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APRESENTACAO

｡i c. ｡o sAmRee謹srt:sd3.E盤iat|eEepgoi語l:1a豊greafid��v淡2�ｦﾖFV���凭ﾀ
Federal das Se96es Judici証as do随o de Janeiro e do Bspirito Santo, bern as-

sim membros do Minist6rio Pdblico, procuradores federais, advogados e

pro罵ssores univers彊五〇s･

A Revista se destina tamb6m a estabelecer urn intercambio de id6ias

com os demais operadores do direito, ampliando as perspectivas de renova-

確o doutrinaria ejurisprudencial, em vista das expectativas de rna sociedade

em transfoma確o, fundada no conhecimento e na intera確o dos diversos ato-

res sociais. Neste espago, gostariamos de ter a colabora確o dos nossos

colegas aposentados, co血ando resumidamente蹄os que tenh餌acontecido

na sua atividade judicantes, inclusive alguma situagao inusitada, e as expe-

riencias que poderiam passar para nossos novos colegas; evidentemente, sem

prejuizo de colaborag6es de natureza tamb5mjuridica, com o que s6 far肴o en-

riquecer a nossa Revista. Queremos os nossos colegas inativos cada vez亨n.ais

integrados a EMARF, participando das nossas realizag6esjuridicas e sociais.

丘prop6sito da atual gestao da EMARF imprimir a Revista uma mai-

or din会mica acrescida, em temos de periodicidade e amplia確o do seu

conte心do, dand○ ○po正unidade a que os seus colaboradores diⅧl即em ideias

ainda que譲o es正tamentejuridicas, mas de alcance social, e ate mesmo no

campo liter各rio, como poesias, cr6nicas, contos e 〇両os escritos･ Para tanto,

serえaberto un campo pr6prio para veicular essa mat6ria･

A todos os que deram a sua colabora9肴o, tomando possivel a publica-

9ao deste n｡mero da Revista, o profundo reconhecimento da atual gest5o da
巳MARF, na certeza de poder continuar a merecer o prest王gio da sua pa誼cipa-

誇o, sem a qual nao seria possivel manter urn peri6dico de qualidade.

Å Editora Am6rica Juridica, que ja tern urn papel de destaque no

campo edit〇五al, o especial agradecimento da EMARF, esperando te-la ○○mo

parceira nas edi96es舟山as da nossa Revista, com o que estaremos fbmando

uma parce丘a em prol do co血ecimento, da cu血ra e da cidadania･

J.B. CARRE工RA ALV工M

Diretor-Geral da BMARF





SUSPENSÅo DA EXECUCÅo DE L工MINAR OU DE

S ENTENGA

OB SERVA

ARNALDO ESTEVES LIMA

Desemb. Fed. Presidente do TRF-2a Regi肴o

0 art. 4°, da Lei 4.348/64, admite a suspensao, em despacho funda-

mentado, da execu確o de liminar ou de sentenga, em mandado de seguranga,

pelo Presidente do Tribunal ao qual couber 0 〇〇nhecimento do respectivo re○

○urso, a requerimento da pessoajuridica de direito p七･blico interessada, para

evitar grave lesao a ordem, a sa心de, a seguranga e a economia pdblicas. Pelo

art. 4°, da Lei 8.437/92, ampliou-se a admissao do mesmo procedimento,

alem da legitimidade para requere-lo, "…nas a96es movidas con廿a o Poder

Pdblico ou seus agentes, a requerimento do Minist5rio Pdblico ou da pessoa
de direito pdblico interessada, em caso de manifesto interesse pdblico ou de

flagrante ilegitimidade, e para evitar grave les着o a ordem, a saiide, a seguran-

ga e a economia ptiblicas". Seu § 1° detemina a aplica申o do artigo as

sentengas exaradas em ag6es cautelar inominada, popular e civil pdblica, en-

quanto nao transitadas em julgado･

Registre-se que da decisao Presidencial, favoravel ou nao, a suspen-

s肴o, cabe, segundo tais leis, AGRAVO, em cinco dias, para o 6rg看o julgador

competente, do respectivo Thbunal, recurso que, por estar previsto, em geral,

mos regimentos dos Tribunais, 5 nominado de "Agravo Regimental", cujo

procedimento, todavia, nao observa, tanto quanto o proprio requerimento ori-

ginal, o contradit6rio, pols a parte adversa nao tern a oporfunidade de
responds-lo言nadmitind○○se, tamb全m, quando do seujulgamento, pelo cole-

giado, sustenta車o oral, nao deixando, assim, de tangenciar o devido processo

legaL

Acentuam a doutrina e a jurisprudencia, em geral, que tal suspensao

s6 sejust描ca quando algum de tais bens a que se visa tutelar (ordem, econ○○

mia etc.), coⅡer帥ndado risco de grave dano, caso se cumpra, desde logo, a

decis肴o.

Referido procedimento, al6m de se afastar da nomal tramita申o dos

recursos, tern forte conteddo politico pois ojufzo valorativo da ocorrencia ou

nao, de seus pressupostos, por sua relativa fluidez,宜ca entregue a apreciagao

do Presidente do Tribunal que ir各examina-1o, o qual, embora devendo moti-

var sua decisao, nao encontra, comumente, elementos objetivos para faze-1o,

ja que vagos s邑o, relativamente, os conceitos de ordem, economia, sa心de e fi-

nangas pdblicas, cuja ocorrencia ou nao, varia confome a visao de cada urn,
ficando, em geral, pelo que se nota, em plano hipot6tico.

Destarte, nao pode haver ddvida que a sua aplica9ao, na pratica, deve

ser res正ta, excepcional, reseⅣand○○me a incidencia apenas naqueles casos

em que, pela natureza da situa車o de fato, tal sejustifique, suficientemente.



2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arnaldo ESteves Lima

Re罵hda excepcionalidade mais se acen血a com o advento da Lei

9･139/95, que alterou o CPC, n○ ○ap血lo em que disp6e sobre o Agrav○ ○

art.522 e segs.- , atribuindo compet6ncia ao relator para dar-1he efeito suspen-

sivo bern como a Apela確o, confome arts.527, 11 c/c 558 e seu Par各grafo

心nic〇･ Assim, se se廿atar de decis各o liminar, a pa正e dispor各do Agravo para

da mesma recorrer, tanto quanto contara com a Apela確o para recorrer da de-

cisao defmitiva, ou se]a, a que de魚niu a lide, pondo fin ao processo, recursos

nomais,血adicionais em noss○ ○rdenamentoju正dic○○processual, s止bmetidos

ao contradit6rio e ao devido procedimento legal, aos quais se poder各atribuir

efeito suspensivo, obstando-se executar a decisao que, eventualmente, por

seu ○○nte心do, viole urn daqueles bens protegidos pelas nomas antes aponta-

das･ Havendo, pois, 0 ○aminho nomal a ser perco正do pela pa轟e, deve-se,

tanto quanto possivel, dar-1he prioridade, evitando-se o requehmento de sus-

pensao do decisum pois tal procedimento, a despeito de legal, nao 6 tao
legitimo quanto o s釜o referidos recursos.

Indubitavel, ademais, momente nas instancias ordinarias, que dimi-
nuiu emuito, o espagopara aaplica確o do art. 4°, das Leis 4.348 e 8.347, com

as inova96es oriundas da Lei 9･139/95, que dentre outras vir血alidades, teve

mais esta, qual seja, a de restringir a utiliza確o daquele procedimento porque,

ao admitir que o relator do Agravo ou da Apela確o lhe de efeito suspensivo,

evitando-se a execu辞o, desde logo, da decisao, tomou perfeitamente adequa-

dos e e宜cazes tais recursos para hipdteses que antes reclamavam

requerimento de suspens肴o, isto, no comum das situag6es. Naturalmente, se

se tratar de questao extremamente urgente, o caminho da suspensao, por sua

maior celeridade, ainda deve ser preferido, caso assim nao seja, devera ser

pretehdo em bene癒cio dos recursos naturais･ Escusado dizer que o

caso-a-caso e o born senso, como sempre, serao os vetores maiores a indicar

qual sera o mais adequado procedimento para se contrastar a respectiva deci-
s肴o.



ANTECIPAC:AO DE TUT巴LA NO PROC写SSO

MONITOR工0

J.B. CARREIRA ALVIM

D〇両or em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais,

Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2a Regiao e

Diretor Geral da Escola da Magistratura Regional Federal da 2a Regiao

Sum負rio: 1. Antecipa確o de tutela no processo monit6rio. 2. Manda-

do monit6rio "simples''e mandado monit6rio "quali宜cado''. 3. Provimento

antecipado e recurs〇･ 4･ Agravo retido e agravo de instmmento. 5. Jurisp皿-

dencia sobre a確o monit6ria.

1. ANTECIPACÅo DE TUTELA NO PROCESSO MONITOR工○

○ procedimento monit6rio vein disciplinado no LiⅥo IⅤ, T血1o工,

dedicado aos procedimentos especiais dejurisdi確o contenciosa, estando in-

serido no Capifulo XV sob o t血lo "Da a確o monit6ria", disciplinada pelos

arts. 1.102a a L102c do C6d. Proc. CiviL

Embora sob o manto de procedimento especial, a a確o monit6ria s6

apresenta de especial o deferimento, de plano, da expedigao de mandado de

pagament○ ○u de en廿ega de ○○isa ou deum bemm6vel no prazo de 15 (quin-

ze) dias (Art. 1.102b). Nao obstante, diga o Art. L102c que os embargos

oferecidos pelo r6u suspenderao a eficacia do mandado inicial, na verdade

essa eficaciaj各nasce neutralizada na ongem, pela s6 eventualidade de poder

vir ele a ser embargado.

0　C6d. de Proc. Civil brasileiro, ao contrario do que

acontece noutros ordenamentos jur王dicos, n5o adotou mecanismo capaz de

garantir a e宜cacia imediata do mandado monit6rio, I admitindo, por exemplo,

pudesse o juiz de pronto declara-lo provisoriamente executivo, mesmo antes
da eventual oposi確o de embargos ou depois dela (como na Italia), ouproceda

a uma condena鋳o com reserva (como na Alemanha).

A prop6sito, obseⅣa Eduardo TALAMlNl:2

dado monitdrio para que a pa正e requrerida pague o valor pretendido no prazo de 24 hs.,

entregue a coisa允ngivel ou o bern m6ve圧eclamando. TALAMINI, Eduardo. Qp. Cit.,

p. 340. Essa decisao, data v合nia, nao tern amparo na lei, porquanto o prazo, tanto para pa-

gamento ou entrega (A丘1.1 02b do CPC), quanto para o罵recimento de embargos moni-

;otrito.s器sls.elnot霊ddoo.Cu誓盤u: 5c忠霊o:zpe: dd霊:’mNa:s:emsae:tef ddo霊器t嘉umd e:,eLs.o言霊zE.Rdve

霊iinnzcee:ia:si| :aun器spernet.o d: ac蕊:adso諸器!re, oas葦apn6i : |c諾ca poaur.e|no:roe5詫言eceois:acr器:

ao mandado monit6rio''. OVERY JtJNIOR, Nelson, C6digo de Processo Civil Comenta-

di'A3記dw構PEadu霊ideod..排,9,.%p?°it;6a.O] 5A,f. 1 ･ 1 02b. p. I 034).



4 J E. Carreira Alvi用

"Em outros ordenamentos juridicos, optou-se por agregar a estrutura

do procedimento monit6rio, similar a atual brasileira, outros mecanismos - a

宜m de que a concreta vantagem na utiliza9盈o dessa via nao ficasse condicio-

nada a nao interposi碑o de embargos. Assim, na Italia, ojuiz tern a fun鋳o de

dec工arar provisoriamente executiv○ 0 decreto d'ingiunzione, em ce血os casos

解antes da oposi確o: se ha grave prejuizo na demora ou. s三os cr6ditos s蛋o

節ndados sobre deteminados documentos; depois da oposigao‥ se essa n肴o se

fundar em prova escrita ou de pronta solu亨ao - arts. 642 e 648 do CPC italia-

no)･ Em outros modelos, detemina-se’que ojuiz proceda a "condena確o com

reserva de exceg6es�ﾂ��V�襷��&V6V&R�Vﾖ&�&v�2��VR�&綏���&�Vﾒ�FR��ﾆ�踉 

無謀i):sEn[aaonfa.in.PFuaedsa諾Fn:otuEe謹:snfruo器s sp(;rvoac藷seodiaot器藷ae|xda;

direito alemao) quanto o que ocorria na antiga "a確o decendiaria" 1uso-brasi-

leira''.

Dispondo o Art. 1.102b que, estando a peti確o inicial devidamente

instruida, o juiz deferira de plano a expedi確o do mandado de pagamento ou

de entrega da coisa - esqueceu-se o legislador de se re罵rir, neste preceito, a
"deteminado bern mdvel'', mas que nele considera-se compreendid○ ○ teria

cabimento, no processo monit6rio, da antecipagao da tutela, mos moldes do

A正273 do CPC, p6s-re掃ma?

Eduardo TALAM皿3 responde a宜mativamente, dizendo aplicar-se

ao procedimento monitdri○ 0 A血273 do CPC, porquant○ 0 procediment○ ○r-

din紅io 6 subsidiario dos procedimentos especais (Art. 272, par.心nico, do

CPC), com o que se consegueum e罵ito an釦ogo ao que se obtさm, no sistema

italiano, com a declara確o de executividade da decis肴o inicial. E arremata:
"At5 porque, concedido o mandado, existirajufzo de verossimilhanga favora-

vel ao demandante, que, muito provavelmente, sera suficiente para que se

considere cumprido urn dos requisitos da antecipa鋳o (Art. 273, caput). Exis-

tindo o perigo de dano irreparavel ou de dificil repara畔o (Art. 273, I), ou

caracterizado abuso do direito de defesa ou prop6sito protelat6rio do r5u (Art.
273, 1工), haver各dever do juiz de, tend○ 0 autor requerido (A正273, caput),

conceder a antecipa車o da eficacia executiva /ato fensu - autorizando-se,

desde logo e pelo memos, execu確o provis6ria･ Na hip6tese do inc. I do Art.

器: saentae藷譜:esio蒜萎e.rJ霊sFiomp器篤器"?omento da concessao do man-

Os provimentos liminares, como se sabe, sempre tiveram o seu habi-
tat na血ral mos procedimentos especiais, sendo a琉s a血nica que os vestem

言not?riittaoi sfrsoei諒t:r:誌nnausnac語窪op器謡riaosv!:e霊tse諾器adneu霊:cgeai:o:
na apreens肴o de bern vendido com reserva de dominio, nao havendo razao

para nao s6-lo na a確o monit6ria.
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Ademais, se no processo de conhecimento, a prova inequ王voca auto-

riza a antecipa確o da tutela, mos temos do Art. 273 do CPC, pemitindo

tamb5m a tutela especifica mesmo com fundamento em obriga辞o legal (Art.

46 1), n肴o haveria por que nao admitir-se a eficacia do provimento antecipat6-

rio na a確o monit6ria, tamb5m fundada em "prova escrita", imbu王da de forte

dose de probabilidade Ouizo de verossimilhan9a).

Num pnmeiro momento, deferindo o juiz, de plano, a expedi確o do

mandado de pagamento ou de entrega, nao deixa de estarja antecipando a fu-

tela-, o que poderiaparecer dispensar a aplica確o subsidi各ria do Art. 273 do

CPC -, mas essa observa確o s6 5 verdadeira em parte.

E que a antecipa確o da tutela, em face dos requisitos que ajusti宜cam,

dentre os quais o "fundado receito de dano irreparavel ou de dificil reparag5o

(A正273,I) impo虹a na imediata e罵tiva9肴o do provimento antecipatdrio, o

que nao vein atendido pela s6 aplica確o do Art. 1.102b do CPC, pois este as-

segura ao r全u o prazo de 13 (quinze) dias para cumprir o mandado de

pagamento ou de entrega, prazo este, que, ao seu t5rmino,j各pode ter determi-

iiado a les肴o do direito ou, no minimo, o seu agravamento.

Se正a, deveras, ○○n廿adit6rio, que o ｣u工z expedisse urn mandado de

pagament○ ○u de en廿ega, para c可o c皿primento a lei宜Ⅹa 15 (quinze) dias

(Art. 1･102b), e deteminasse, concomitantemente, o seu cumprimento ime-
diato, com o que estaria em rota de colisao com o prazo legal. Essa aparente

colisao 5 afastadapela conjuga確o dos dois preceitos (Art. 1.102b e Art. 273),

disciplinando a urn sd tempo 0 despacho monit6rio "simples''(sem血tela an-

tecipada) e o despacho monit誼o ``qua固cado''(com山tela antecipada).5

N〇台mbito do procedimento monit誼o, a exegese n肴o pode sermuito

rigida sob o aspecto dogmatico, porque, de outro modo, chegar-se-ia a con-

clusao de que, ]a prevendo o Art. 1,102b uma antecipa確o de tutela, nao

haveria lugar para a aplica辞o subsidiaria do Art. 273 do CPC, para viabilizar

o cumprimento imediato do preceito condenat6rio, e a situa確o de urg合ncia

restaria ao largo da tutela legal, quando e ela que mais necessita ser t血elada.

0 princ壬pio de exegese, de que a regra especial prevalece sobre a geral,譲o

infirma a solu確o ora alvitrada, porquanto tamb5m a regra do Art. 273 6 de in-

dole especial, s6 que encartada no bojo do procedimento ordinario para

assegurar o cumprimento de sua fmalidade: sao duas normas de indole espe-

cial para atender a si血a96es igualmente especiais.

Desta虹e, se a pa虹e demonstrar ser caso de血tela antecipada, deve o

｣u工z guiar-sepelo disposto no A正1.102b, combinado como A正273 do CPC,

de fbma a expedir o mandado de pagament○ ○u de entrega, para cumpnmen-

to imediato, ou em menor prazo, restand○ 0 prazo de 15 (quinze) dias para o

oferecimento da defesa que, no caso, sao os embargos monit6rios (ou primei-

ros embargos).
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Como a宜mei que o mandado monit6rio ja nasce ne-

utralizado, na sua eficacia, pela simples possibilidade de virem a ser

oferecidos embargos, nao resultando esse efeito da sua efetiva interposigao,

como insinua o A丘1.102c do CPC, pelo que a心nica fbma de seviabilizar a

imediata presta確o jurisdicional ao autor 6 a antecipa確o da tutela･

2. MANDADO MON工TORIO負SIMPLES''E MANDADO MON工T○○

RIO "QUALIFICADO''

Transplantada a巾tela antecipada para o急mbito do pr○○esso monit6-

rio, cumpre distinguir duas modalidades de mandado monit6rio: a) o

mandado monit6rio "simples'', como tal entendido aquele que se apresenta

despido de efetiva確o imediata (tutela antecipada); b) mandado monit6rio

;`eqc嵩]a語[ac霊i° ';'ocn°d叢°6:asl岩tseenrd±霊器;qa霊eqnut: :認諾anha do da tutel a an~

Essa distin碑o 6 de grande importancia, para fins impugnat6rios,

dado que o mandado monit6rio "simples''nao comportarecurso, porj各dispor

o devedor dos embargos para defender-se, o que nao acontece com o manda-

do monitdrio "qual拍cado'', como se v台a seguir.

3. PROVIMENTO ANTECIPADO E RECURSO

Admitida a antecipa9肴o de tutela no含mbito do procedimento monit6-

rio, imp6em-se algumas observag6es, a flm de que nao se conturbe a 16gica

do sistema, nem se pense que mudei de opini肴o, de que n肴o cabe recurso con〇

七a o despacho inicial, dado que os embargos monit6rios (ou primeiros

embargos) lhe魚zem as vezes.

Como disse alh皿es, e mantenho meu entendimento, o mandado m○○

nit6rio, em pnncipio, nao compo正a qualquer recurso - nem de agravo nem de

apela誇o -justo porque participa da natureza jur王dica de urn ato processual

quetem a forma de interlocut6ria, mas conteddo de uma decisao que, porvir a
ser sentenga, se nao forem opostos embargos, pelo que os embargos monit6ri-

os, cunprem, no particular, identica fun確o que os recursos cumprem no

geral. Sao eles que neutralizam a eficacia do mandado monit6rio, como acon-
tece com todo recurso de e危ito suspensivo.

Mas, se admitida, como se admite, a antecipa辞o de futela no proces-

so monit6ho, enquanto rem5dio capaz de atender prontamente a uma situa鋳o

de urg合ncia, em favor de uma das partes (o credor), nao se pode deixar de re-

conhecer a outra (o devedor) o antidoto para neutralizar temporariamente a

eficacia do provimento, e esse ant王doto n5o pode ser outro sen肴o o agravo,

quando o cumprimento da decisao possa gerarpara o devedorles肴o grave e de

6　　Tenho evitado falar em "execu9蚤o" de tutela antecipada, preferindo falar em "efetiva-

9着o", por entender que provimentos antecipat6rios nao se executam, mas se efetivam.

