein

send○ ○btido mais pelos melhor aqui血oados do que por aqueles que n着o podem pagar

rna universidade privada･ Para se ter idさia do problema, h各estatfsticas indicando que

negros e pardos, embora representando 44% da popula確o, ocupam apenas 5°/o das vagas

no ensino superior. Ainda hoje, a escravatura nao foi suficientemente debelada. A16m

disto, os exclu工dos pela corpodem ser agregados, hqje, aos exclufdos pela屯Ita de posses,

pela falta de meios de sobreviv合ncia, de escola, de satde, de trabalho, de dignidade.

As elites parecem nao saber que a falta de comida, escola, oportunidades, trabalho

e outros bens inalienaveis esta gerando uma massa tao grande de exclufdos que tomar各

imposslvel a paz social, como ja se comega a perceber cada vez mais. 0 que ser各que

pretendem? Ao surgir o caos, partir para paises do Primeiro Mundo? Nao seria melhor urn

pouco memos de ganancia e mais paz e廿anq龍Iidade aqui neste pa工s?

Parte significativa da exclusao social que mata a democracia ocorre quando se limita

ou impede o acesso a educa辞o e aos cargos pdblicos, quando se profbe ou dificulta

gravemente ao pobre a possibilidade de, com seu es forgo e m5rito, melhorar de vida.



E os govemos tern feito isto incessantemente, nao s6 atrav6s de pol王ticas mfopes e

ob巾sas, mas, no po血o que quero toc独especi宜c狐ente aqui, ao estabelecerem pesadas

taxas de inscri確o para os exames vestibulares e concursos p竜blicos.

Nao seria un absurdo que os exames fossem gratuitos. Quando menos, que as taxas

fossem m6dicas, pequenas, talvezmesmo simb61icas. 0 m各xino que se poderia admitir seria

que as taxas pagassem a despesa com os concursos, mas nem isto parece ser o que ocone.

No caso das universidades, se o ensino 5 gratuito, porque tamb5m n肴o a sele確o? No caso

dos cargos pdblicos, nao 5 o empregador quem deve arcar com os custos da sele確o?

Porem, ajulgar pelas extorsivas taxas a血almente cobradas, parece que os concur-

sos viraram mais uma foma de fazer caixa e arrecada確o, aproveitando-se do sonho da

皿iversidade ou do carg〇両blico. Existem universidades e conc皿sos cobrando taxas

iguais ou maiores que urn salario minimo, quando a grande maioria da popula錦o vive com

memos de tres salarios minimos por mss.

Nao mos parece razQavel que queiram os administradores fazer dinheiro com vesti-

bulares e concursos. A16m do mais, 6 nomal que as pessoas nao sejam aprovadas no

pnmeiro vestibular ou concurso, bern como 5 natural que queiram fazer varios concursos

para adqui正r experiencia atさestarem bern preparadas ou alcan9arem exatamente o curso

superior ou cargo almejado. Com taxas de inscri確o caras, o fato 6 que os ricos podem fazer

quantos concursos ou vestibulares desejam e os mais pobres (at6 nisto) ficam limitados em

suas opor血nidades.

Nem se diga que as taxas diminuem o n心mero de candidatos e魚cilitam a realiza確o

do certame, porque essa redu鋳o vai ocorrer exatamente mos despossu王dos, que ter肴o me-

mos chances de competir que os mais abastados. A fbmajusta e democr筑ica de resolver o

problema do grande n心mero de candidatos n肴o 5 a exclus着o dos mais pobres, mas, sim, a

realiza確o de provas preliminares e de uma sele確o mais inteligente e pratica.

E Iouvavel a atitude de algumas instituig6es, que v6m concedendo iseng6es nas

taxas de inscri9肴o. Entendemos, confudo, que a solu車o ideal consiste em estabelecer, por

born senso, mediante a gra調idade mos exames ou, quando menos,皿limite para as taxas de

inscri9ao, como, apenas a titulo de sugestao, urn pequeno percentual do salario minino,

nuncamaior do que 10%.

Certamente, esta gra血idade ou valor m6dico, embora diminuindo a arrecada確o do

concurso (que n肴o 5 o objetivo do mesmo), tomar各os concursos e vestibulares mais

democraticos, permitindo uma menor discrimina確o em face dos cidad5os menos favoreci-

dos economicamente.

Esta medida, mesmo nao sendo suficiente para garantir a isonomia, com certeza, ja

representara urn grande, importante e honesto passo em dire確o a igualdade de acesso e a

demo crac ia.

* W硯iam Do堆olczs, 32 anos, e’Mestiセem Estado e Cic7crdam’a (UGF),訪J’z Fede7-al r紡lar dcz 4a ycrγa

Fedeγal de NJ’/eγc5i’, Pro/essoγ da Um’γersidade Sa/gado de OIiveira, Pあ-gradi/ado en? Pol['ti｡as

Priblicas e Governo /EPPG/UFfuJ e a!/tor de dive7瞥os /ivros e cJr存gos.