Quando se fala em execugao, mesmo a provis6ria. vein a tona as id6ias de embargos

(mesmo como defesa), quando tais decis5es s肴o neutralizadas por via de recurso (agra-

vo).
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dificil repara確o, justi正cando tamb5m a sua suspens肴o liminar (Art. 558 do

CPC) ou, at6 mesmo ao pr6prio autor, quando tenha negado o provimento na

inferior instancia, por uma decisao errada ou injusta, caso em que a repara確o

pode ser obtida mediante o "e罵ito ativo''do agrav〇･

Pode parecer contradit6rio que a mesma situa確o fatica que empresta

embasamento ao pedido de tutela antecipada - o "receio de dano irreparivel

ou de di航cil repara確o" (Art. 273, I) - sirva tamb6m de fundamento para o pe-

dido de suspensao do cumprimento da decis5o - "ocorr台ncia de les肴o grave e

de di宜cil repara誇o" (Art. 558), mas a aparente contradi確o desaparece, con-

siderando-se os diversos graus em que opera a jurisdi確o: na inferior

inst急ncia, pelo juiz, e na superior inst含ncia, pelo tribunal (relator,血ma, se-

辞o, etc.). Se bern que, no fundo, expressam, ambos,ju王zos de valor, que sao

emitidos em face do principio daproporcionalidade, de modo que o que pare-

ce relevante a urn pode nao parecer relevante a outr〇･

Assim, e sem fechar questao sobre o assunto, vou endossar o posicio-
namento doutrin各rio de Eduardo TALAMENI, admitindo a antecipa辞o de

tutela no procedimento monit6rio, mesmo porque nao teria sentido admiti-1a

no procedimento ordindrio e veda-1a no procedimento especial, que 6 o seu

habitat pre罵rido, e vou mais longe ainda, para admitir tamb喜m o agravo, na

sua dupla modalidade (retido e de instrumento), quando a decisao se mostre

a正ontosa ao direito de qualquer das pa轟es: tanto do credor, quando devendo

ser concedida, fosse negada, quanto do devedor, quando devendo ser negada,

fosse concedida.

Para nao ser mal intexpretado, repito, que nao admito qualquer recur-

so contra o mandado monit誼o ``simples'', mag apenas no "quali宜cado''

4. AGRAVO RET工DO E AGRAVO DE INSTRUMENTO

Constitui urn equ王voco supor que, contra a decis5o antecipat6ria de

tutela, positiva ou negativa, s6 caiba o agravo de inst調mento, inte甲osto dire-

tamente no tribunal, porquanto o agravo retido nao cumprma a sua

宜nalidade, dado que, ao serjulgado, por ocasi肴o dojulgamento da apela確o,

como preliminar deste, a sifua確o de risco ja teria desaparecido, e, assim, o

pr6prio fundamento do agravo.

Em患ce de uma血tela antecipada, que s6 pode ser ○○ncedida areque-

rimento da pa正e, vez que inexiste qualquer possibilidade de血tela antecipada

de o慮ci○ ○pode haver medida cautelar de o窟cio, com base no Art･ 797 do

CPC,7 mas antecipa確o de futela nunca - pode o devedor, munido de argu-

mentos e provas, mesmo antes da interposi確o de embargos monit6rios, estar

○○nvicto de convencer o juiz a retratar-se, caso em que pode valer-se do agra-

X°If:e5ti±°d oa 51pmc 8d; oqruceei]oe,窯re器ar器Iddoa碧霊the請蒜am:npt詰.a2a° dde:
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cisao, tollitur quaestio, o agravo tera perdido o seu objeto, porque,

diferentemente do direito portugues, o brasileiro nao admite a ascensao isola-

da de agravo retido a〇七ibunal.

5･ JUR工SPRUDENCIA SOBRE A ACÅo MON工TOR工A

Ajurisprudencia sobre a a鋳o monit6riaj各6, atualmente, bastante ex-

tensa, embora a consagra確o desse instituto entre n6s seja bastante recente,

introduzida叫e fbi, no C6digo de Processo Civil, pela Lei n･ 9･079, de 14 de

julho de 1995.

Eduardo TALAMENI9 nos oferece uma consider各vel rela車o de jul-

gados sobre o tema, e nao resisti a tenta確o de transcrev台-los, para orientar os

leitores e enriquecer esta obra, esc正ta quando nada havia ainda, a respeito,

com o que divulgo tambさm o exaustivo廿abalho desse re○○nhecido jurista em

tomo das refbmas do C6digo de Processo Civil･ Regis廿o, no entanto, que

modi宜quei alguns ti山os, e deixei de transcrever dois arestos -no que espero

a compreens5o do seu autor- e o fiz com o dnico prop6sito de adapta-los

aos objetivos desta obra.

D王vidas condominiais

"白cabivel o manejo da a確o monit6riapara cobranga de cotas condo輸

miniais, desde que o autor inst則a a inicial com mem6ria discriminada d○

○頒culo com valores l王quidos e a血alizados.

Agravo provido''(TARS - Agln 196.125.207 - 6a Cam. Civ. -j.
5.9.96, reL Juiz Jos6 Carlos Teixeira Giorgis).

Despesas condominiais

"ACAo SUMARTA DE COBRANCA DE DESPESAS

COND OMNIAIS.

Indeferimento da inicial, por ausencia de interesse, diante da existen-

cia da a確o monit6ria com id合ntica fmalidade. Decisao refomada, pols a

utiliza確o do procedimento monit6rio 6 faculdade que a lei confere ao credor,

nao percurso obrigat6rio". (TAcivsp - Ap. em Sum. 686.569-4 - 12a Cam.
Esp･ -j･ 12･8･96 -rel･ Juiz Campos Memo).

8 :`hAe;ta’, 5p::]’器nm悪霊de:d,eo霊caa8sr]aav.°dr.ej±ud]:a°ma筈:oV::t芸r:.qa業roe.r;aqr芋o°Nt:lob:en霊宝]eec:‡

護謙語慧警諾三三三嵩謹薫叢
cut6rias proferidas em audi合ncia admitir-se-a a interposi確o oral do agravo retido, a

器;tadre霊s:eos.P諾: v4°o tes����w3･����ｲ�6Vf��6S･ｷVF6�粡F��｣ｦ�驃ﾆ�G6�'6�&Cｨｮﾖｧ�Sｨ�gC｣���ｮﾘ顏ﾆB襷�｠

9 iaAvL°An#S]箪笥蕊豊務S誹三軍],af_a3°4'6.
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Honorarios advocat王cios

"Constitui prova escrita habil a proposi血ra da a辞o monit6ria a pro-

posta de honor壷ios assinada e reconhecida pelos devedores" (TAMG - Ap.

Civ. 22L201-1 - 6a Cam. Civ. -j. 12.9.96 -reL Juiz Maciel Pereira).

"ACÅo MON工TO剛A - Honor誼os de advogado, estipulados em

c.ontrato - Recibos de pagamentos parciais nao autenticados - Valia probat6-

na, se a impugna碑o se limita a fom.alidade da autentica確o e n肴o nega a

autenticidade real da 〇五gem. Saldo ap皿ado a ser coⅡigido pelo IGPM em lu-

gar dos indices da UPE". (TARS - Ap. Civ. 196.072.250 - 4a Cia. Civ. -j.
15.9.96 - reL Juiz Be正ram Roque Ledur).

Noti宜cagao como prova escrita

"ACÅo MONIT6RTA. Prova escrita desprovida de eficacia executi-

va - Requisito essencial - Imprestabilidade de mera noti宜ca確o.

E requisito essencial da a車o monit6ria a exist6ncia de prova escrita

desprovida de eflcacia executiva, como tal considerado apenas o escrito ema-

iiado da pa正e con廿a quem se pretende utilizar o document○ ○u que com ele

guarde rela確o de carater pessoal, sendo imprestivel para tal fim mera notifi-

ca確o, pois esta sup6e nota, que se leva ao conhecimento de algu㌫n, e nao, de

regra, declara車o de vontade". (TAMG - Ap. 210926-6 - 1a C含m･ Civ. -j.

16.4.96 -reL Juiz Herondes de An血ade - DJ 6.8.96).

"A確o monit6ria - Requisito - Documento.

A notifica確o dirigida a possivel devedor nao caracteriza documento

habil a processar a車o monit6ria, em decorrencia de sua emissao unilateral

sem possibilidade de se estabelecer o contradit6rio, nao possuindo tal instru-

mento a minima credibilidade em que possa se basear o 6rg5o julgador".

(TAMG-Ap. Civ. 220.738-1 -3a C急m･ Civ･ -j･ 2L8･96 -rel･ Ju王za Jurema

Brasil Marins).

Con廿ato de l○○a9肴o e multa.

"Multa com forga de t血lo executivo extrajudicial, 5 a referente ao

alugu.er, n肴o a resultante de infra確o contratual, cuja cobranga deve efetuar-se

por via que possibilite investigar tanto sua cabencia como seu valor･ Cab壬vel,

pois, para tanto, a a辞o monit6ria". (TAcivsp - Ap. s/ver. 473.844-00/0 - 6a

C含m. Civ -j. 29工97 -reL Juiz Gamaliel Costa)･

"Se os locadoresja possuem t血lo executivo extrajudicial para exigir

satisfa確o do cr5dito decorrente da multa prevista no contrato de loca確o, ca-

recem de interesse para a propositura da a確o monit6ria'~''(2° TAc王vsp - Ap.

c/vcr. 474.064-00/1 - 5a C含m. C王v. -j. 5.2.97 -rel. Juiz Lae虹e Sampaio).

"LOCACÅo - Agao monit6ria - Embargos improcedentes - Pedido

da parte para o julgamento antecipado - Posterior alega辞o de cerceamento
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de de氏sa - Inoconencia - T血los constitu王dos de confbmidade com o regra-

mento j血dico vigente, indemon誼ado vicio de consentimento　-

Improvimento ao recurso''. (2° TAc王vsp -Ap. c/vcr. 464.808-00/5 - 9a Cam.

C壬v･ -j･ 2･10･96 -reL Juiz Radislau Lamotta).

Documento de cuja foma9ao o r6u nao participou. Prova indireta.

"PROCESS0 CIⅥL-A商o monit6ria-Prova escrita-Presenga de

assinatura do devedor - Desnecessidade - Boleta bancaria - Mensalidade de
estabelecimento de ensino.

A a確o monit6ria possui como requisito essencial o documento escri-

to. Se este, apesar de nao possuir a eficacia de t血lo executivo, pemite a

identifica辞o de urn cr6dito, gozando de valor probante, sendo merecedor de

fe quanto a sua autenticidade e eficacia probat6ria, possibilita o procedimento

monit6rio.

Embora seja o documento escrito mais comum do trfulo executivo o

q.ue vein assinado pelo pr6prio devedor, a restri確o do procedimento monit6-

no a esses casos nao traduziria em toda a extensao o alcance dessa prova･

Pode a lei, ou o propr工o contrato,財zer presumir que ce正as fbmas escritas,

embora nao contendo assinatura do devedor, revelem certeza e liquidez pro-

cessuais da obriga撞o.

A boleta bancdria, expedida em favor de estabelecimento de ensino,
relativa a cobranga de mensalidades, acompanhada da prova do contrato de

presta確o de servigos, enquadra-se no conceito de prova escrita do Art.

1･102ado cpc''･ (TAMG-Ap･ C王v･ 228.881-7-3ac含m. Civ.-j. 1L12.96-

reL Juiz Wandler Maro請a).

``PROCESS 0 - A確o monit6ria - Indeferimento liminar - T血lo que

nao seria l王quido e certo -Exig台ncia, no entanto, ausente do texto legaLTer-

mo de responsabilidade assinado pelo devedor e testemunhas, acompanhado

de如ura discriminada dos seⅣi8os e valores - Montante devido especi宜cado

- Requisitos legais presentes - Inicial instruida - Decis5o cassada". (TAPR -

Ap. Civ. 96.261-4- 6a Cam. Civ. -j. 28.10.96 -rel. Juiz Ruy Femando de
Oliveira).

aL

Duplicata sem eficacia de tifulo executivo.

"DESCONTO BANCÅRTO - A車o monit6ria - Interesse processu-

Pac巾ada a obriga確o de pagamento em caso de inadimplemento do

sacado, presente est各o interesse processual do descontante na a確o monit6ria

contra o descontario, uma vez ausente prova da existencia do titulo executi-

vo''･ (TARS -Ap･ C子v･ 196･146･237 -4a C会m. Civ. -j. 10.10.96 -reL Juiz

Be正ram Roque Ledur).
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"APELAGAO CIV呂L - A9肴o monitdria - Venda de medicamentos -

Duplicatas inaceitas - Aus合ncia do comprovante da en廿ega das mercadorias

- Confissao de recebimento das mercadorias pela apontada devedora - Cer-

cemento de de氏sa -工nocoH台ncia - Recurso desprovido.

巳stand〇 〇〇n宜g皿ados os requisitos estabelecidos no A正1.102, a, b e

c, do CPC, que廿ata da a9肴o monit誼a, ○○n宜ma-se a senten9a que concluiu

pela sua pr○○ed合ncia, consti血ind○○se, desta巾e, de pleno direito, os t卸los

que embasam a a確o, em titulos executivos judiciais, prosseguindo o feito,

agora em fase de execu確o". (TJPR- Ap. Civ. 52.718-0 -10a Cam. Civ. -j.

25.2.97 - rel. Juiz Ant6nio Comes da Silva).

"ACAo MONIT6RTA - Prova escrita - Duplicata sem aceite - Pro-

testo de t血lo - Comprovante de en廿ega de mercadoria.

A duplicata sem aceite que, embora protestada, se encontre desacom-

panhada do comprovante de entrega das mercadorias, descaracteriza-se como
trfulo executivo extrajudicial, constituindo documento pr6prio a inscri9ao do

pedido monitdrio, enquadrand○○se nas exigencias do A正L102a do CPC''.

(TAMG -Ap. C王v. 223･363-4-2a C含m. Civ. -j. 8.10.96, Juiz Edivaldo Ge-

orge).

"AGÅo MONITOR工A

A duplicata de presta確o de servigos sem aceite pressup6e a, existen-

cia de urn neg6cio su申jacente realizado en仕e as pa正es, const血indo "prova

escrita" capaz de ensejar a a確o monit6ria. Tendo a devedora oposto embar-

gos, o procedimento, que era especial, transfbmou-se em ordin壷io, sendo

facultada as partes a ampla produ確o de provas. Agravo desprovido". (TARS

-Ag工n l96.090.534-7a c含m. C王v. -j. 7.8.96 -reL Juizperciano de castilhos

B e血oluci).

"PROCED工MENTO MONITOR工O - Duplicatas protestadas por患1-

ta de aceite e devolu亨を○ ○ Ausente comprovante de en廿ega de mercadoria -

Possibilidade - Recurso provid〇･

〇 "documento escrito" requerido para o procedimento monit6rio n蓋o

6, necessariamente, aquele do qual consta a assinatura do devedor. Basta,

para tal, que do referido documento se extraia o principio do convencimento
da existencia da divida, independente de qualquer formaliza車o do titulo. S e,

como n○ ○aso dos autos, as duplicatas fbram protestadas, por ausencia da de-

volu申o dos originais, falta de aceite e de pagamento, al6m de estarem

presentes as notas宜scais/faturas que lhes deram orlgem, o convencimento da

exist台ncia da d王vida, sem d血′ida, encontra-se presente･ As re氏ridas duplica-

tas, sem a eficacia de t血los executivos, s肴o habeis a instmir o procedimento

monit6rio". (TAMG - Ap. Civ. 215.845-6 - 7a Cam. Cfv. -j. 30.5.96, reL
Juiz Femando Brinlio).
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Bncargos por atraso no pagamento de cambial quitada.

"ACAo - Condig5es - Monit6ria visando a cobranga de encargos fl-

nanceiros devidos pelo a血aso no pagamento de duplicatas mercantis -

Adequa確o da a商o a situa確o fatica - Art. 1.102a do CPC - Preliminar afas-

tada-Recurso improvido''. (10 TAc王v.SP -Agln 697.860-3 - 12櫨Cam. C王v.

-j･ 22･8･96 - reL Juiz Paulo Eduardo Razuk).

Duplicata quitada p鉦a haver coisa co卑prada.

"A nota fiscal-fatura e as duplicatas quitadas, representativas do pre-

go, nao sao titulos executivos aptos a estribar execu確o para entrega de coisa

certa, adquiridapela exeqnente. Advento da a辞o monit6ria, com a Lei 9.079,

de 14･07･1995, adequada ao presente caso''. (TAMG-Ap. C王v. 202.777-8 -

4種C含m･ C王v･ -j. 27.9.95 - rel. Juiz Jarbas Ladeira).

Ce虹eza, 1iquidez e exigibilidade no t血lo executivo e no monit6五〇

"AGAo MONIT6RTA - Prova escrita.

A prova escrita, apta a ensejar a propositura de uma a確o monit6ria,

nao necessita conter a demonstra確o de uma obriga確o certa, semelhante a

um琉ulo executivo''･ (TAMG - Ap･ C王v. 215.308-8 - 2a Cam. Civ. -j.

23･4･96 - reL Juiz Almeida Melo).

Contrato de abertura de cr6dito em conta corrente

"AqÅo MONITORIA - Ausencia de prova embasadora para a pre-

tensao - Contrato de abertura de conta corrente para cobertura de cheques

especiais - Insuficiencia, ainda que acompanha.da de saldo devedor, ausentes

extratos ou provas ou廿as.

0 simples contrato de abe血ra de conta coⅢente com o耗正a de possi-

葦[a葦�Sｦb���ﾖ�ｮﾖ��7��(頤ｨ��&坊��ﾇV3���~ﾈ�ｷG&�7Cｦﾇ6B�ｧWHﾎﾈ�ｶ�ﾗ�罎�'��VG(顏�ﾖV��ﾈ�ｳｨ�cV��ｩ��
sam, satisfatoriamente, a pretensao de foma鋳o de urn titulo executivo, posto

que, em momento algum, 1evam a convicgao de pratica indevida de ato ou
atraso, ou, ainda, impontualidade do titular da conta. Apela申o provida･ Pedi-

do monit6rio julgado improcedente''. (TAMG - Ap. C王v. 225.778-3 - 7a

C含m･ C王v･ -j･ 7･1 1･96 -rel. Juiz Quintino do Prado).

"PROCESSO CIⅥL - A車o monit6ria - Execu確o - Contrato de

abertura de credito.

0 contrato de aberfura de cr6dito em conta corrente n肴o se caracteri-

za como t血lo executivo extrajudicial, quando desacompanhado de extrato

que demonstre toda a evolu9ao da divida, com rubricas adequadas a identi宜-

car os d5bitos langados na conta do devedor.



RLJvista dd EM4RF - vol乙tme Iv　　　　　　　　　　　　　　　　　　13

N肴o se deve inferir, por falta de interesse processual, a peti確o inicial

de a確o monit6ria, que visa a cobranga de valores decorrentes da celebra鋳o

de ○○n廿ato de cheque especial, pois, dispond○ 0 autor de urn documento des-

provido de eficacia exeoutiva, pode se valer da a確o monit6ria para exigir o

adimplemento de seu cr6dito.

A altemativa de composigao conferida pela lei, entre varias, 6 op鋳o

do titular do direito subjetivo que pretende ve-1o satisfeito". (TAMG - Ap.
Civ. 219.053-4 -2a Cam. Civ. -j. 18.6.96 -reL Juiz Almeida Melo).

"AGÅo MONIT6RTA - Extin車o do processo, sem julgamento do

merito, por falta de condig6es da a確o - Sentenga refomada, instrumento de

divida que nao se reveste das caracter王sticas aparentes de executividade,justi-

ficando a propositura da a確o tendente a forma確o de t血lo judicial -

Necessidade de en丘entamento, no｣mzo a quo, da materia de m証to, re罵rente

a existencia do d6bito e de seu valor. Recurso provido". (TARS - Ap.Civ.

196.133.425 - 8a cam. Civ. -j. 3.9.96 -rel. Juiz Luizdri AzambujaRamos).

"AC:Åo MON工TOR工A

0 contrato de abertura de cr6dito em conta corrente, quando desa-

companhado de demonstrativo cabal da evolu確o do d6bito, nao se constitui

em titulo executivo. Dai o cabimento da a鋳o monit6ria. Apelo provido".

(TARS -Ap. C王v. 195.201.272- 8a Cam. C王v.-j. 27.2.96 -reL JuizAlcindo

Comes B誼encou直).

"ACÅo MONIT6RTA - Prova escrita - Contrato - Conta bancaria -

Embargos -A九L102a do CPC.

Nao obsta ao prosseguimento da a確o monit6ria, proposta com base

em contrato de abertura de conta bancaria, a aus台ncia de documento compro-

bat6rio da liquidez da divida, em face daregra contidano Art. 1.102a do CPC,

que exige tao-somente prova escrita desprovida de e宜cacia executiva, n5o se

justificando, assim, a limita確o daquele procedimento, momente conside-

rando-se que ao reu e garantida a ampla defesa, atrav6s da oposi車o de

embargos, na forma do Art. 1.102c do mesmo diploma legal". (TAMG - Ap.
Civ. 215.103-3 - 5租Cam. Civ. -j. 25.4.96 -reL Juiz Marino Costa).

Cambial pres crita.

"APELACÅ0. Agao monit6ria proposta contra avalistas de nota

promiss6ria- Prescri確o - T血lo habil para aparelhar execu辞o - Pedidoju〇

五dicamente imposs王veL

A a辞o de execu9ao contra os avalistas de nota promiss6ria prescreve

em廿es anos, por fbr9a do disposto nos a轟s･ 32, 70 e 77 da Lei Unifbme･

Possuindo o credor t血lo de cr6dito habil para aparelhar uma a鋳o e

execu確o, a propositura da a誇o monit6ria se mostra inadequada para cobrar

o debito, send○ 0 pedidojuridicamente impossiveL Recurs〇 〇〇nhecido e im-
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provido''. (TAMG-Ap. C王v. 221.849-l -4a cam. Civ. -j. 28.9.96-rel. Juiz

C61io C5sar Paduani).

"PROCESS 0 CIⅥL - A確o monit6ria- Tifulo de cr6dito prescrit○ ○

Cabimento - Compensa確o - Inexistencia de reciprocidade de obrigag6es -

Mandado de pagamento - Isen碑o dos Onus sucumbenciais.

I - 0 titulo de cr6dito nao mais exigivel, por escrito, enquadra-se no

conceito de prova escrita do A血1.102a do CPC, por representar documento

que atesta a liquidez e certeza da divida, confessada na cartula.

工1 - Para que se possibilite a compensa確o, 5 mister, dentre outros

pressupostos, a reciprocidade das obriga95es. 0 devedor podera compensar
com 0 ○redor apenas o que este lhe clever (A九L013 do CCB).

111 - 0 mandado de pagamento nをo poderまincluir o valor de custas

processuais e de honor各rios advocaticios, uma vez que a isen確o destes surge

como incentivo ao adimplemento espontaneo pelo r6u da ordem, a宜m de que

deixe de embargar caso es鳴a consciente da exist台ncia da d王vida''. (TAMG -

Ap. Civ. 226.899-1 -3a cam. Civ. -j. 20. 1 1.96 -rel. Juiz wanderMarotta).

"ACÅo MONIT6RTA - T血lo cambial - Prescri申o.

A a確o monit6ria, instituida pela Lei 9.079/95, serve de instrumento

a constitui確o de t王tulo executivo decorrente de neg6cio ou obriga確o, n肴o se

prestando para afastar a prescri95o da cambial". (TAMG - Ap. Civ.
210･933-1 - 6a Cam. Civ.鵜j. 29.2.96 -reL Juiz Francisco Bueno).

"ACÅo MONIT6RTA - Cheque - Prescri確o - Voto vencido.

E cab王vel a確o monit6ria para cobranga de cheque prescrito, uma vez

que tal procedimento南o rest血i a fbr9a execut6ria dessa cambial, mag

tao-somente toma disponivel, para obten確o de titulo executivo judicial, uma

via processual mais c51ere do que a a確o ordinaria de cobranga, em nada res-

tando agredido o instituto da prescri確o". (TAMG - Ap. Civ. 217.908-6 - 6a

Cam･ C王v･ -j･ 22･8･96 -reL Juiz Pedro Henriques).

Liquidez, certeza e exigibilidade.

"A(;Åo MON工TORユA - Prova escrita - Ausencia de documento脆-

bil para o manejo da agao -Inteligencia do Art. 1.102a do C6digo de Processo

Civil - Inde罵rimento da inicial - Senten9a mantida.

Para manejo da a確o monit6ria - instituida pela Lei 9.079/95 - tor-

na-se imprescindivel a demonstra車o da prova escrita na qual conste a

exist台ncia de d王vida ce直a, liquida e exig王vel, que, despida de fbr亨a executiva,

pode ser perseguida pelo procedimento injuntivo. Logo, nao gozando a prova

juntada da presun確o de forga executiva, invi各vel 6 a propositura da agao mo-

nit6ria, devendo o autor, em casos tais, recorrer a via cognitiva adequada.
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Recurso a que se nega provimento''･ (TAMG - Ap･ C王v･ 225･792-3 -

3a Cam. Civ. -j. 6.11.96 -reL Juiz Dorival Guimaraes Pereira)･

"EMBARGOS巳M ACÅo MONITOR工A - Cerceamento de de罵sa

- Inoconencia - Documentos - Liquidez e ce轟eza - Desnecessidade･

Tratando-se de mat6ria exclusivamente de direito, sem que o recor-

rente traga indicios s6rios e robustos que ensejem a instru9ao probat6ria, n肴o

implica cerceio de defesa o julgamento antecipado do feito. Os documentos

que instruem a a確o monit6ria n肴o precisam atender aos requisitos de certeza

e liquidez, pr6prios dos titulos de cr5dito, bastando que espelhem em seu bojo

obriga確o de pagar quantia em dinheiro. Apela9ao improvida". (TAMG -

Ap. Civ. 225.375-2 - 2a C含m･ Civ. -j. 19.1 1.96 -rel. Juiz Lucas Savio)･

Fian9a. Foma escrita ``ad solemnitatem''

"ACÅo MONIT6RTA. Fianga - Contrato acess6rio nao assinado -

Impossibilidade - Indeferimento da iniciaL

Sem prova escrita h的il, a廿aves da qual o devedor re○○nhece a exis-

tencia do d6bito, nao cabe a9ao monit6ria". (2° TAcivsp - Ap. s/vcr.

47.177-00/0 -j. 27.I.97 - reL Juiz A正ur Marques)･

"AqÅo MON工TdR工A - Embargos - Medida cautelar - AHest｡ -

Ausencia de cita亨を○ ○ Agravo.

Provada a inexistencia de cita確o, n5o ha que se falar em decurso de

prazo para interposi確o do agravo.

Suspensa a eficacia do mandado injuntivo, mediante oposi確o de em-

bargos, nostemos do Art. 1.102 do CPC, o autor de a確o monit6rian5o pode

valer-se de cautelar de arresto para garantir futura execu9ao, ]a que nao se

○○nsti血iu o t血lo executivo dotado dos a血butos de ce正eza e liquidez''.

(TAMG-Ap. Civ. 211･277-2-6a c含m･ Civ･-j･ 14･3･ 96-reL JuizFrancis○○

Bueno).

Documento com e宜c各cia de t王tulo executivo.

"AGÅo MONIT6RIA - Documento pa誼cular - A正585, 1工, do

CPC - Titulo executivo extrajudicial - Peti確o inicia｣ Indeferimento - Voto

vencido.

Doc皿ento pa正cular宜mado pelas panes e por duas testemunhas e

t血lo executivo extrajudicial e, portanto, ano se presta ao manejo da a確o mo-

nit6ria, devendo o credor, desde logo, propor a execu確o, sob pena de

indeferimento da peti確o inicial". (TAMG - Ap. C王v. 218.724-4 - 6a Cam･

Civ. -j. 5.9.96 -rel･ Juiz Ba王a Borges)･

"ACÅo MONIT6RTA - Legitima車o ativa - Portador de t血lo exe-

cutivo.
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N着o tern o po虹ador de t血lo executivo extrajudicial, nos temos do

Art. 1.102a do CPC, op確o entre sevaler da a申o monit6ria, que se caracteri-

za exatamente pelo prop6sito de enseja-lo a quem nao o tern, ou promover

imediatamente a sua execu確o, inviabilizando-se, desse modo, a tese de que
``quempode o maispode o menos''". (TAMG-Ap. Civ. 216.589-7- 1a Cam.

Civ･ -j･ 4･6･96 - rel･ Juiz Herondes de Andrade).

Ddvida sobre a eficacia de titulo executivo.

``ACÅo MONIT6RTA - Peti肇o inicial corretamente instru王da - Do-

cumento juntado por detemina9ao judicial - Indeferimento da pega de
工ngresso - Descabimento.

Estando a inicial da a確o monit6ria instru王da com prova escrita, sem

e宜c各cia de tifulo executivo, deveria o processo prosseguir mos temos do Art.

1･102b do Cddigo de Processo Civil･ Se ou廿o documento veio aos autos, com

forga executiva, por detemina確o judicial, tal circunstancia nao pode preju-

dicar a pa虹e que instmiu a pe亨a de ingresso de modo satis魚t6rio. Recurso

conhecido e provido''･ (TAMG - Ap, Civ 210931葛7 - 4種Cam. Civ. -j.

29.5.96 - rel. Juiz C51io C6sar Paduani).

"ACÅo MON工TORIA - T王tulo executivo ex垂udicial - A正1. 1 02a

do CPC - Voto vencido.

Nao bastando detenha o credor t王tulo liquido, certo e exigivel, podera

valer-se do procedimento monit6rio, ao inv6s da a鋳o execut6ria, por ser

aquele meio de cobranga mais ben6fico ao patrim6nio do devedor". (TAMG
-Ap･ Civ･ 215･821-6 - 1種Cam･ Civ･ -j･ 2L5.96 -rel. JuizAlvim Soares).

"ACÅo MONITORJA

Se o credor, dispondo de prova escrita, enende n5o ser ela t血lo exe-

cutivo extrajudicial, pode optar pela a車o monit6ria, ainda que o julgador

tenha entendimento contrario quanto a natureza do titulo.

Nao se pode obrigar o credor a trilhar a via executiva quando ele tern
d心vida sobre a liquidez e certeza do tfulo, valendo-se da a確o monit6ria.

Senten9a desconsti血ida.

Apelo provido''･ (TARS - Ap･ C王v. 195.196.498 - 5種C含m. C王v. -j.

7.3.96 -rel. Pres. Joao Carlos Branco Cardoso).

"AGÅo MONIT6R工A

0 credor pode optar pela a確o monit6ria quando nao estiver convicto

de estar em condi亨6es de apresentar uma escoHeita conta gr組ca com o con-

trato de aber血ra de credito em conta coⅡente.



Reγista da EA44RF - volun?e fv 17

Assim, precav台-se em rela確o a conhecida corrente jurispmdencial

que nao considera o aludido contrato como titulo executivo extrajudicial em
nenhuma hip 6tes e.

Apela辞o provida". (TARS -Ap. Civ. 196.033.781 - 5a Cam. Civ. -

j. 23.5.96 - rel. Juiz Marcio Borges Fortes).

Transforma確o de demanda executiva em monit6ria.

"ENDEFERTMENTO DA ENIC工AL - Pedido - Cita確o.

A確o inicialmente proposta como executiva, e posteriormente altera-

da para monit誼a.

Ainda nao tendo sido citados os demandados, o pedido pode sofrer

adi辞o (Art. 294 do CPC), sendo vedada suamodifica確o - assim como a da

causa de pedir - apenas depois de estabilizada a demanda (idem, A九264).

Senten9a desconsti血ida''･ (TARS -Ap･ C王v. 196･1 12.056 - 1a Cam.

Civ. -j. 17.7.96 -rel. Juiz Breno Moreira Mussi).

Prova escrita do "quan血m''.

"EMBARGOS - A9肴o monit6ria.

E cabivel a a車o monit6ria a quem pretender, com base em prova es-

crita gem e宜c㍍ia de t血lo executivo, o pagamento de soma em dinheiro,

en廿ega de coisa請ngivel ou de deteminado bern m6vel; todavia, emister ex-

surgir do prdprio documento que embasa a pretens肴o crediticia o quan血m

debeaturm. Impertinente a esp6cie a liquida9ao para se apurar o valor da divi-

da, alias, procedimento inadequado a celeridade e car各ter sumario da a辞o

monitdria. Impe誼nente, ainda, 0 〇〇nhecimento de documento preexistente

ao ajuizamento da demanda e em poder do autor, tao-somente trazido aos au-

tos na魚se recursal.

Apela辞o nao provida". (TARS - Ap. Civ. 196.108.492 - 6a Cam.

C壬v. -j. 8.8.96 - rel.Juiz Jose Carlos Teixeira Giorgis)･

Calculo discriminado da quantia pretendida.

"ACÅo MONIT6RTA - Demonstra確o clara da constitui確o de cr6-

dito - Inicial que deve constr calculo do d6bito e sua corre確o monetaria.

Para a admissibilidade do procedimento monit6rio, 0 ○redor deve de-

monstrar, claramente, a constitui確o de seu cr5dito, visto que urn dos maiores

objetivos da a確o monit6ria 5 imprimir agilidade na entrega da tutelajurisdi-

cional. Deve constar na inicial o calculo referente ao d6bito, segundo o

indexador aplicavel, bern como, se incidente, a coHegao monetaria". (TJMT
-Ap. C王v. 18･242-2種C含m･-j･ 22･10･96-rel･ Des･ Benedito Pereira doNas-

cimento).
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Impropriedade do pedido. Mera iⅡegularidade.

"PROCESSO CIⅥL - A9ao monit6ria- Representa確o processual -

In6pcia -Natureza da a確o - Seguro.

A comunica確o acerca de seguro, a sua respectiva ap61ice e o contra-

to social da pessoa jur王dica legitimam, processualmente, 0 ○utorgante de

procuragao em seu none.

A irregularidade no manejo da a車o monit6ria nao conduz a in5pcia

da iniciaL

0 inexerc壬cio da denuncia辞o da lide nao exclui a constifui確o de efi-

cacia comunicativa a obriga碑o escrita sem forga executiva (証igo 1.102,

CPC).

A comprova95o da comunica確o de sinistro e pedido de cobertura 5

su宜ciente para a患star a sua negativa.

Rec皿so improvido''. (TAMG-Ap. Civ. 220.134-1 -4a Cam. Civ. -

j･ 1 L9.96 -rel. Juiz Tibagy Salles).

Conexao entre a確o de conhecimento e a確o monit6ria.

"ACÅo MONITOR工A -工dentidade de lides - Senten9a血ansitada

emjulgado na a確o de conhecimento - Coisajulgada.

工nobstante tenha a pa直e氏ito uso do pr○○edimento monit6rio para

cobrar seu cr5dito, percebe-se a identidade de lides entre a a確o monit6ria e a

a申o de cobranga manejada anteriomente. Assim, em face da sentenga transi-

tada em julgado na a確o de conhecimento, e por se tratarem das mesmas

pa虹es, imp6e-se o reconhecimento da exist含ncia de coisajulgada''. (TAMG -

Ap･ C王v･ 217･506-2 - 4種Cam. Civ, -j. 26.6.96 -reL Juiza Maria Elza).

Coisajulgada e via monit6ria.

"COMPETENCIA-A確o que visa discutir o d6bito como urn todo -

Ag5o monit6ria objetivando cobrar saldo devedor - Configura確o de conexao

pela prejudicialidade - Inteligencia do Art. 103 do CPC - Recurso provido.

AexigenciadoArt. 103 do CPC, desercomum o objeto ouacausade

pedir, deve ser inte町retada teleologicamente, den仕o da regra jur王dic○○pr○○

cessual de que conexao visa primordialmente a economia processual e evitar

julgamentos divergentes, relativos aos mesmos fatos, fatores de desprestigio
ao Poder Judiciario.

Por isso, pouco impo正a even血al diversidade da causa petendi e do

objeto, para o reconhecimento de conexao, se existe identidade das partes e o

trago de prejudicialidade, entre as duas causasjustapostas, de foma que o re-
sultado de uma venha a in且uir no resultado da outra''. (TJPR - Ag工n 50.454-3

- 2種C会m･ Civ･ -j･ 9･10.96 -rel. Juiz AiⅣaldo Stela Alves).
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Mandado monit6rio e ausencia de embargos

"ACÅo MON工TOR工A - Mandado垂untivo - Embargos - T血lo

executivojudicial - A血s. 1.102b e 1.102c.

0 de罵rimento de expedi9をo de pagament○ ○u e血rega da cisa, a que

se refere o Art. 1.102b do CPC, por se condicionar a pr6via veri宜ca確o de re-

gularidade da prova escrita言mporta em juizo de m5rito da pretensao

monit6ria, nao sendo pemitido ao magistrado alterar, ex o塙icio ou a pedido,

tal decisao, ap6s decorrido o prazo legal sem oposi確o de embargos, hip6tese

em que se const血i, de pleno direito, o t血lojudicial, convertend○○se o man-

dado inicial em executivo, nos temos do A正1･102c do citado texto legal''･

(TAMG - Ap. Civ. 222.371-2 -2a Cam. Civ -j. 17.9.96 -rel. Juiz Carreira
Machado).

Restifui確o do titulo de cr6dito

"ACAO MONIT6RTA - Titulo de credito - Extin申o do processo -

Provimento.

0 t王血lo de credito inclui-se entre os bens re氏ridos no A正. 1.102a do

CPC''(TAPR-Ap･ Civ. 89.365-6- 1a Cam. Civ.-j. 23.4.96-rel. JuizAnt6-
nio Renato Strapasson).

Recebimento de bem魚IngiveL

"ACÅo MON工TORIA - Bmbargos - Prova testemunhaL

工- 0 con廿ato de compromisso de compra e venda de bem乱ng壬vel,

assinado pelas partes, sem as fomalidades exigidas ao titulo executivo, 6 do-
cumento perfeitamente habil para o procedimento monit6rio, nao

descaracterizando a sua liquidez e ce虹eza o pagamento de parte do que fbra

pac血ado.

11 -No procedimento injuncional, tal como no ordinario, o regime de

prova n肴o d窮re, devendo ser valoradas pelo magis血ado de fbma identica,

em劃bos os casos.

1工工- Somente havendo phnc王pio de prova por escrito, produzida pelo

devedor, toma-se poss王vel a sua complementa確o via testemunhal.

IⅤ - Recurso a que,車eitando as preliminares, se nega provimento''.

(TAMG-Ap. Civ. 216.673-4-3a Cam. Civ. -j. 7.8.96 -rel. Juiz Wander
Maro廿a).

Cita碑o por hora certa e por edital

"MONITOR工A - Cita亨をo por hora ce正a - Possibilidade - Recurso

provido para admiti-la, deste que preenchidos os requisitos legais, por maio-
ria devotos''･ (1°TAcivsp-Ag工n 690.240-3 -8a Cam. Civ.-j. 25.9.96-reL

desig･ p/ ac. Franklin Nogueira).
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"AC;Åo MONITOR工A - Reu citad〇 〇〇m hora ce血a - Descabimento

- Agravo - Decisao cassada.

Nao havendo qualquer restri9ao, mos dispositivos que regulam a a確o

monit6ria, 6 possivel a citagao do r6u com hora certa, aplicando-se, assim, as

nomas processuais previstas no Livro工do CPC (processo de ○○nhecimen-

to)''. (TJPR-Ag工n 0052.182-00 -21a Cam. Civ. -j. 11.12.96 -reL Des.

Accacio Cambi).

``AqÅo MONITORIA - Cita9蚤o por edital - Impossibilidade.

Por se constituir a a確o monit6ria esp6cie de procedimento que pro-

picia a forma碑o de urn t血lo executivojudicial, nao comporta a modalidade

de cita鋳o ficta ou editalicia. Os embargos, atrav6s dos quais se defende o de-

vedor, tern na心Ⅲeza decl紬at6ria ou consti血tiva negativa, sendo mister a

efetiva manifesta確o da vontade do demandado, que ultrapassa os limites dos

poderes do Curador Especial, nomeado ao citado por edital. Recurso a que se
negaprovimento''. (TAMG-Agln 229.148-1- 3種C含m. C王v. -j. 5.3.97 -rel.

Juiz Dua血e de Paula).

"ACÅo MONIT6RTA - Cita肇o por edital - T血lo executivojudici-

al.

Em face de sua natureza e excepcionalidade, a a確o monit6ria nao

admite cita韓o por edital, porquanto esta importa em presun確o de conheci-

mento, insuficiente para a foma確o de t血lo executivo". (TAMG - Ap. Civ.

210･948-2 - 1a Cam. Civ･ -j. 19.3.96 -rel. Juiz Alvim Soares).

27 - Produ申o de prova

"AC二Åo MON工TOR工A - Prova- Juntada de doc皿ento apes os em-

bargos.

Em a確o monit6ria 6 poss王vel ajuntada de documentos ap6s a oposi-

車o dos embargos, por serem processados segundo o rito ordinario (Art.

1･102c do CPC).

Ao juiz, 5 facultado deteminar a produ確o das provas necessarias

para que forme a sua livre convic確o.

..　Recurso a que se nega provimento''. (TAMG - Ag工n 217.221-4 - 3a

C含m･ Civ･ -j･ 26･6･96 -reL Juiz Kildare CaⅣalho).

"ACÅo MONIT6RTA - Peti確o inicial - Prova escrita- Embargos.

Para instru確o de a確o monit6ha 5 necessario que se demonstre de

plano, mediante prova escrita, a certeza, liquidez e exigibilidade da obriga確o

pretendida, n肴o se admitindo o acertamento de d5bito no curso dos embargos

even血almente opostos pelo devedor''. (TAMG - Ap. Civ. 216.953-7 - 2種

Cam･ C壬v･ -j･ 28.5･96 - rel. Juiz Edivaldo George).
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"CONTRATO - Moeda estrangeira - Nulidade - Inexistencia - A正

1° do Decreto-lei n. 857/69 - Objetivo -A確o monit6ria-Documento -Tes-

temunhas ○ Onus da prova-A正333,工工, do C6digo de Pr○○esso Civil.

Estando evidenciada a veracidade dos如os alegados pelo autor da

agao, mcumbe ao r5u comprovar a circunstancia modificativa, extintiva ou

impeditiva alegada em sua de罵sa, nos temos do A正333丑do C6digo de

Processo Civil''･ (TAMG-Ap･ C王v･ 223･879-5 -3a C含m. Civ. -j. 30.10.96 -

rel･ Ju工za Jurema Brasil Mahns).

"ACÅo MONITORIA - Julgamento antecipado - Cerce狐ento d｡

defesa - Inocorrencia.

n a o aprels :n語oqcuoaTqeu窪r蒜oavmae霊:vdi言cdeenftees詩誌raar;sr:慧adoocFe嵩:iia:

seguida da confissao da existencia de d5bito em montante menor.

11 - Presentes, mos autos, os elementos necessarios ao livre convenci_

mento do juiz, atrav5s de prova documental, acrescida da fragilidade da

defesa e ausencia na audiencia conciliat6ria, inexiste o alegado cerceamento

de defesa.

1工1 - Recurso a que se nega provimento''･ (TAMG - Ap. C王v.

219･815-4- 3種C含m･ Civ･ -j･ 14･8･96 - reL Juiz Wander Maro甘a).

Embargos ao mandado e revelia

"AC:Åo MON工TORIA - Embargos - Na血eza jur王dica e alcance･'.

(1° TAcivsp-Ag工n 713･239-0-7a cam. C壬v.-j. 22.10.96-reL Juizvicen-

te Miranda).

Sucumb encia

"ACÅo MONITOR工A - Promiss6rias pres〇五tas - Verba honor証a

- Atualiza確o do valor da NP - Necessidade - Prescri確o penal - Incompe-

tencia dajusti9a na pa轟e c王veL

Quando uma NP prescrita embasa uma a確o monit6ria e, por falsida-

de dela, sucumbe o autor, os honorarios deverao ser calculados sobre o valor

devidamente atualizado.

A prescri辞o criminal somente pode ser objeto de declara確o emjul-

zo igualmente criminal, sendo impertinente sua alega誇o na area civel da

justiga". (TAMG-Ap. Civ. 225.376-9 -7a cam. Cfv.-j. 31.10.96-reL Juiz
Quintino do Prado).

Reconven確o

"MON工TOR工A - Procedimento especial do processo de conheci-

mento de na血reza contenciosa　-　Aplicabilidade do princ壬pio do



22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J E. Carreira Alvi77?

○○n億aditdrio, de iniciativa do reu - Admissibilidade, no procedimento, do

contradit6rio, se nao ocorrente na monit6ria - Procedimento monit6rio -

Inadmissibilidade de restri確o de defesa por ocasi奮o do oferecimento dos em-

bargos - Reconven確o admitida - Recurso provido". (1 ° TAcivsp - Ap. Civ.

708･850-6 - 9a Cam･ Civ. -jl 10.12.96, reL Juiz Opice Blum).

"ACÅo MONIT6RTA - Reco血ven確o - Extin確o s6 desta - Possi-

bilidade.

Embora tecnicamente fosse melhor a solu確o do indeferimento da re-

conven確o, no caso a sua extin確o se apresenta como solugao correta.

0 pedido de repeti9ao de ind6bito, em embargos, porvia reconvenci○

○nal, nao tern cabimento, dada a incompatibilidade de ritos". (TAMG - Ap.

Civ･ 216･952-0 - 6a C含m. Civ. -j. 23.5.96 -rel. Juiz Maciel Pereira).

巳mb餌gos tempestivos

"AきÅo MONITORIA - Embargos - Tempestividade - EⅡo do car-

t誼o - Senten9a anulada - Provimento do recurso''. (TAPR - Ap. C王v.

100･415-3 - 1a cam･ C王v. -j. 4.3.97 -reL conv. Juiz Ant6nio Renato strapas-

son).

"MONITORIA - Crさdito representado por ex廿ato de conta ○○Ⅱente

- Demanda proposta con廿a empresa devedora e avalista鵜Embargos o先reci-

dos pela devedora naojuntados aos autos - Improcedencia- Decis奮o cassada.

Nao sendojuntados aos autos da a確o monit6ria os embargos ofereci-

dos pela empresa devedora, por falta da maquina judiciaria, inviabilizando,

assim, a sua aprecia確o pelo juizo, declara-se a nulidade do processo, para

propiciar ajuntada daquela pe9a e seu respectivo exame''. (TJPR - Ap. Civ.
53.250-7-6a Cam･ Cfv. -j. 1L12.96-rel. Des. Accacio Cambi).

Efeitos da apela車o

"AGRAVO DE ENSTRUMENTO - A確o monit6ria - Recurso de

apela車o recebido s6 no efeito devolutivo - Recurso provido.

Nao se deve confundir a sentenga que rejeita os embargos interpostos
na a確o monit6ria com a asentenga que rejeita oujulga improcedentes os em-

bargos a execu誇o. A a車o monit6ria nao 6 execu9ao de t血lo extrajudicial,

que passara a existir se os embargos n5o forem interpostos ou se, interpostos,
forem rejeitados, iniciando-se, entao, a execu確o propriamente dita, prosse-

guind○○se na fbma prevista no Livro 1工, T血1o工工, Cap血los工賃e工V, do

C6digo de Pr○○esso Civil (a正s. 646 e seguintes, confbme A正L102c e seu

par･ 3°)･ Por isso, da senten9a que os rejeita, a apela確o sera recebida em am-

bos os efeitos, mos temos do Art. 1.520, parte inicial, do C6digo de Processo
Civil". (TJPR-Agln 52.757-7 -3a cam. Civ. -j. 12.02.97 -reL Des. Wilson
Reback).
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Monitdria em鬼ce da Fazenda P心blica

"AC)Åo MON工TOR工A - Procedimento contra a Fazenda P心blica -

Inadmissibilidade -工nteligencia do A九730 do CPC.

Face ao precei血ado no A正730 do CPC, aFazenda P心blicatem dire-

ito a execu確o especial, nao lhe alcangando as nomas previstas para as

execug6es comuns, sendo vedada a penhora de bens seus, a avalia確o desses

bens e o respectivo praceamento. A15m do que, 6 essencial, para a fomagao
de琉ulo sentencial ○○ntra os entes p心bli○○s, a obediencia ao duplo grau deju-

risdi確o･踊iitatz.s mi/tandis, se assim 5, indevido faz-se expedir em detrimento

das pessoasjur王dicas de direito p心blico mandado para que, no prazo de 24 h○○

ras, paguem elas os valores reclamados, como 6 da ess台ncia da a確o

monit6ria. Neste contexto, entao, de todo inviavel 6 o manejamento, contra as
Fazendas Pdblicas, de a挿o monit6ria objetivamento a foma車o de t血lo

executivo''. (TJSC-Ap. 96.001.214-I - 1a Cam. -j. 10.9.96 -Des. Trindade

dos Santos).

"AGRAVO DE ENSTRUMENTO - Decisao que concedeu mos autos

de a車o monit6ria bene慮cios do Art. 188 do C6digo de Processo Civil -

Admissibilidade-A Lei 9.079/95, que criou a a鋳o monit6ria, nao distinguiu

e nao excepclonou o prazo em qu各drupo para contestar - Recurso improvi-

do''. ((TJSP -Ag工n 11.139-5/8 - 6a Cam. C壬v. -j. 27.5.96 -reL Juiz Afbnso

Faro).





A IMPORTÅNCIA DAS BSCOLAS DE

AO DO JUIZ

ANTONIO CRUZ NETTO

Desemb･ Fed･ do TRE-2a Regi肴o

0 legislador constituinte inseriu na Constifui確o de 1988(art. 93, in-

ciso IV) aprevisao para Cursos O丘ciais de Prepara確o e Aperfeigoamento da

Magistratura, deteminando, no c∠即/i que a lei complementar (Estatuto da

Magis廿a血ra), de iniciativa do Supremo Thb皿al Federal, os condicione

como requisito ao ingresso e a promo辞o nessa carreirajuridica oficial. Antes

disso, a Emenda Constitucional n° 7, de 1977, que alterou a reda確o do art.

144 da Constituigao Federal de 1 969, facultou, exclusivamente na esfera da

Justiga Estadual, a institui確o de cursos de prepara辞o para a magistratura.

Houve, portanto, ao se elaborar a atual Constitui確o Federal, uma

evidente preocupa確o n肴o s6 com a formagao intelectual do magistrado, mas,

sobre血do, com uma atividadejuhsdicional mais quali宜cada exatamente pela

prepara肇o e pelo aperfeigoamento do juiz, fatores de ineg各vel destaque no

objetivo dessas escolas. Muitas delas foram concebidas, por integra商o fun-

cional, a organiza確ojudiciaria de cada unidadejudicial - da Uni5o, dos

Estados e do Distrito Federal. Sao integrantes da estrutura dos tribunais sob

cujas autoridades se encontram estabelecidas, como uma esp6cie de departa-

mentos dos Orgaos Superiores da Administra確o da Justi9a, sendo dirigidas

porum den廿e os membros do tribunal, auxiliados por｣皿zes e por ou仕os pr○○

fessores captados nas atividades de ensino e pesquisa na area de sua atua確o.

Em face disto, de urn modo geral,畔o possuem, essas escolas, total autono-

mia adminis廿ativa e正nanceira･呂impo轟ante ressaltar, en血etanto, que a

estreita vincula9肴o dessas escolas com os tribunais a meu vernao afeta a sua

autonomia cient綿c○○宜los6宜ca e metodol6gica, mesmo em se considerando

que elas sao parcela da atividade-宜m do Poder Judiciario, na presta確o eficaz

da pr6pria jurisdi9ao. Certamente os seus professores, mesmo os professo-

res｣u王zes tern ampla liberdade de ensino, mesmo porque se廿ata de ensino

eminente voltado para o aspecto t5cnico-jun'dico.

亘evidente a impo脆ncia das Escolas de Magistra血ra no aprimora-

mento dos operadores do sistema juhdico, cuja habilita確o nao se lhes 5

conferida automaticamente, no sistema patrio, pela simples gradua確o uni-

vers itari a.

0 Ministro Cordeiro Guerra destacando a importancia das escolas de
magis廿a血ra, de正ne os紅ndamentos diante dos quais a exigencia consti血ci○

○nal assume grande aut〇五dade pol王tica. A宜ma ele:

"Jz//gay, por certo, ndo e5 #m atributo divino, e'#m czto hz初?ano, gz/e

exige urn claro entendimento, u7n 7’eto proceder, acendrado amor ao /raba一

雄o, elevado re箪eito as leis e s'egz/ro s'enso de justz.fa･ Se exz.geln dos

mczgistrados virtudes persona/z'ssimas, o cardter, a 7'e巌ncia e a coragem, o
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deやrezo pela incompreensdofeqi’lente, a Serenidade diante do cやodo e dc7

777alz'cia dos vencidos, por o��rv��ﾆ�F����f�)+ｦFR���8�8ﾝw&���2vR�7ｦ7&W66V蹤����｣vRﾐ

cessiddde de im? saber ac7guiridb atrave's' dos tempos e constantemente

atualizado. (.･) Ao ensino fe'cm’co-jL′rz'dico, hd de s'e acres'centalメa/orma坤o

’o�v� o,,葱ocfo,葬詑霊Z霊z,0 %e���YVg"ﾂ�8ｩﾒﾀ,霧oo脇差

gay, j乙優a7′c5 maz’s e melhor,･ e o ho′77em edi/cado para o facn#cz‘o e cz

ind呼end6ncia, melhor e′かentard ospen‘gos a邸ie se exp∂e. S6 assim /ere-

moS bons magis'かados, moralmente　/ortes e intelectualmente

pr雀フarados. "(り

Na mesma linha de racioc王nio, o Minis廿o S孔vio de耳igueiredo Tei-

Ⅹeira, do Superior Tribunal de Justiga (2), d各enfase aos aspectos de sele車o,

foma確o e aperfei9oamento dos juizes como ponto fundamental na transfor-

ma辞o do judici各ho, colocando as escolas de magistratura como elemento

decisivo para tais obj etivos. Destaca aquele eminente jurista:

`As novas Jgcnicas de admim’sか･a��ﾖ�����末6�ﾂ��ﾆ��F�2vG2�F�&Vf��WｦW0

c7czs grandes empresasprivadczs, estdo a evidencz’ar a necessidczde cねz,in pla-

ne/’amento no邸/a/, apar de metic乙Ilosa/om乙/la主婦o de /inhas diretivas, s'e dG

eやecial relevo ao elemento humano卵e as opera e din’ge･

Se iss○ ○coⅡe no plano das adminis血a96es p同工ica e phvada, com

maior raz5o 5 de ser observada em rela確o aojuiz, para cujamissao, delicada,

d拍cil e ○○mplexa, se exige uma serie de atributos especlais, nao se podendo

admitir a sujei確o dos interesses individuais, coletivos e sociais cadavezmais

so宜sticados e exigentes, a pro宜ssionais nao raras vezes sem a qualifica確o

vocacional que o cargo ex工ge, rec則tados empiricamente por meio de concur-

sos banalizados pelo m5todo da mdltipla escolha e pelo simples crit6rio do

○○nhecimento cient綿co.

Carreira de e箪ecz#cidade singr/lar, a Mczgi厨rati/ra ndo pode zer

sei/s p己[ac7ros preenchidos por pro加sionaz‘s ｡i/e /'ecebera/n cpenas zima/｡rニ

magao gene'rica para o desen?penho de q乙Ia/邸/er pro命sdo j乙/rz'dica. E

i77?prescindz'i;el uma/om a�F��Xﾚ6V7｣s�6�����

Nao ha divida, como observa o Ministro Salvio de Figueiredo, de

que os concursos p正blicos produzem umjudiciario digno e tern prestado ser-

vigo inestimavel a causa da Justiga e continuam sendo a altemativa mats

adequada ao recmtamento de juizes. Mag, modemamente, vein ganhando
corpo a ideia de se substituir a metodologia desses concursos, para a inser辞o

de crit6rios mais consistentes de sele95o, priorizando os aspectos 6ticos e vo-

caclonais, com primazia sobre o apuro t6cnico, pois 5 sabido que uma pessoa

destinada ajulgar seu semelhante se auto-motivar5 ao esfudo pemanente, en-

quanto o intelectual aetico nunca ser各um verdadeiro juiz.

Segund○ ○s es山diosos, toma-se imprescindivel uma nova pos血ra,

mais condizente com a realidade brasileira, com ado確o de novos caminhos,

m5todos e crit5rios de recrutamento de magistrados, a exemplo do que vein
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ocoⅡendo,脆algum tempo, em paises como Por血gal, Fran9a, Espanha,

Estados Unidos, Alemanha e Japao, sendo que mos tres primeiros o sistema de
recmtamento e危ito em dois segmentos, a saber: urn que seleciona e fbma;

ou廿o que apnmora e recicla･

Bm Por血gal, por exemplo, o candidato a juiz presta concurso para

ingresso na Escola Judicial, denominada "Centro de Estudos Judiciarios -

CEJ''. Os selecionados, chamados Auditores de Justi9a(ganhando 80% do sa-
1ario inicial da carreira), fazem urn curso de foma誇o inicial que se divide em

quatro etapas: a) 10 meses de atividades te6rico-praticas, com aulas diarias e
exames peri6dicos; b) 10 meses de per王odo de inicia確o nos tribunais, com

avalia誇o feita por magistrados designados; c) 6 meses de periodo de pr5-afe-

ta車o mos tribunais解nomeados juizes) e, d) 3　meses de foma確o

complementar no Centro de Estudos Jun'dicos. S6 depois destas etapas 6 que

s肴o designados para responder For uma ○○marca･

Na Alemanha, tamb5m, o ingresso na magistratura esta condicionado

えaprovagao em exames para mgresso em curso especifico, com dura確o mi-

nima de dois anos, ao fim do qual ele 5 submetido anovo engoroso exame e,

se aprovado, 5 nomeadojuiz auxiliar, mas s6 atua em 6rgao colegiado durante

urn per王odo de廿es a cinco狙os, apes o叩e ingressa, em de丘nitivo, na caⅡei-

ra dejuiz. Na Espanha e na Franga o mgresso na carreira tamb5m se da
mediante concurso para ingresso na Escola da Magis廿a請ra (5)･

Foi justamente com os olhos voltados para essa quest5o importante

que o constituinte de 1988 inseriu aprevisao de cursos oficiais deprepara確o
- sempre previa - como requisito para o ingresso na caⅡeira dejuiz, prestigi-

ando o continuo aperfeigoamento, mediante a freqtiencia e aproveitanento

em cursos reconhecidos de aperfeigoamento, como crit6hos objetivos de afe-

ri辞o do merecimento(art. 93 e incisos)･

丘ce加que no Brasil ainda estamos numa患se que eu diria incipiente

neste campo, buscand○ 0 melhor modelo, multiplicand○○se as escolas estadu-

ais,缶derais e especializadas･ A realidade, como obseⅣa o Minis七〇 S飢vio de

Figueiredo, "e'que a maioria das escolas諺m se /imitado ao ca7npo do czper-

/ei?oainento, atgporqz/e, a rigor, ndo podem ser consideradas como s'eleg∂o

e/ormaタdo inicz.al as que se destinan壷pr雀フara誇o dos candidcztos ao con-

c己/rso de I.ngresso nos少/adros dd magisか･atura･ Ademais′ como anoto乙/ cz

Ministra do ST,, Fdtima Nczncy Andn’ghi, "os cursos de s'ele?do de magistra-

dos ndo podem assumir as' caracterz'sticas de es寂c7os coin natαreza de

p6s-ダadi/a?∂o, ｡penas destinados czo desenvolvinうento諺cnico de anterior

cprenc7z-zagel77 na Facz,/ldade de Direz’to･ Hdo de preparar o candidato para

cJs 77毒l碑)las dimens∂es少/e envolvem o desenやenho da〆ln誇ojurisdiciona/,

principal′77 ente a/oma?do humanz’s'tica ”.

Note-se que essa preocupa確o com a foma確o e aperfeigoamento do

juiz ganhou especial relevo na Constitui確o de 1 988, notadamente em face da

marcante preocupa辞o com os direitos sociais e com a cidadania, sem embar-
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go de even血ais excessos･ Nesse contexto, o Judici征o teve uma especial

aten確o como Poder Politico, visto que foi erigido a condi碑o de participante

ativo do pr○○esso dem○○r征co, exigindo-se-1he uma presen亨a mais e罵tiva

na solu確o dos conflitos, tendo a sua atua確o ampliada com novas vias pro-

cessuais de con廿ole social (mandado de seguran9a coletivo, mandado de

injun車o, habeas data, ag6es coletivas, a韓o civil pdblica, a鋳o popular, ag6es

de con血ole da const血cionalidade, etc).

丘sabido que o "E寂z｡o at乙/al g gerador de co研itos, com ｡ej'Zczque

no campo dos direitos fociais', partic乙Ilarn7ente nas dJ'eas de habitafdo, czJ-

sentamento rura/, Previd台ncic7, ins短Ifdo e s'a乙ide, pela desar]77onia enかe o

modelo polz'tico, /omentador de ansiedadef e expectativas s.en?pref’asかadc7s

e ndo concretizad｡s･ estimz,/lando az.ndcz a pe7pe寂aQdo dos /ifz'gios, cz exem-

plo do q乙′e fe d�6���2�FW67ｧ�%��&��v�2�R�7V��｢跏FV譌ｦ�fF��襷�

i�8*誘ﾓsr�V蹤��ｦ�襷���FVv程�F4ｦﾖV蹤R���ｧ｢��6萌&薬�6��&V7W'6�2�Ⅲﾖ�踟2ﾂ�ｦV2ﾐ

/7olo'gicos e mczterz’a亙mantendo clma conc雀ブタdo i肋ividz/alJ.s'fa do processo

em deかil7宅ento d｡s. s'ol乙/?∂es coletivas, em i/rna Sociedade marcadcmente de

]77crssa "/Cf. Min. Salvio de Figueiredo).

Por isso mesmo houve necessidade de se ampliar o acesso atutelaju-

risdicional, com○ ○bseⅣa aquele eminente Ministro, para adaptar essa

garantia aos novos tempos e as novas aspiragoes sociais. Essa amplia車o de

acesso aojudiciario esta expressivamente consignada na Carta Magma, mere-
cendo destaque:

a-) a instala鋳o de juizados especiais para o julgamento e execu申o

de causas c子veis de menor complexidade e in舟a亨6es penais de menor potenci-

al ofensivo;

b-) a legitima鋳o de entidades associativas para atuarem emju王zo, re-

presentando seus宜Iiados;

c-) amplia確o das fung6es institucionais do Minist5rio Pdblico;

d-) a previs5o de Defensoria Pdblica;

e-) a diversiflcada legitima確o ativa para a propositura da a車o de in-

○○nst血cionalidade em nivel持deral;

f) a amplia確o do mandado de seguranga que passou proteger tam-

bem direito coletivo;

dos.
g-) o habeas data, para acesso do cidad5o aregistros de bancos de da-

Ora, se tantos instmmentos pr○○essuais novos passaram a財zer pa血e

do cotidiano do magistrado, que a todo momento se ve as voltas com proble-

mas novos e muitas vezes inusitados, revela-se evidente a necessidade de

器aca°unt:tnat霊:鵠註,udT q:Pee:ftee霊°諾±efi?ct±°嵩s器:ndeenjt:ig器.er sft�6ﾃｦ6ﾖ�
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d心vida, exige dojui乙皿a sobrecarga de t輪balh〇五telec血al, pois alem do vo-

lunoso servigo a seu cargo, esta obrigado a se aperfei9oar e a se atualizar com

as modi宜cag6es constantes no sistema processual, para que possa bern com-

preender e aplicar os novos心pos de a亨6es e htos implanねdos, com○ ○bseⅣa

o Ministro Jos6 Delgado(3). Essas recentes vias procedinentais, salienta ele,
"surgidczs���5贍'｢蹤��F���&�6W76��f�6�ﾒ����FV襷W"ﾂ�Vﾒ���'FRﾂ����6ﾆ�ﾖ�"�F@

sociedczde contel7zpor∂nea conかa a demora do processo. No pa存ic�ﾆ�"ﾀ

iden筋ca-fe’, plenamente o interesse dopr6prio E証ado em garantir oprima-

do do Direito, objetれo q#e s6 pode ser alcanfado se o judicidrio se

cpresentarpr雀フczrado, tanto J7o c即ecto materia/, como no de Jua/ormaQdo

h己imana, para re坤onder, de modo cGlere, e〆caz e e/etiγo, dpacz#cagdo dos

co7卵itos que lhe sdo en存egues pelas partes e que para elas constitui anseio

fincねmental e direito s'ucリy’e舟vo sublimado pela Carta Mczgna. "

Tem-se dado especial enfase a necessidade de aplica車o constante

dos principios da instrunentalidade e da efetividade, pela inportancia qu?

eles tern na solu韓o dos lit王gios. Com efeito, o processo nao 6 urn fin em si

mesmo, mas un caminho ou meio regulado pela lei e utilizado pelas partes e

pelojuiz para o alcance do seu objetivo. Por seu tuno, "a efetividade visa a

que o processo cumpra a sua missao de entregar a presta9肴o jurisdicional

buscada dentro de parametros do que 5 justo, isto 6, que o direito material

protetor das partes seja bern aplicado."

Indiscutivelmente, na conscientiza車o e no implemento desses obje-

tivos avulta-se a inportincia das escolas de magistrafura, organizando e

m血is仕組d○ ○s mais diversos c皿sos, n肴o s6 preparat誼os, mas, sobre血do, de

extensao, visando ao aprmoramento de conhecimentos juridicos, hunanita〇

五〇s, sociol6gicos e ate mesmo tさcnic○○cient綿co, pois todas essas壷eas da

ciencia fazem parte da realidadejudici証a mundiaL A sociedade modema 6

dininica e os valores sociais que cultua sao efemeros, de forma quereclama a

readapta確o das nomas legais e dos que as aplicam ao fen6meno sociol6gico.

Neste pa正cular aspecto, p紬ecem-me opo血nas e pe正nentes ao

tema as colocag6es postas no livro "A Judicializa確o da Politica e das Rela-

g6es Sociais", de Luiz Wemech Viama, Maria Alice Rezende de Carvalho,
Manuel Pal各cios Cunha Melo e Marcelo Bauman Burgos - Editora Revan -,

nos segu正tes temos:

`A invasdo do direito no mundo contel印or`今neo ndo Zem limitado as

鋤c暮repercuss∂es no fmbito dos poderes 7~epublicanos e a erfera prqpria-

mente polz'fz.ca･ Ela tambgm vein czlcan?ando a regulafdo da s'ociabilidczde e

dczLspr窃icα∬ociais, inclusive daquelas zz.dcrs,かacガcionalmente･ como de na-

寂reza estritamente privada e, portanto, impermedveis a interven誇o do

Estado, como s∂o ｡s casos, entre outros, dcrs relc準∂es de genero no ambiente

j乙miliar e doかatamento d応pensado ds crian?cia por seas pais ou reやonsd-

veis. Ao /ac7o dessa crescente regula帝o dcz vida privadのJambGm no gue

conceme a nov互simas dimens∂es dcz experiencia socia/, c#/’os exei型los po-

deriam Ls'er a dram窃ica amplia!姉o do consumojuvenil de c加ogas ou, de #ma

perやectiva maisposi万ocz, cr universalizacdo de z/rna co型･ciencia ecolc5gica, o
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direito vein expandindo a s'i/a cc堆?acidade norn7cJtii;a, armando instirfu/cional-

mente o J���6萌&薬�FR�ﾖV薮2�R�ﾖ��2���&���逃X�ﾂv7｢v6薬�FR�&ﾓ&��也FW'fV靉f�

nesse plano.

E /odo i[m co�｣�蹤��FW�&GF�6�2�R�FR�踟f�2�F�&V友�2ﾂ��ﾆRvﾒ�FR�W&��6�F漬

nente de personagens e fe′72as ate'recentel7つente poc,/co divis'dvel pelos

sistemasji/rz’dicos - dc7s mz,/lheres vitimz‘zadas', aospobres e czo meio ambien-

te, passando pelas crianfczs epelos adblescentes em Jizflafdo de n‘s'c｡, pelos

d省endentes de drogas epelos confim2ic7ores inadvertidos -, os novos ocy)y’etos

sobre os q乙/az.s Je debr乙/ca o Poder ,z/dicidrio, levando a g#e as s.ociedades

contempor`紡eas s'e ve/.al7?, cada vez mais', e′?rec7c7das' na s'en?c^ntica da Jz/stz.-

ga･ E, e擁m, cz essa crescente I.nvasdo do direito na organizafdo dc川z.dd

social gz,fe Je convenciono乙I chamar deji/dicializagdo dds rela誇es fociais ".

Nesta mesma linha de raciocinio, o Ministro Jos5 Neri da Silveira tra-

9ou a fun辞o do juiz, em palestra proferida na Escola Superior da

Magistratura de Pemambuco, em 6/1 2/9 1 , afirmando:

"0 Direito, para s'ervir a fociecわde, ndo podejわar napura a短'f7’a-

?do, Jms deve exis'tir no conviver him宅ano, fer companheiro dcz vic7cz,

czLssistindo e protegendo, pron7ovendo o convz'vio har/n∂nz.co e a s'eguranf｡

/?as rela誇es Jociais･ Oju’z, cねsse modo, hd de estar atento aos.加tos , ao

tel7?po em印/e vz.ve, ndo /he bastando o conhecimento dc江gcnica de Direz.to,

para gz,/e Je resolva′7? adeq己/adal7つente os col卵itos e fe aval7ce, de maneira s'e-

gi/ra e eq乙[ilibradc}, en7 dire誇o ao q乙/e deve ser･ V�ﾆ芳��X�bﾂ�踉���'F�7Vﾆ�"ﾀ

c7�ﾓv�"ﾗ6R�wVRﾂ�Vﾒ��'ｨ�f�3C�����wVR�6W�&�3"ﾂ��f7｢ﾂ�踉��&�6W76��r���f芳3rﾂ���0

i,z,/cJs mczl帥Ias manz/estaf∂es･ E oja/iz tern gllepenetrar naparte no寂rna do

ser, nas s,z,/as manz経sta印es de rebeldia, na fua variada mam/esta(姉o.. no cri-

/77e, nafa乙/de cz’vi/, no desamor, no 6dz’o. E17叩rincz’pz’o, em cadaprocesso, hd

problemczLs hunつanos, e ndo cやenas probleli宅as de ze'cnicajurz'俄’ca... ”

Nesse contexto constata-se, sem maiores indagag6es, o quanto 6 es-
sencial a prepara鋳o e o aprimoramento dos magistrados para a solu確o dos

litigios in5ditos, foma韓o esta que, comoja visto, nao pode limitar-se ao as-

pecto juridico.

巳preciso saber - como a窟mou o Ministro Sidney Sanches, do STF -
"se czs pessoas consideram aj乙/stifa co′77o necessidade, no mesmo grai/印/e

c7c持a乙ide, cねed��6�vF��F��crv������'FR�R�F��&Wgｨ�fCf�6���2v�7｢����r�FR�6W�W&w"�rﾐ

tar s'e os hon7ens pz死)licos querem a J#sti?a como priorz.dade･ Col7? certeza,

para o cidc7ddo gue fe sente z’7?/’i/stifado, a Ji/stifa g maz.s z.mportante q乙Ie

t己/do. "

N5o ha d心vida de que a Justiga 5 servi9o pdblico essencial e visa, es-

pecialmente, assegurar ao cidadao o direito a sa心de, a educa車o, a vida, a

liberdade,えseguran8a･

Mas 5 preciso dizer, como observa o Desembargador Eliseu Feman-
des de Souza, do TJ de Roraima,��VRﾂ�����誚��F���7Cg'｢���FR�踟76���｢tﾇ"ﾂ��FRp

pela cul寂ra de s'e乙/ povo, fedimentou-se 1/in certo corz/ormis'mo do cidaddo
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e/72 aceitar deveres i/7?postospelo Estado.’cul7prz.r e re坤eitar as'/eis epagar

impostos. No entanto, ndo exigz.a e推c��fV�6���F��6�*�8.&�'F褒��F�2�6W'f貿�7��｢ﾐ

blicos com presteza e qualiddde.

Col77 o advento da Carta Constit乙/cional de 1988, mesmopendente de

regula′7ienta誇es' e s'#bmetida a remendos e emenみs, #do se pode negar o

deやertar dc持'ocieddde no sentido de exigir garantias constitucionais' e me-

1hor qLialidade dos s'ervz.?os p荻7licos･ "

Certamente inclui-se nessa rela確o a prestagao jurisdicional que se

insere no contexto de realiza確o politica do Estado. Por isso nao 6 demasia

a宜mar que "o juiz vocacionado tern como ideal a profici会ncia da presta確o

jurisdicional, por compreender que a justi9a e seⅣi9o p心blico essenciaL

Com esse espirito, nao alimenta vaidade節til, nem compulsao por promog5es

pessoais e se realiza com o exercicio consciente da sua missao".

Todas essas constata95es mostram, de maneira inso宜smavel, a im-

portancia de que se revestem as Escolas de Magistratura, comoj各afimei, que

desempenham urn papel允ndamental, propiciando aos ｣uizes opor調nidade

de preparar-se para esses grandes desafios. Algumas iniciam sua atividadeja
na prepara碑o de candidatos ao cargo dejuiz. Entretanto, diante da realidade

brasileira, a missao primordial dessas escolas deve ser a de assegurar aosjuト

zes uma pemanente atualiza辞o em todas as areas do direito.

Quando me re丘ro a realidade brasileira, certamente nao estou esque-

cendo que as仕ansfbma96es s6ci○○econ6micas e cient鯖cas se operam no

mundo todo. Fago○○, de prop6sito, porque acredito que dificilmente havera

urn outro pais em que a legislagao seja mais instavel do que o noss〇･

Com efeito, se a missao do julgadorjえ錆rdua por sua pr6pria nature-

za, no Brasil as coisas se ○○mplicam ainda mais, visto que vivemos urn

momento da hist6ria - que, alias,j各se prolonga por varios anoi-- em que pra-

ticamente nao existe seguranga juridica em nenhuma esfera do direito. A

espantosa正e叫encia com que se editam e se mudam as leis e atos nomati-

vos, al6m de provocar uma evidente inseguranga juridica, chega a causar

perplexidade. E o pior 5 que isto se faz por meio de instrumento legal hoje
completamente desv正uado de sua正nalidade const血cional, que e a Medida

Provis6ria. J各sをo mais de 2.000 tratando de todas as materias, algumas reedi-

tadas centenas de vezes, quase sempre com modi宜ca写るes no texto,

tomando-se urn tomento para osjuizes que, apesar de urn es forgo ingente,ja
nao conseguem acompanhar t5o rapidas e inusitadas alterag6es.

H各uma completa subvers肴o do processo legislativo, transfomado

que fbi o Poder Legislativo praticamente em chancelador ou homolagador da
vontade legislativa do Executiv〇･ 〇s requisitos const血cionais de urgencia e

de relevancia para a edig5o dessas medidasja foram hamuito relegados apla-

no secundario, prevalecendo a vontade unica de quem as edita. Ate mesmo os
tribunais superiores ja estao se rebelando contra este estado de coisas, como

ve de pronunci狐entos recentes do Ministro Costa Leite, presidente do STJ e

de Minis廿os do STF.
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Pois bern, n6s,juizes, vivemos as voltas com esta situa商o, o que mos

exlge uma aten9肴o redobrada, sob pena de incidimos em graves equ王v〇〇〇s,

aplicando uma legisla確o que, no mesmo dia, esta sendo revogada.

Ao lado deste aut台ntico "camava=egislativo" n5o se pode olvidar o

ex廿aordin誼o progresso cient描○○-tecnol6gico que廿㍑ a lume鬼tos e s血a-

g5es novas, muitas delas ainda nao reguladas por lei, que desafiam a
inteligencia e a criatividade dos juizes.

Para正car apenas em alguns poucos exemplos disso, temos: a discus置

sao sobre alimentos transgenicos; a fecunda9肴o "in vitro" com as chamadas
"m肴es de aluguel"; as quest6es envolvendo o ecossistema; os crimes cometi-

dos pela internet; a possibilidade de transfomag5es gen5ticas ate entao

inimaginaveis, etc. Todas essas quest5es vein sendo postas perante ojudicia-

rio, exigindo dosjuizes novos e apro珊ndados es血dos sobre elas, pols o｣uiz

nao pode se eximir de decidir invocando lacuna ou inexist合ncia de lei. Seja

qual for o caso que se lhe apresenta ter各de proferir urn julgamento.

Acresga-se a isto o fato de que trabalhamos com legisla確o defasada,

sobretudo os principais C6digos., como observou o Desembargador Joaquim

Mouzinho, do Tribunal de Justi9a do Estado do Rio de Janeiro, em solenidade
realizada na Assembl5ia Legislativa daquele Estado: "os juizes do Brasil nao

querem mais usarum C6digo Comercial de 1830, decidir a vida王ntima dos

brasileiros com urn C6digo Civil de 1916 e muito memos castigar o nosso

povo com皿C6digo Penal de 1940.''

Por isso, os cursos de atualiza確o promovidos pelas Escolas de Ma-

gistratura s肴o fundamentais.

Destaque-se, por clever dejusti9a, que neste passo租nossa Escola de

Magistratura Regional Federal da 2a Regiao - EMARF tern sido de uma extra-
ordinaria eficiencia, com constantes cursos, semin各rios, simp6sios, etc.

sempre versando sobre temas de grande importancia. Esta, sem ddvida, cum-

prindo a sua missao constitucional. Merece todo o nosso apoio e admira確o,

como車salientei no inicio.

Para encerrar valho-me, mais uma vez, das palavras do Min. Salvio
de耳igueiredo:

"Como assz’nalo乙′ com a sz,/a reconhecidcz fensz’bilidczde jurz'ch’ca o

pro/essor Carlos Fernan｡o j協脇as, "a hi/7nanz’｡cz｡e estd em plenajあe da

chamadcz tercez’ra geragdo dos dz.reitos do homem, vale dz.zen, dos assim de一

重"nados ｡z‘rez’tos de folic7czriedczde, como o direito cro desenγol明.mento, o

c7ireito ao patn’m∂m’o comIn2 dcz h?in?anidade e o direito czo mez.o ambz.ente ”.

O所a #do G a /z.�F��FR��踪�ﾖ譁���貿w&g7F��6�詛�F�X�Vﾓv7ｦ3vRﾂ�6��覲�友����

lac7o dos dz’reitos civis e polz'ticoLr/primeira geraQdq), dos c7z.reitos Jocia話,

econ∂mz‘cos e c沈庇Iraz’華egrnda gerafdq), e777erge′77 os c7z’reitos gue, ale'Ji7 ｡e

terpor i;alor部/premo o homen?, o/ocalz‘zam sob o ｡ng乙/lo dczfaterm’dczde.
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Por outro lado, os direitos fundamentais classicos cedem lugar, cada

vez mais, a esses novos direitos血ndamentais, que repudiam a inatividade do

Estado e sua omissao, reclamando atua確o positiva･ Sao direitos a presta確o

ou a participa確o(Leis血ngsrechte oder Teilhaberechte).

Daz'c=’lafdo de qz,le o Jz/dicidrio, como P｡der o乙/ atividade estata/,

ndo pode mais manter-se eq荻‘distante dos debates 5'ociais', devendo assm?ir

seupcやel departic車7ante do processo evolativo dczs na誇es, tam振m reやon-

sdγel pelo bern com乙/in, notadamente em /emas como c7igridczde hm7ana,

redi/誇o das desigr[alc7czdes Jociais, erradica誇o dcz m‘se'ria e dc"72arginali-

za主婦o, de/esa do meio ambiente e valori乙af∂o doかabalho e da lz.vre

iniciativa. Co-partz'c互)e, em s己/rna, dcz c｡nstrug∂o de #ma L5'ociedade maif /i-

vre, j?/sta, Joliddria efaterna ”.
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N各o se tern diivida quanto a que o fator tempo exerce iniludivel in-

fluencia na constru確o jur王dica. Em p6dio de prescngao, especialmente, ele

reveste atributo de substancialidade ampla. pois ha interesse da sociedade em

conferir juridicidade a situag6es faticas que, por seu intem5dio, se podem

prolongar de forma indesejavel.

Duplamente o tempo in血ui nas rela96esjuridicas. Se o s可eito des宜u-

ta de certo direito durante determinado periodo, a lei lhe defere a faculdade de

integra-lo ao seu patrim6nio, caso em que a prescri辞o se diz aquisitiva. Se,

ao contrario, deixa de utilizar os rem6dios protetivos do direito, com omissao

ate mesmo quanto ao propno exercicio deste, veri慮car-se〇五, em momento

pr6prio, a ocorr合ncia da prescri確o extintiva. Assim, ambas as modalidades

霊zsecraFb彊:Sdfon語v6°n9t’oC紫oi;ssascorrffiAci°o霊J*sat譜f. em favor da ordem'', no

Colimando o direito desiderato de obten確o da denominada paz soci-

al e de garantia da segurangajuridica, seria de di宜cil compreensao admitir-se

a possibilidade de existencia de etemas discuss6es em tomo de quest6es,

quando ja passado lapso temporal razoavel. Inicialmente, no entanto, no pn-
mitivo direito romano, como adve直e Silvio Rod正gues,疏o existia tal

limita確o de tempo.Com efeito, "a id5ia de prescri確o aparece s6 no direito

器taozn:§ndoe,器o霊.om:ra:issgrai露語sp器?.:c:?vn,.諾,結誓sss g寵詩aafa5see:
o instituto representava forma de extinguir a a9ao, afetando, via de conse-

qtiencia, o pr6prio direito material. Hodiemamente, contudo, nao pode mais
haver ddvida quanto a que a flu含ncia inativa do prazo da prescrigao nao extin-

gue a a確o, pois esta se caracteriza como direito aut6nomo, instrumental,

subjetivo, formal, acess6rio do direito substantivo. Transcorrido o lapso de

tempo aplicavel, caracteriza-se o fen6meno da prescngao, que acarreta a ine-

Ⅴ轟vel conseqtiencia da perda da exigibilidade do direito do credor. Bin

outras palavras, ele continuarまcom o seu direito de a確o inc61ume, mas cor-

rera o risco de nao poder, com exito, exigir do seu devedor o cumprimento da

obriga確o que lhe era devida e deixou de se-1o por decurso de prazo, pols a

prejudicial da prescri確o lhe podera ser oposta pelo devedor･ Com isso a pre-

tensao a que a parte devedora se submeta ao direito da credora se apresentara

invariavelmente despida do a廿ibuto da exigibilidade,正cando esta dltima a
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depender, as inteiras, da vontade daquela de cunprir a obriga確o, queja traz

em si o defeito de n5o mais poder ser validamente exigida.

0 CONTEXTO FH'HCO-JURT'Dfco

Em regra, o instituto da prescri確6 se apresenta como mat6ria subme-

tida ao imp6rio da reserva legal, ja que o mesmo implica, como antes se

mencionou, na extin確o da exigibilidade de urn direito, que poder各ser dedu-

zido e exercido atrav5s da a9ao judicial. Portanto, 6 a lei que se encarregara

de estabelecer certo e deteminado prazo, dentro do qual a referida a確o de-

ver各ser ajuizada ou rem5dios processuais outros, tendentes a evitar que o

prazo免tal nua in albis･ pena de perecimento da re危rida exigibilidade.

A propositura da a.確o de execu確o fiscal? quando ainda nao explrou

o prazo prescricional, ou seja, quando aindanao se consumou e seperfez o v王○

○io da perda da exigibilidade do direito, que se busca alcan亨ar em ju王zo,

concretiza e traz a balha o exercicio de uma faculdade essencialmente reves_

tida do atributo de s坤etividade, consubstanciada no respectivo direito

aut6nomo e acess6rio de a確o, acarretando, como conseqtiencia direta e inar-

redavel, a interrup申o do prazo legal exigivel a eficacia daquele imediato

efeito que o instifuto traz consigo. Tal interrup車o se erlge, em verdade, em

incontestavel medida de salvaguarda e prote確o, a premiar os que diligenci-

am em defesa dos seus direitos, razao porque nao se sujeitam as

conseqtiencias advindas do compo正amento insito na ideia contida na ve血sta

mas sempre atual paremia dorm ientibz/s no′待iic乙/rrifj#s･

Todavia, o afastamento do efeito da prescri9ao pressup6e e exige nをo

apenas que o credor inicie a a確o executiva, mas tamb5m que nela atue, in-

cessantemente, durante tod○ 0 tempo de seu pr○○esso e julgamento. Assim,

a耗ua-se Onus processual do autor-exequente requerer o que for pe正nente,

霊:st°a:u器j°et嵩:md°ev ecroanss鵠n:1;aspqa:ejie6]nh±e. a器esdeenvt:Leo: Cq°u: °onienceess霊;

persegue atrav5s da a鋳o. Por isso que se, a qualquer momento, se efetivar a

inexist合ncia da indispensavel e inafast各vel diligencia ou dedica碑o, atrav6s

de compo血mento processual a c狐actehzar at血de negligente do autor, rela-

td�ｦ�XｮﾖVy�6X�ﾘ���G#｢�6G3ｩySｧH揮簓HﾄUf��ｷ�W#ｧ8ﾝX揮Xｶﾈ�ｷG'��'ｨ�ｸｮﾕ6�73ｦvB覲ﾂ�V辭�V�9}ｶ�H�ｶRw)��W7"ﾉ~ﾀ

Iヽ　　　′　　　｢
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afastada, pois a propositura da a確o constritiva, razao da intemlp車o da

皿uencia do prazo餌al, estar各deixando de perse即ir seu real desiderato.

tra_ s e in詫:pTd°ad霊e記]6 oaITfle霊c器����Cｷ'"觜ﾝ�'0±dfu°rEr窪°a叢eos, C:i.cr藷a蕊霊

31無謹caaaq::eaop叢secqr霊藷enna:os:ep[:d器anceogT|:gue蒜g,. gn器irca器eoe票sat:tde.nde;

議宝器a�Sｧ#ｦ6V�ﾄ�Xｼ��ｦ罔9��~ﾈﾙC｣�Sｦ餠ｸ�6�&F��ﾇ夷ﾅﾓ｠
cr5dito tribut鉦o prescreve em cinco anos, contados da data da sua constitui-
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gao de正nitiva, se e quando ao fmal de cinco anos nao fiver havido qualquer

manifestag5o do credor exequente.

｡ut.r da霊°an.S器ueexnet:umg誌:aai°n器e°ieaadrgdTceanuts:’a :Xd譜:Su諾oe霊eiraqzuoed:

prescri確o intercorrente, quando fica claro mos autos que o seu comportamen-

to se cobre do a正buto da inatividade processual, no que conceme ao seu

indispens各vel impulso, objetivando cobrar o que lhe 5 devido, ou seja, vlsan-

do a satisfa確o de seu cr6dito. Nesse aspecto interessa sobremodo notar que,

em verdade, o que importa a con宜gura辞o do referido comportamento omis-

sivo do credor e sempre e sempre a sua a患1ta de zelo e ati血de desinteressada

pela marcha do processo, que宜cam caractehzadas quando, passad○ 0 prazo

legal, nao tiver havido qualquer manifesta碑o mos autos.

Ademais, o a正40 da Lei n° 6･830/80, mos temos em que fbi admiti-

do em nosso ordenamento juridico, nao pode revestir-se do atributo de

prevalencia necessaria a amparar a manuten確o do processo em aberto, cJd in-

〆m‘z?/m･ Isto porque a sua aplica車o ha de sofrer os limites impostos pelo

artigo 174 do C6digo Tributario Nacional, pois repugna aos princ王pios infor-

madores do nosso sistema de Direito a prescri確o inde宜nida, porque

caracterizadora de indesejavel situa車o de inseguranga jur王dica. Dai entao

que, ap6s o decurso de deteminado tempo, previsto em lei, sem promo畔o da

pa正e interessada, deve ter宜m a lide, pela via daprescri9肴o, impondo-se a re-

ferida segurangajuridica aos litigantes. Ademais, os casos de interrup確o do

prazo prescricional estao previstos no artigo 174 do CTN, nele nao incluidos
os do a誼go 40 da Lei n°6･830/80, send〇九ndamental sempre lembrar-se a

circunst会ncia de que o mencionado a正go se contem em diploma revestido de

na血reza de lei complementar･ Por isso que deve pre罵rir a dispositivo de lei

ordinaria, que n肴o pode malferir, com exito, temaja abordado por aquele tipo

de diploma legal･ Esse o rationale que induz o int6呼rete a inevitavel conclu-

sao de que o processo de execu確o fiscal nao deve宜carparalisado por longos

anos (art. 40 da Lei 6･830/80), sem que se caracterize a prescri確o intercor-

rente (a血174 do C剛).

Entretanto, nao se h各de concretizar a prescri9ao intercorrente, em

sede de executivo正scal, quando o credor nao tiver tomado conhecimento da

detemina確ojudicial de sobrestar o andamento do feito, mesmo que ele per-

manega inerte pelo tempo que for･ Isto se d各porque nao ha de se extinguir o

direito processual da pa垂pelo e窺to da prescri8ao, por紳ha do sistemaju-

diciaL Em verdade, as partes tern direito subjetivo de serem comunicadas da

pr征ca dos atos pr○○essuais, especialmente os que con○○Ⅱem para con宜r-

mar, modi宜car ou extinguir direitos.

Nesse aspecto, a juhspmdencia do Bgrさgio Supe五〇r Tribmal de

驚諾襲築襲箋叢護憲欝
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go Tributario Nacional, de modo a que o d6bito tributario nao se tome
imprescritivel, quando ja em fase de execu商o3.

A orienta確o da doutrina tamb6m se tern sido no sentido de que 6 de

todo inconveniente pemitir-se a pexpetua確o dos interesses em conflito ca-

racte正zados

Afbnso da Si諾 諾;onss %e謹e霊霧sd5詰語F謙fst6°諾su± g°cu:謹器e:s 7J窪
ementemente repudiam a possibilidade da suspensao por tempo indefmido do

processo de execu確o fiscal, que obstaculizaria a incidencia do instifuto da

prescri辞o. Pormais relevante que seja o direito protegido - a cobranga do tri-

buto - nao justificaria, no abalizado magist6rio desses juristas, a perpefua確o

e a elisao do princ王pio da prescri鋳o.

Desta正e, tanto no ensinamento da dou正na como no dajurispmden-

cia sao significativos os posicionamentos quanto as iniludiveis inconvenien-

cias de tal conten〔ねe pelpetuatio.

D0 RECONHEC拙敵VTO E DA DECRETA蝉~o

A Carta Politica de 1988 exige lei complementar para a cria確o de

regras de carater geral, em sede tributaria, em que tamb6m se inclui o instituto

da prescri確o. Em aten確o ao desiderato dessa regra constitucional, a constru-

9ao pretoriana nacional ja deixou assentada orienta確o no sentido de que o

C6digo Tributario Nacional foi integralmente por ela recepcionado. Dai en-
tao a conclusao de que, em se tratando de mat6ria con宜ada a noma legislativa

especial, que exige processo de elabora確o mais rigido do que pretendeu o

言詰fset誌n�ｦ友�R�7���'&fV��6Ydﾉw�=ﾇ#ｨ�ｷ�_8ｮﾖVG(ｮﾉ7ｸ�ｶW6襾G&�W�VdﾆvV隶ﾖS｢�6V�)~ﾀ
outra･ Portanto, sendo a prescri確o instituto que reveste qualidade de direito

material, por defmi確o do pr6prio C6digo Tributario Nacional, que, como lei

complementar, a regula, forga seria convir que o inciso V do art. 156 desse

Digesto ha de preferir as regras estampadas nos artigos 128, 219,§5° do C6di-

9.o de Processo Civil e 166 do C6digo Civil. Justificaria tal posicionamento a
circunst含ncia de que a autorizada utiliza車o do princ王pio da subsidiariedade,

contido mos a正gos 109 e 1 10 do CTN, relativamente anomas substantivas e

pr○○essuais haveria de ser indubitavelmente posta de lado mos casos em que

3　RESP 132846/PR ; RECURSO ESPECIAL (1997/0035296-0) DJ24/08/1998

PG:00014 Min･ GARCIA VIEIRA; Min. DEMOcRITO REINALDO (1095) data da de輸

cis5o‘’21/05/1998; PRIMEIRA TURMA. Precedentes RESP　51541-PR, RESP

46059-MA, RESP 8384-RJ, RESP 33339-MG,RESP 35690-SP, RESP 31693RJ, RESP

3 1695-RJ, RESP 31696-RJ,RESP 31698-RJ, RESP 31699-RJ, RESP 31700-RJ, RESP

31701-RJ (STJ)AC 132453-PE, AC 72833輸RS, AC 72夕13-RS, AC 72952-RS, AC

1 16752-PE

蓋xeescc誓書a°oFeEs叢[c'aide.ngi器等'霊e藷ss;,2,0. ㌻ ,2814°,'oB,?u,r5u4.

Comentarios a Lei de Execu亨ao Fiscal, ed. Forense, 1981, pags. 349-350.

A Nova Execugao Fiscal, ed. Jalovi.
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dito Coあse ○○upasse diversamente de insti血tos semelhante ou, ate mesmo,

quando desautorizasse sua aplica確o8.

Por outro lado, Sebastiao de Oliveira Lima e parte dajurisprudencia,

que o acompanha, defendem orienta確o no sentido de que a prescri確o "extin-

gue nao apenas o cr6dito tributario, mas tamb6m, por via de consequencia, a

pr6pria obriga鋳o tributaria･ Em outras palavras, a pres cri確o tributaria extin-

gree’±葦諾nraasz5a.霊.?ua:g:Siee8n?a:s :,menil;r.e,�HｮﾘｼgF�ebc6a蒜c|Par,°蓑i:

q.ual se perde o direito, pode ser declarada de oficio, tamb5m o mesmo se da-
na com a prescri確o, porque, em心ltima analise, transcorrido o prazo fatal,

estariam extintos o credito e a obriga確o tributaria, vale dizer, o pr6prio direi-

to, por fbr9a do que se contem no §1° do a誼go 113 e 156 do C6digo

Tributario NacionaL Entretanto, tal posicionamento nao pode, validamente,

prosperar, tal como se observa do magist6rio do eminente Ministro do Supre-
mo Tribunal Federal e, a巾almente, seu ilustre Presidente, Ministro Carlos

Mario da Silva Veloso, ao advertir, in verbis, que..

``0 argumento no sentido de que, por extinguir a prescn8a〇 0 〇redito

tributario, e, em conse〔担encia, a obriga確o tributaria, nao tern a extensao que

empresta OL工VEIRA LIMA･

Auma, porque, 1eciona CAIO MÅⅢO DA SILVA PER玉工RA, no di-

reito privado ha corrente doutrinaria no sentido de que a prescri確o "extintiva

ou liberat6ria conduz a perda do direito pelo seu titular negligente ". Escreve

esse notavel tratadista.

"Perda do direito, dissemos, e assim mos alinhamos entre os que con-

sideram que a prescri確o implica em algo mais do que o perecimento da

a9肴o...Pelo efeito do tempo, entretanto, aliado a in6rcia do sujeito, 6 apr6prio

direito que perece･''

Nem por isso, todavia, essa corrente doutrinariajusti宜ca a sua decla-

ra確o de o魚cio, a exemplo do que ocorr6 com a decad合ncia, por isso que "a

prescri確o 6 instituida com fundamento em urn motivo de ordem p心blica, mas

no interesse privado do favorecido, e, por esta razao, somente pode ser pro-

nunciada a seu requerimento; a decadencia 5 criada nao s6 por motivo, mas no

interesse tamb6m da ordem phblica, e pode ser decretada a requerimento do

drg肴o do Ministさrio P心bli○○, e ate ex o飾ci〇･''

8　AGResp 228093/SP, DJ 08.03.00, p･ 82, ReL Min･ Jose Delgado-1 Tuma; REsp

227772/SP, DJ 29.1 L99, p. 139, Rel. Min. GarciaVieira, 1’Tuma; REsp 1 15565/ES, DJ

濫発: g.. ,166,3ieT.e: a�2�ｦ��顋�･ｶ�#｣ｵ6��ｵCｦV���簇�Ppa霊.n5S4 12,’pTR?rRmEaj器58,5, ]#A/芸ippJ.

8384/RT, REsp. 33339�rﾂ�$W7���3Sc���5�ﾂ�$W7��2��c�2�$｢ﾂ�$W7���3�c迭�$｢ﾂ�$W7��
31696/R主REsp. 3 1698/RJ, R且sp. 31699/RJ, REsp･ 3 1700/RJ, REsp･ 3 1701/RJ (STJ),

AC 132453/PE, AC 72833/RS, AC 72913/RS, AC 72952/RS, AC 1 16752_/PF (I_R_FJ.
L2o’鴇, (嵩FJ; e_
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A duas, reconhecemos que a prescri辞o extingue, em verdade, o cr6-

dito tributario e, ipso facto, a obriga鋳o tributaria. Entenda-se: a prescri確o

reco血ecida e decretada･ A fbma de re○○血ece-1a e decret紅a, buscam○○la

na lei substantiva civil e na lei processual, porque o Direito Tribut証○, ao cui-

dar do instifuto, nao o alterou, expressamente, no particular (CTN, art:. 1 09).

E tanto nao o alterou - e aqui a interpreta車o sistematica do C6digo

Tribut壷o Nacional se imp6e - que, ao cuidar espec甫camente da prescr華o,

estabeleceu, expressamente, no art. 174, que "a a確o para a cobranga do cr5-

dito tributario extingue-se ap6s 5 (cinco) anos''. (art. 173).

Interpretando-se, assim, em conjunto, os artigos 156, V e artigos 173

謹霊詰露盤票豊謹書謹書語審議
obriga確o tributaria, por isso que a todo direito corresponde uma a確o, que o

assegura (C6digo Civil, art. 75); ora, nao dispondo o direito dessa a確o, para

assegura-lo, nao se pode chamar a pretensao de direito. Por outro lado, se 5

certo que o direito 6 marcado pela coercibilidade, nao seria direito a pretensao

que nをo pudesse ser eficaz.

0 Cm, no a正173, ○○nsagra o princfpio de direito privado, no senti-

do de que a decadencia "6 morte da rela確ojuridicapela falta de exercicio em

tempo pre正xado ''･ bern assim reconhece como exato, esse o血ro principio de

Ldh�ｦXﾔ｣ｦ��ｧ(ｶyW�8�ｶW&�ﾆfR辭ﾆY~ﾆ萌��R����w&�7V6W(�&���Ff觜ｮﾙ�⑥F�h�ﾗ)~ﾇFh�ｷ2��GV�ｦF觀���ｷWF漬

obst各culo na cria確o de uma situa確o contraria, oriunda da inatividade do su-

jeito." Por serem os fundamentos da decadencia e da prescri確o diversos, o

ia±tpei嵩謹°e:詰b°e iseuまe!to°s ui± ]�7ｧV��H�ｷWFH�ﾙ�����ﾃ｢�S｢�C｢��C�����ｶ��&FVW3ｨ�ﾘ希VB��ｲ�7Uﾖ�

1;n.t蒜teis::d霊:#s鴇btlei=ap`善,Tmqaten:霊t::e器e�fV�傚���Sｩ�77#ｦ�73｠

認諾講読薫鷲欝慧詳器窪
1 e c eu, ex聾:s龍:rnst盤a器詩宗:mad:;Sber:nugea°d誌6'dTt°. atr託霊a4r'± :S:aqbue;

prescreve em cinco anos, forga 5 concluir que a lei tributaria abragou a doutri-

諾:od,�6P°dnea霊qduae aa cs:nafuc:pqauce± ;`:dperedsec霊宝i°v:, aepmer詰nds:露語f±:oa :s:

dela, durante urn deteminado espago de tempo", ou do "nao uso de sua pro-

priedade defensiva･ da a確o que o reveste e protege" confome a ligao de

C16vis Bev揖qua (Teoria Geral do Direito Civil･ Liv･ Francis○○ Alves, 21 ed.,

1929, p. 370).

este e, ｡霊es‡?霧霧怒;誓f,o6g,o ;z’藷o昂’ov,薯荒霧
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e decretada, na/orma da lei civil eprocess乙tal /C. C., arz. 166,･ CM arJ. 219,

∫ 5°/, certo q��ﾂ�Vﾒ�6X*��F�襷��FR�Gｨ�g&Wｨ�WF����G'ｨ�fﾖ���ｨ�W2ﾂ�f�ﾆR�Gｨ�gｦW"ﾂ�7ｨ鰒Vﾆ�滋
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Destarte, 6 bern de ver que, nao se podendo equiparar, exitosanente,

os institutos da prescri誇o e da decad合ncia, eis que revestidos de naturezaju-

rfdica diversa, tamb6m nao se ha de utilizar 9s pmclplos apliciveis a u平

para o outro. Se 6 certo que, como acima se vlu, somente quando aprescn-

9肴o for validamente decretada 5 que haver各falar em extin確o da exigibilidade

do cr6dito tributario, menos certo n肴o 6 que o suporte legal para a sua valida-

de devera ser obtido a partir das normas de regencia do C6digo de Processo

Civil e do C6digo Civil, pois, nao tendo o C6digo Tributario Nacional cogita-
do da possibilidade de seu manejo, de oficio, pelo julgador, certamente

remeteu o tema ao dominio das nomas que incidem subsidiariamcnte, por
forga de exegese dos artigos 109 e 1 10 desse心ltimo Digesto. Ademais, n5o se

ha de olvidar a circunstancia de que, enquanto a prescri確o despe o direito do

a廿ibuto da exigibilidade, a decad合ncia 〇九Imina, obstaculizando言nclusive a

valida propositura da agao.

CONCL 〔]S左O

Em face do exposto, adv5m, entao, a inevitavel conclusao de que a

aplica申o subsidiaria e complementar das regras de natureza processual e

substantiva, admitida pelo C6digo Tribut各rio Nacional, se erige em natural

conseqtえencia de nao ter sido o tema da prescri確o nele regulado, no tocante a,

possibilidade de seu reconhecimento e decreta辞o, de oficio, por parte do jul-

gador･ Assim, pode-se dizer que tal aplica確o subsidiaria ha de ser

necessarianente prestigiada, razao por que a mat5ria estar各obrigatoriamente

na dependencia das regras de regencia dos a誼gos 291,§ 5° do C6digo de Pro-

cesso Civil e 166 do C6digo Civil, que nao admitem que ojuiz declare, de

oficio, a prescrigao de direitos patrimoniais, em que se alberga o cr6dito tribu-

tario, impondo-se, destarte, que o interessado manifeste expressamente mos

autos seu desej o de ve-1a reconhecida e decretada pelo magistrado, como con-

di辞o inarred各vel de sua eflcacia, inclusive na modalidade intercorrente , em

sede de execu確o正scal･ Por fin, tal posicionamento se afina com o que foi

decidido pela primeira se申o do Egr6gio Superior Tribunal de Justi9a mos

Embargos de Divergencia em R且sp 29432-RS, reL Min･ Ah Pargendler･





(R且) LEITURA DO DIR耳TO PENAL A LUZ DA

CONSTITU!CAO: POSSIBILIDADE DE
SUBSTITUICAO DA PENA NOS CRIMES

HEDIOND 0 S

CASS工O MUR工LO M. GRANZNOL工

Juiz Federal Substituto junto a 5a Vara Federal Criminal

do Rio de Janeiro.

"Do rio gue Zudo arrasta zodos dz.ze′n violento, mas ning乙/Gin diz vio-

lentas as' margens gue o col77prilneni ” (Bertold Brecht )

Passados pouco mais de 12 anos da promulga確o da Constitui碑o da

Rep心blica Federativa do Brasil de 1 988, toma-se necessaria uma nova abor-

dagem da in且uencia dos pmcipios const血cionais no campo penal,

entendida essa expressao em sentido amplo - Direito Penal e Processo Penal.

Realmente, e sempre born repisar que tod〇 0 〇rdenamento juridico

deve ser sempre lido a luz da Constitui車o, noma fundante e onde todas as

demais devem haurir seu血ndamento de validade, como｣a pregava o Mestre

de Viena, Hans Kelsen･ Impende, mesmo ap6s alguns anos danovel Ca血aP○○

1itica, uma nova leitura do direito sob a 6tica, sob oj紡･o constitucional,

fazendo-se o que Paulo Ricardo Schier denomina def妨agem const亮z,icional

- "In ecam’fmo Ze6rico pos'sibilitador dc汀eleitura de /odo o z/m’γersoj己irz’dico

e, des遁nadamente, do direito iJ?/raconstitucional a h/z dosprincz短’os consti-

tucionais e dos direitosftnddmentais ”.

Na presente analise, procurar-se-a verificar a influencia dessa leitura

particulamente no campo penal, sem a pretensao de abordar todos os aspec-
tos ou de apresentar a posi確o do autor como preceito absoluto, desinfluente

de d心vidas, mesmo porque, ○○mo dizia Sdcrates, como premissa de sua ma-

ieutica, "de dz,Zvidas s6 estdo /ibertos os zgnorantes, porque desconhecem gz,/e

ig7?oram ”.

Passa-se a abordar alguns temas penais com base nos preceitos血n-

damentais e pnnc工plos const血cionais, iniciando com a de危sa da tese de

po.ssibilidade de aplica確o de penas substitutivas, em certos casos excepclo-

nais, nos chamados chmes hediondos.

Sem embargo da posi確o da Suprema Corte do pais, que em reitera-

das decis6es vein a正mando a impossibilidade da subst血i9肴o da pena

p正vativa de liberdade por res宙tiva de direito mos denominados crimes hedi○

○ndos - teH〇五smo,壷宜co, tor血ra e ou廿os previstos na Lei 8.072/90,

pemitimos defender, em deteminados casos concretos, sua aplica確o como

corol在io de uma hermeneutica constitucionaL

A posi確o do STF pode ser sintetizada pelo aresto abaixo:
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規/bstiti/i?do ‘de Pe7つa e Cri777e廉巌’oi?do.. o bene#cio da釣/bstit乙/if do

depenaprii;ativa de /iberd｡deporpena resかitiva de direz.tosprei;ista no a所.

44 c7o CP, com a reda坤o dc7dcrpela Lei 9. 714/98 ("Aspenas J'esJ7~z‘tivas de di-

reito s∂o az,/to^noi7?czs e sじ/bstit乙/e′77 crs privativas de /ibe′-dczde, qz/ando･･子

czplicadczpenaprivativa de /iberdc7de n∂!o鎚/perior a quaかo anos e o cri]7?e

l諸o/｡r cometz’do co777 W’olG7?cia o乙` g7.aye al77ea?a dpessoa I..] "J, por Jer re-

gra gera/, /諸o s'e cやlica a Lei 6･368/76, qL;e e'eやecial･ Con�&�6R�觚76P

:;露盤;諾謹霧,,号.笠置霧盈露盤霧箆霧,:
mente em regime/echado por s'e iratar de cr/.me hediolつc7o, /7os fermos do arf.

2°, JJ °, dcz Lez’8･ 072/90 -, a rz/r/7?a, por /72aioricz, z’ncね/erz’./ habeas co7plls

conかa ac6rdao c7o S7y, em邸fe sepretem7ia a s'�ｶ'7F友程俑6��F7ｧ�V���'｢�<��G｢軫�

de /ib e7′cわde z’J7?posta, por estal′em pl′esentes os reqi/z.Jitos pl･evJ.s'tos no arf. 44

do CP. yencido o Mz‘n･ Se〆/vedc7 Pe所ence, qi/e de/eria o Wif, cznte c"’nexz.s-

tencia de 7~es/n’f∂o 77a Lez‘ 9･714/98 a sz,fa crplica誇o a Lez. 6.368/76. Zrc

80.010-MG rel. Mz‘n. 0ctczvio Gallotti, 25.4.2000.

Cabe, antes de mais nada, interpretar o que seja crime hediondo. Se-

gundo o Dicion各rio da Lingua Portuguesa, do Minist6rio da Educa鋳o ( I 1a

edi確o, 1 986 ), "hediondo''signi宜ca "depravado, imundo, s6rdido, repugnan-

te, nojento". A lei, todavia, 5 genさrica e, numa intexpreta車o literal, pode

levar a crer que basta que urn crime se enquadre no rol do art. 2° da Lei

8.072/90 para que seja taxado de hediondo e, em conseqtiencia, n5o se lhe

pemita a aplica確o de qualquer dispositivo legal mais ben5fico que caberia

nos demais crimes, como apossibilidade de apelar em liberdade, aprogressao

de regime e a substitui確o da pena.

N肴o se pode olvidar, por5m, que o Direito Penal 6 urn voltado para o

患to e para o homem･ para aquele細○ ○co正do e para aquele autor detemina-

do. Da王a necessidade do devido processo legal, com acusa確o, defesa e urn

｣uiz imparcial para processar ejulgar cada caso pa正cular que lheさapresenta-

do･ Como ensina Welzel, a ciencia penal 6 uma "ciencia pratica", nao
somente porque se coloca a servigo da administra確o dajustiga, mas tamb6m

com significado mais abran.gente, por ser 1/77宅a reol■ia do czgz.r h己//77anojz/sto e

i77/’i/sto･ Quer se dizer com isso possuir a ciencia penal uma fun確o criadora,

nao se limitando a repetir as palavras da lei ou a traduzir-1hes o sentido estati-

c○ ○u o pensamento hist誼co do legislador.

Retomando a etimologia da palavra気hediond〇･', nos pemitamos免一

zer a seguinte indaga確o: o que 6 mais hediondo, mais repugnante, mais

socialmepte reprovavel, seja para urn operador do direito, seja para urn leigo:

皿mgerian〇･ urn sul-a舟ican○ ○u mesmo urn brasileiro, que viva sob as con-

di亨6es mais humilhantes e degradantes possiveis, sem ter tido a menor

oporfunidade de acesso a educa確o, a sa｡de e mesmo a alimenta95o regular

que, tentado por tais circunstancias e aliciado por traficantes inescrupulosos,
siⅣa de "mula'', de ins血mento para 〇両nspo虹e de pequenas quantidades de

ento町ecentes por avi6es, navios ou mesmo por via temestre, ou urn crime

praticado por rl○○ empres誼o que sonega milh6es e milh6es de reais em im-
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postos e outros tributos? 0 que 5 mais reprovavel e mais danoso a sociedade?
Sera que ao primeiro delinqtiente - que faz parte daqueles que a sociedade

ocidental nao interessam e que os economistas denominam de "massa huma-

na excedente", o que na feliz express5o do Prof Celso D. de Albuquerque

Mello poderia ser廿aduzido como: "撞o deveriam ter nascido e deveri狐

morrer o mais rapido poss王vel", foram dadas maiores oportunidades ou liber-

dade de escolha, ou, ao contrario, ao segundo tipo de delin叫entes, que em

regra teve boa alimenta確o, boas escolas, cursou uma faculdade?

Dece直o que uma pessoa sensata e atenta para os problemas s○○iais

que assolam o pais, e que o Direito, como ciencia social deve re且etir, conclui-

r各, sem qualquer divida, que a segunda conduta 6 muito mais perversa e

daninha que a primeira. No entanto, o primeiro dos delitos e taxado de hedi-

ondo, o que inocorre no segundo. No segundo, h各a faculdade de se apelar de

even血al senten9a ○○ndenat6ria em liberdade, a possibilidade de ter a pena

substitu王da por presta確o de servlgos a comunidade ou mesmo por presta辞o

pecuniaria, ao passo que no primeiro isso 6 restringido ou proscrito, sob o
dogma de que "o crimeさhediondo''.

Ora, o pnnclplo maior que pemeia a Constitui確o de 1988, inspirado

na tend6ncia, universal de respeito ao ser humano, 5justamente o da dignida-

de dapessoahumana e preclpuamente sob tal principio 5 que deve ser lido ou

(re)lido 0 〇rdenamentojuridico como urn todo, pa轟iculamente o ramo penal,

que interfere em bemjuridico tao valioso, como a liberdade. Nesse sentido a
li確o de Flavia Piovesan: "0 valor da dz.gnidade hi/mana zmpoe-se como /uz-

cleo bdsico e i72/ormador do ordenamentojurz'dico brasileiro, como critGrio e

parc^zmetro de valora誇o cz orientar a interpreta?∂o e colγpreensdo do s'iste-

n宅a cons'tiわIcional ins'taurado en2 1988. ".

Dessa巾e, e com base no princ王pio da dignidade da pessoa humana,

al6m dos demais preceitos fundamentais, que deve ser vista a possibilidade

蒜re窯tnetFmfnnaadr°esa露amd謹e3 aesg,bp°orf et禁詩: , ddeo詰ad fc蒜add°.Ss'c謀議ess:
de que no caso concreto se permita inferir que o agente nao atuou

exclusivamente premido pela ambi確o, mas sim, sobretudo, porque se viu im-

pelido a essa pratica como meio necess各rio a pr6pria sobreviv合ncia no

chamado mundo globalizado, temo muito bern de魚nido por John Kemeth

Galbraith: "Globali乙af∂o /oi o nome encontrado por n6s an7ericanos, para

suaγz.zar a reini;estidcr dczs empresas佃mericanaリnas economias mundiais ”.

Quanto aposi碑o do STF, este a tomou em casos que efetivamente se

tratavam de crimes hediondos, de verdadeiro trafico organizado, o que real-

mente 5 a ratio contida no dispositivo da Lei de Crimes Hediondos. A esse
dispositivo, contudo, como a qualquer outro, nao se pode dar interpreta確o li-

teral, simplesmente filol6gica, m5todo de interpreta9ao que, como sabido, 6 o

mais pobre de todos.

A ratio legis, a mens legis e a mens legislatorisさexatamente a de

combater, de repnmir e prevenir mais fortemente os chamados crimes hedi-

ondos e nao o pequeno transporte de drogas, praticado por verdadeiros
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instrumentos do crime, por pessoas que nao tiveram a oporfunidade sequer de

distinguir o ce正o do enado, o justo d〇両usto, o reto do t〇五〇, n○ ○hamado

mundo globalizado, onde de globalizado s6 existe mesmo 6 a pobreza e a

fome, eis que a renda se encontra concentrada em alguns e poucos paises e

com algumas e poucas pessoas･

Nesse sentido se mani罵sta o inesquec王vel Carlos Maximilianoブリer-

bis:

`脇dcz de exclLlsivo cやego aos voc∠紡Ilos. 0 clever dojuiz ndo e’apli-

car os pardgrcz/os isolados, e, sim, os' pl'incz2?ios ji/rz'dicos em boa hora
cristalizados em norm aspositivas. 0�ﾇF蒙��v��R�����&R�&V�6���Vﾆ��W�vRﾐ
se verbal/oi vibrado com a vit6ria do me'todo sociol∂gico, incompatz'vel com

o czpego Ls'ervil d /etra dos di坤ositivos,邸/e e’verdczdeiro processo de `ossz第-

ca?do do Dil〆eito'; pois i/7?pede o　かabalho criador por parte dcJ

j乙/ri岬r乙Idきncia, c������fR��&Vﾃsr�6���&VV襷芳���f����ﾖVﾆ�&�"�也6V�6庸R�

mente a lei. A j?/ri岬ri/d6ncia e’?m7 peipe'tuo comentdrio, que se cz/c暮ta dos

textos az.nda maz.s, porque g, cJpesar s'eu, atraidapela vic7cz. Con宅o o Direito

envolγe e c招nalidade varia, altera-se o s'entidb das normas sem se mod昨car

o texto re｣pectivo; portanto a interpretafdo exclusivamente〆lol6gica g in-

col7窄?atz'vel com oprogresso. Cond?/z a 7/in/ormalismo retrc5grado; ndo Zem cr

menor consideraQdo pela desigr/aldczde das relaf∂es dcz vidcz, a邸/al deve o

exegeta ad`やtar o fenn’do da normapositiva. A lingL/agent, como elemento de

hermene己Iticcz, cJLs'semelha-se mi/itas vezes a certas rodas e��'(ｼ��f�F�2�F7ｦ｢�

maquznas, q2/e mais embarafaliつdo邸/e auxilian? o /rabalho. Como insれ/-

mento para /ransmizir ide'iczLr, as palavras se lhes antolhan7 - inadeq毒dcrs,

imper/eitas, sem a necessdria d#ti/icねde, verdadeirospaquiderm es dcJ ordem

intelectua/. ”

Em conclusao: nunca sera demais insistir sobre a crescente desvalia

do processo宜lol6gico, incomparavelmente inferior ao sistem各tico e ao que

invoca os fatores sociais, ou o Direito Comparado. Sobre o p6rtico dos tribu-

nais conviria inscrever o aforismo de Celso - Scz.7′e leges non est verba earum

tenere, sed vim acpotestatem: "Saber as leis 6 conhecer-1hes, nao as palavras,

mas a forga e o poder", isto 5, o sentido e o alcance respectivos."

0 juiz nao pode ser urn simples aut6mato a fazer interpreta辞o literal

das nomasjur王dicas, pols se assim o fbsse pode正a ser simplesmente subst九〇

ido por m各quinas, devendo aplicar a lei a cada cas〇 〇〇ncreto, confbme

preconiza Dwo東in, em sua "Teoria dos Princ王pios''.

No mesmo sentido, ainda que por outra via, a li車o do Procurador da

Rep心blica e mes廿e Daniel Samento:

"Em regra, a方ndc7mentafdo das decis∂es e'cやresentada con2o Je os

ji//gadores houvessem se balizado excl乙Isivan7ente por raciocz’#ios /o'gl-

co-/ormais. Nota-se ulna /orte inclinafdo dos tribunais a ocultafdo dcz
dimensdo retc5rica dcrs鋤as decis'∂es, mesmo em hipc5teses em q乙te o rec乙/rso a

tal tGcnica Ls'e evidencie nitiみn7ente. Osj祝'zes /end壱m, conscienten宅ente oll
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ndo, a esca77宅otear os､佃tores 7誘o dogmdticos dos sei/sjz//gamentos, como tJe

isto/osse z‘ndz’やensdvelpara legz’timd-los aos olhos dcz sociedade･ Conれ/do･ o

e/ez’zo czlcan?ado G z’nverso ao pretendz‘do, pois s.enやre qz,/e a/a/ndcmentafdo

dezx:a de reかatarfeh77ente as raz∂es da decisdojun’sdiciona/, esta torna-se

obsc乙/ra, inconか･olch;el e, por isto, ilegitimcz. ”

Do ponto de vista est丘tamente tecnico, a aplicabilidade da lei mais

ben組ca (Lei 9.714/98 ) tambさm e de罵ndida t紬to pelajuhspmd合ncia como

pela dou血na･

A posi9奮o do Procurador de Justiga de Sao Paulo, Dr. Mario de Ma-

galh5es Limongi, publicadano Boletim IBCcrim n° 65, de fevereiro de 1999,

n肴o di耗re desse entendimento:

"por mais邸/e seja revoltante que urn tr`がcantepossa camprir o己所a

pena gue ndo aprivativa de liberdade, oj訪o g q乙/e a /ei ndo d諦ingr,/e e Sendo

apena ndo岬perior a邸iaか･o anoJ, q坊alquer crime, e77i que ndo hcz/.c川iolきn-

cia oi/ grave c脇?eafcz, a substituz’?do Gpossz've/. Mas aqui ndo sepode dz‘zer

ta77わe'′77 g#e c壷gz.slag∂o mais d��&��fVﾒ��W&ﾖ友芳����6�FV��xｯ���F�2��&匁6漬

pais fr`沸cantes･ QL/em s'e der o f7~abalho de mamIsear osprocessos少/e fdo

instczi/rados, verz#card com/｡cilidade que a in aioria esn7 agadora das pesso-
as presas sdo pequenos Z7~断cantes que, a fodc} evz’dancia, ndo pode777 Ser

cやontados co77?o os gz,/e domz’J2am o c｡7n6rcio e a distrz’玩iz’fdo de si/bstc9nc/’as

薫襲務翳竃警驚竃驚
0 E. Superior Tribunal de Justiga, tamb5mja decidiu reiteradamente

nesse sentido,缶mando assim sua pos工gao:

那�ﾂ�F�kbﾂ陏ﾂﾈ�ｸｮﾘ奉��ｩ�餬hｬykﾉMYkf��ｶ���ｮﾖb�8黙Mh�ｸ�0
do CP, i痢′oみzz.ndo as penas restritivas de direz’tos em substit乙/if do a pena

privatz’va de liberdade, fenつczplz’cafdo retroatz’va, por ser maz’s benigna･ Re/e-

ridcr normapode Jer cやlicac7cz aos crz‘mes ccやitulados nos arts･ 12 e I 8, HJ, da

Lei n. a 6.368/76, sendo necessdrio para a rec乙′sa dcz concessdo do bene�6役

q�����FV6�6F��6Vｦ��6�&V��縋V蹤Vh6ﾖ襷�ﾖV蹤���ﾂ�6��W��ﾖR�F�2�6�IJ6W2��"ﾐ

款藷義姉露.ad%cn盤霊!t象.Rs善.諸z‘g., , ydz‘: e3�妨ﾉw��bﾆ篷�X�fYyV�Cs｠
1999).

Nao destoa a doutrina dessa posi碑o. Por todos, a posi車o de Dam各-

sio de Jesus:

"ocorre gue as penas alternatz.vas constz‘z���+ｨ,VVF�8,ｷ2�6��6柳��Cbﾐ

rias de natareza alternativa, ndo se relacionando com os regimes c7e

execu誇o. De modo gue ojuz.z Jem doz.s caminhos.. se z’型?∂epenaprz’vativa de

lz-berdadepor crime hediondo, z’ncide a Lez. 8･ 072･90,. fe a s己/bstituipor pena

alternatiγa, ndo Jef}la em regz’mes作echado, semi-aberto o乙I abert｡J. Nee,se
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｡ezalhe, a Lei de Crimes He｡J’ondos dz‘sc互7/ina a ’execu誇o ｡c}penaprivatz’va

de /z’ber｡cr｡e ', ndo Je relacionan｡o col77 ospress����7F�2�FR�3w�ﾇ｢�6�h�ﾖ��3v3tｧ�Rﾐ

nas alternativas ''.

Deve ser levado em conta ainda que o que pemeia a aplica鋳o da

pena 5 o principio da individualiza確o, adotada pelo C6digo Penal frances de

1810, uma vez ve描cado que, se por urn lado a pena absolutamente indeter-

minada deixava urn arb拒io excessivo ao julgador, da mesma fbma a pena

absolutamente deteminada impediria o seu ajustamento, pelo julgador, ao
免to e ao agente, diante da realidade ○○ncreta.

Conclui-se, pois, dizendo que o aplicador do Direito nao deve se es-

quecer que este, como ciencia social , 5 dinamico e deve ser confomado pela
evolu誇o social, nao se deixando levar pelo que L台nio Streck, citado por Ri-

cardo Schier, chama de Sz'm加ome de Abda/la.

Como narra o citado conto, nao devemos mos transfomar em meros
reprodutores do員Direito''dito por outros･ Da mesma fbma com○ 0 persona-

gem Abdula nao tinha consciencia do seupoder e do seupapel, os operadores
jur王dicos tambさm n肴o sabem de sua fbr8a e em sua grande mai〇五a pensam

que seupapel e apenas reproduzir o queきditado pelos outros, sobre血do pelos

que sao tidos como os detentores da fala, sem nada inovar, sempre esperando

pela profissao da verdade por outros.

Participemos, sim, da cria9肴o do verdadeiro Direito, tendo sempre

como ponto de partida os princ王pios maiores infomadores da Constitui確o,

entendida esta nao em seu sentido literal e estatico, mas como uma Carta vin○

○ulante, ○○mpromiss6正, dirigente, const血ida como urn sistema abe正o de

regras e principios.



NARCOTRAFIC〇 〇 0 GRANDE MAL DA

SOCIEDADE MODERNA

CLAUDIA VALBRIA BASTOS FERNANDBS

.hlz'za Federal do Rio de Janez‘ro

Com a evolu確o, a sociedade, obviamente, vein sofrendo grandes

mod詭cag6es, umas positivas e outras negativas.

Dentre os aspectos negativos, urge chamar a aten8ao para o com6rcio

de ento坤ecentes, que vein a廿aindo, paulatinamente, urn n心mero de adeptos

cada vez maior, consequentemente, aumentando a violencia e a criminalida-

de, inclusive com o aparecimento de substancias de maior potencial ofensivo.

Frise-se que, os paises da Am証ca do Sul, so宜em maior innuencia,

principalmente o Brasil, dada a sua extensao e posi確o territorial, ja que os

maiores produtores de ○○caina s肴o a Bolivia e o Pem, sendo que a Col6mbia,

al6m de tanb6m produzir, 6 a maior responsivel pelo refino G)asta de coca e

depois o cloridrato de cocaina)･ Por ou廿o 1ado, dos pa王ses ○○nsumidores, o

maior deles sao os EE.UU. , os daEuropa Ocidental e o Japao, emrazao da es-
trutura e○○n6mica dos mesmos.

Evidentemente, varios fatores contribuem para o incremento dessa

atividade il王cita, ○○mo por exemplo,患tores sociais, e○○n6mi○○s, politicos e

juddi○○s.

Den廿e os患tores s○○iais, as pesquisas apontam que, o desemprego, a

fadiga, o estresse, a depressをo, a ansiedade, a falta de amor sao as causas mais

宣equentes de envolvimento dos indiv王duos, desestabilizados em○○ionalmen-

te, no mundo dos t6xicos, seja como usuarios ou como comerciantes.

Aliado aos fatores sociais, nao e menos certo que, por ser o narcotra-
fico uma atividade altamente lucrativa, facil e rapida2 o aspecto econ6mico

vein exercendo uma fb虹e inHu合ncia no sentido de atrair pessoas a integrarem

tal ○○mercio il王cito.

0 trafico de ento呼ecentes se tomou mais lucrativo do que o mercado

intemacional de peせるleo e, dentre as atividades ilicitas, s叫〕erou 0 〇〇n仕aban-

do de amas.

A titulo ilustrativo, urn kilograma de sulfato de cocaina ou pasta basi-

ca, que na Bolivia ou no Pem custa em tomo de 5･000 d6lares, ao chegar na

Colombia, jd vale cerca de 15.000 d61ares. A cocaina extraida desse kilogra-
ma, vendida aos comerciante, pode valer nos EB･UU･ en廿e 40･000 a 60･000

d6lares.

Bn廿etanto, antes de chegar ao consumidor宜nal, a ○○caina passa por

urn processo de adultera確o, nela se misturando lactose, anfetaminas, 1eite em

p6, talco et〇･,粛zend〇 com que o produto destinado a〇 〇〇nsumo possua ape-

nas 12 a 15% de 〇〇〇a王nap皿a･
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Dai que, aquele kilograma, onginanamente ○○mercializado a 5.000

d6lares, temina valendo entre 200.000 a 500.000 d61ares, tomandom, assim,
extremamente atraente esse tipo de atividade ilicita, nao obstante os riscos

dela decoHentes.

Qu孤to aos aspectos politicos, dois鬼tores vein send〇 〇〇nsiderados

como responsaveis pelo aumento de tal atividade, ao menos no tocante aos

paises sul-americanos. 0 primeiro 5 o desprestigio do Govemo, que vein per-
dendo a credibilidade e o dominio sobre a popula確o, por nao cumpnr a sua

fun辞o social ou cunpri-1a de modo precario e por nao conseguir conter a

onda de criminalidade, inclusive com o envolvimento de autoridades ou de

pessoas do alto escalao.

0 segundo, 6 a forte influencia que os EE.UU. vein exercendo sobre
aqueles paises, pois, de maneira t細ca, ao mesmo tempo em que eles conse-

guem fazer acreditar que estao ajudando a erradicar o narcotr猫co, apoiando

as opera96es para combats-lo, atraves da sua ag合ncia de ○○mbate, o DBA, ga-

nhando, assim, maior reconhecimento politico, como por exemplo,

recentemente, ocorreu na Opera確o Col6mbia , comegam, estrategicamente,

a cogitar do estabelecimento de bases militares americanas na Amaz6nia.

Desta foma, politicamente, ate que ponto vai o interesse norte-ame-
ricano? Ser各que realmente os EE.UU･ desejam ajudar ou sera que, ao

contrario, 1hes 6 favoravel que o combate ao narcotrafico saia completamente

do dominio do Govemo dos paises sul-americanos, principalmente do Brasil,

para que eles, na qualidade de maior pot合ncia mundial, possam inteⅣir, en-

tretanto, negociando a Ama乙6nia?

Devemos pensar sobre o assunto.

Por derradeiro, no que tange aos fatoresjuridicos, a legisla車o patria,

a meu ver, se afigura extremamente ben6vola, de modo que nao faz temer,

como deveria, aqueles que se envolvem nessa atividade il王cita.

Por exemplo, a pena minima aplicada a○ Crime de tr組co (a誼go 12

da lei 6.368/76) 5 de apenas 3 (tres) anos e, ojulgador nao podera ir muito

al6m da mesma em se tratando de urn r6uprimario, inclusive mos casos de tra-

fico intemacional, aos quais ser各aplicada a causa de aumento de pena do

artigo 18, inciso I daLei de T6xicos, que 6 de 1/3.

Noutro giro, ap6s o cumprimento de 2/3 da pena, em regra geral, sera
aplicad○ 0 bene貿cio da liberdade condicional, restando, assim, solto, aquele

individuo condenado por tr組co de ento呼ecentes, que言nevitavelmente, vol-

tar各a criminalidade, considerando o estado falimentar em que se encontra o

nosso sistema penitenci各rio.

Portanto, n5o adianta o Congresso Nacional pensar em aumentar tao
somente a pena maxima dos crimes de trafico de entorpecentes, mas sim, a

pena minima, acabando com os bene貿cios legais, a exemplo da liberdade
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condicional, de m餌eira que, o condenad○ ○umpra o total da pena aplicada

preso e em regime integralmente fechado (este心ltimo confomeja ocorre, por

forga do artigo 2°, par各grafo 1° da Lei 8.072/90).

Outra quest肴o 5, data vem‘a do entendimentos em contrario, por6m

minoritdrios, nをo ha de se aplicar o regime das penas altemativas (artigo 44

do C6digo Penal), ou seja, a substifuigao da pena privativa de liberdade pela

筆露盤霊詰嵩諾慧窪謹幕券r蒜恕慧葦
citado, 6 integralmente fechado, devendo prevalecer, neste caso, a legisl.a確o

especial e蕗o a geraL

Tamb6m, deve-se aumentar a idade para宜ns de aplica9ao da lei pe-

nal. Nao 6 concebivel, mos dias de hoje, que urn adolescente de 16 anos possa
votar e nao possa ser criminalmente processado, fazendo, consequentemente,

que os criminosos cadavezmais se utilizem de menores de 18 anos n〇 〇〇mさr-

cio de ento坤ecentes･

Obviamente, que nenhuma dessas modiflca96es adiantar各se nao

houver uma reformula確o radical em nosso sistema penitenci各rio, haja vista

que, vein ocoⅢendo que os presos, na sua grande maioria, saem pior do que

entraram, isto 6, a正nalidade da pena, que 5 a ressocializa確o do indiv王duo,

iiao vein sendo atingida, ate porque eles 1えpermanecem ociosos, gozando de

privil5gios, normalmente indevidos, lhes permitindo pensar nao como me-
1horar de vida e se reintegrarem na sociedade, mas como voltar o mais rapido

a criminalidade.

Dai que, os pres王dios deveriam ser desl○○ados dos cen廿os皿banos,

c五and○○se col6nias ag正colas, onde todos os presos deveham prestar seⅣi9os

para, inclusive,丘nanciarem a sua estadia, sem que o tempo de廿abalho fbsse

○○mputado n○ ○umprimento da pena.

Assim sendo, a eⅡadica9ゑo do narco廿組○○ e da chminalidade em

geral 6 un trabalho serio, arduo, lento, mas gratificante, que demanda a cola-
bora車o de todos os indiv王duos言ndistinta e imediatamente, comegando

den廿o de nossas casas, a宜m de que, pelo memos as proximas gera96es pos-

s狐viver num mundo melhor.
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Entende-se por sistema todo conjunto ham6nico, ordenado e unita-
rio de elementos reunidos em tomo de皿conceito允皿damental ｡u

ag山inante･ 0 sistemaju正dico comp6e-se de elementos aglutinados em tomo

de urn conceito fundamental. Trata-se do conjunto de principios e regras em

tomo de un conceito fundamental. Inserido no mesmo, gravitam subsistemas

erigidos a pa正r de seus propnos conceitos aglu古nantes, interessand○○nos o

(sub)sistema constitucional tributario brasileiro.

Tさrcio Sampaio FeⅡaz Juniomos ensina que "･･･ 0 conceito de orde-

namento G印eraciona/mente z’mportantepara a dogmdtz.ca,. nele se I.ncluel77

elementos nomativos /czs norma阜) gue s'do os princz2?ais', e ndo-normativos

傭ni印es, crite’rios classz7?cat6rios, pre∂mbnlos etcJ; Jua esか�GW&��&WfVﾆ�

regras de vdrios ZzPos,. no c7z’rez’to contempordneo, a dogmdtz’ca tende a vG-lo

como u77 coJi/’unto s,z‘証emdtico.’quem fz/cr em ordenamento pensa logo em

sistema･ r｡l sistema fern cardter dz‘n∂mz‘co rKe/5'e7cJ e, em aposz’誇o ao estdti-

co, ccやta as��&ﾖ�2�FV�*薬�FR�2����&�6W76��FR�6�ｧｨ�cs���G&�訝�&ﾖ�vF�

0 sistema e apenas uma fbmatecnica de conceber os ordenamentos,

que sao urn dado social. A dogmatica capta o ordenamento, este complexo de
elementos nomativos e nao-nomativos e de relag6es entre eles, de forma sis-
tem各tica para atender as exigencias da decidibilidade de conflitos.

A concep確o do ordenamento como sistema 6 consentanea com o

aparecimento do Estado modemo e o desenvolvimento do capitalism〇･ Bsta

dinamica tern a vcr com o fen6meno da positiva車o, ou seja, a institucionali-

za碑o da. mutabilidade do direito."

Tal no確o, no entanto, nao 5 estreme de diividas. Norberto Bobbio (z’n

reoria dell'Ordenamento Gz’己fridico, p. 76) outorga varias acepg5es, como

co車unto das nomas derivadas de ce血os principios gerais; ordenamento, por

pr○○esso indutivo, de conceitos e c工assi丘ca96es gerais sacados a pa正r do

conte心do das nomas; e como phnc王pio de relacionamento de compatibilida-

de en廿e as nomas.
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Tem-se, ainda, a defmi確o de Ter各n, donde sistema aparece como urn

co垂unt○ ○rdenado de elementos seg皿do urn ponto de vista unit誼〇･ E tal no-

確o 6 extremamente importante, na medida em que a solu確o de controv6rsias

somente sera poss王vel a partir da considera碑o sistematica dos elementos nor-

mativos aplic各veis a questao. Toda e qualquer noma legal deve ser

inteやretada e aplicada em hamonia com o sistema ○○mo urn todo, s止bordi-

nando seu alcance e eficacia aos principios vetores desse pr6prio sistema, nao

se podendo considerar urn comando legal de modo isolado do contexto siste-

matico em que se encontra･

Para a composi誇o de urn sistema deve-se hierarquizar seus elemen-

tos, separanqo-se as diferentes especies de nomas (principios e regras,
segundo ensin餌ento de Canotimo), para nelas reconhecer ade叩adamente

suas fung6es sistematicas.

A tentativa do reconhecimento coerente e ham6nico da composi車o

de diversos elementos em urn todo unitario, integrado em uma realidade mai-

or, se denomina sistema.

Sob tal prisma, toma-se indiscut王vel que a constitui確o brasileira 5

urn sistema, ou seja, conjunto ordenado e sistematico de nomas, construido
em tomo de principios coerentes e ham6nicos, em fun確o de objetivos soci-

almente consagrados, como advertiu Jos6 Arthur Lima Gongalves.

Retomando ao subsistema constitucional tributario, ve-se que o mes-
moさfbmado pelos principios e regras const血cionais que regem o exercicio

da tributa車o, ou seja, a fun確o estatal arrecadat6ria a t綿ulo de tributo, que

com o todo se co垂uga, dele ex血aindo seus血ndamentos e condi96es de exis-

tencia. E o conjunto ordenado das nomas constitucionais que tratam da
mat6ria tributaria.

Deve-se conhecer o sistema tributario constitucional brasileiro, res-
saltando que os elementos integrantes de urn sistema nao lhe constituem o

todo mediante sua soma, mas, desempenham血n96es c○○rdenadas, uns em

fun確o dos outros e todos hamonicamente, em fun確o do todo (sistema)･

Portanto, nao 5 correto pretender conhecer o subsistema tributario,

｡u qualquer outro, por partes, sem a devida compreensao de sua matriz cons-

titucional, sua sistematica, pmclplos gerais, caracteres essenciais etc. Cada

sistemaさuma individualidade. E o sistema nomativo parcial aparece sempre

pro血ndamente comprometido com o sistema励･ndamental, com o tod〇･

Ainda impende relevar que譲o脆, necessariamente, identidade en廿e

sistema ○○nsti血cional tribut㌫io e sistema t正but㌫io, sendo este somente o

conjunto de tributos existentes em urn estado.

0 sistema constitucional tributdrio oferece o quadro geral informa-

dor das atividades tributarias, ao mesmo tempo que a coloca確o essencial das

posi96es, demarca96es e limites den廿o dos quais e segund○ ○s quais se desen-
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volve o exercicio da tributa確o, explicitando os direitos e deveres tanto do po-

der thbutante com○ ○s do conthbuinte.

Da le血ra dos diplomas consti血cionais de ordena96es ○○mparadas,

ve-se que caractehstica comum a quase todas e a elasticidade. Nesses siste-
mas, o legislador ordinario pode agir em anpla esfera de liberdade, dispondo

dos instrumentos tribut壷os da foma como mdhor lhe aprouver. Adapta-se

as necessidades circunstanciais ou as solicita96es de mutag6es sociais e eco-

n6micas de foma mais ampla e livre. Conhece, quando muito alguns

reduzidos e tenues limites a sua compet合ncia tributaria, dai advindo a aduzida

elasticidade.

Configura-se como o oposto da rigidez. Enquanto aquela 6 peculiar a

maioria dos sistemas constitucionais tributarios, esta 5 t王pica do sistema bra-

sileiro. A Carta Magma foi detalhista, particularizada e abundante, nao
deixando margem juridica para grandes desenvolvimentos e integrag5o pelo

legislador ordinario e, memos ainda, por costumes ou outras formas.

Aqueles diplomas ○○nsti血cionais que simplesmente魚9am ligeiras

afmmag6es de alguns principios fundamentais referentes a tributa確o ou as

garantias individuais em mat6ria tributaria, na raz肴o inversa de sua intensida-

de e extens5o, estarao outorgando a lei a competencia para delinear o sistema

tribut各rio.

De modo inverso, a mat5ria tribut各ria 6 exaustivamente tratada pela

nossa Constitui確o, sendo o sistema tributario todo moldado pelo pr6prio

consti廿linte.

Assim, os sistemas constitucionais tribut証os podem ser classifica-

dos, de modo geral, em simples e complexos, caso delimitem urn ou dois

p丘ncipios血ndamentais a orientar a a9肴o 1egislativa dos t丘butos, ou se des-

dobrem na coloca確o de m心ltiplos e variados principios, contendo diretrizes

vinculantes para o legislador ordinario, al6m de impor medidas de garantia e

prote確o aos contribuintes.

Principios relativos ao subsistema constitucional tributdri｡.

Principio jur王dicoさum enunciado 16gico, implicit○ ○u expl王cito, que,

por sua grande generalidade, ocupa posi確o de preeminencia mos vastos qua-

drantes do Direito, vinculando o entendimento e a aplica辞o das nomas

ju正dicas que ○○m ele se conectam.

No esc61io de Celso Ant6nio Bandeira de Mello, principio e manda置

mento nuclear de urn sistema, verdadeiro alicerce dele, disposi確o

fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-1hes o espirito

e servindo de crit6rio para sua exata compreensao e inteligencia.

Os principios juridicos constituem a base da ordena確o juridica atu-

am　○○mo vetores para solu96es inte卿retativas e, os consti血cionais,
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compelem o juhsta a direcionar seu仕abalho para as idさias-ma正zes ○○ntidas

na Lei Suprema.

0 jurista deve ordenar as nomas ○○nsti巾cionais em gmpos de血n-

damenta車o unitaria, fomando sistemas e subsistemas, como o tributario,

preconizando o emprego preferencial do m6todo exeg6tico諒temdtico, com

o que o int5rprete 6 conduzido aos patamares dos principiosjuridico-constitu-

clonais, que, mais do que simples regras de comando, sao vetores de todo o

conjunto mandamental, de modo a operar como verdadeiro crit6rio do estrei-

to signi正cado do sistema como urn todo e de cada qual das suas pa直es･ E

tamb6m as propnas nomas constitucionais, toda vez que denotem pluralida-

de de sentidos, devem ser inte甲retadas e aplicadas de modo consonante aos

phncipios da Lei Maior.

0 principio constitucional funciona como diretriz do sistema juridi-

CO.

Nossa Consti血i確o 5 da categoria das r王gidas, o que significa dizer

que para sua altera確o ha urn procedimento mais solene e complexo do que o

exigido para a elabora確o das leis ordinarias. 0 sistema nacional, o sistema

federal, os sistemas estaduais e os sistemas municipais estao racionalmente

deteminados na Carta Magna brasileira, que consagra a Federa鋳o; o voto di-

reto, secreto, universal eperi6dico; a separa確o dos Poderes e os direitos e ga-

rantias individuais (art. 60, § 4°, I a IV), como clausulas p6treas, intang王veis

pelo consti血inte dehvado.

A caracteristica da rigidez do sistema constitucional tributario brasi-

1eiro se erlge em p正nc王pi〇 〇〇nst九〇ional implicito, que deve se inscrever ao

lado dos demais phnc王pios const九〇ionais正b血壷ios.

A rigidez do sistema brasileiro nao foi intencional, mas resultou da

preocupa確o do constituinte em assegurar a autonomia das entidades federa-

das e municfpios, assim como garantir clima de hamonia, es廿eme de

○○nHitos, o叩e o con血ziu a cuidados superlativos, na disciplina quase exa-

ustiva de toda atividade tribut各ria.

Ainda, observa-se que o principio implicito nao difere sen肴o fomal-

mente do expresso. Tern ambos o mesmo gra_u de positividade. Principios

impl王citos sao aqueles que nao estao traduzidos em construg6es literais ex-

pressas do texto nomativ〇･ Na verdade, toda noma juridica encon血a-se

impl王cita, resultando de processo intelectual de apreensao do significado dos

s王mbolos lingtiisticos utilizados pelo ve王culo de comunica辞o nomativa (lei,

decreto etc)･ A noma壷o se ○○n食事nde em s王mbolos ling揖sticos. Ela 5 sem-

pre implfcita.

N肴o ha, por conseguinte, que se cogitar em hierarquia entre principi-

os expl王citos e implicitos, a exce誇o do posicionamento do professor Paulo de

Ba調os CaⅣalho que entende que o principio da ce正eza do direito se sobrep6e

aos demais, para o qual trabalham todos os outros, almejando realiza-1o.



ReviSta da EA44RF - volume fv 57

pR即c+'pros GERA｣s

Confomeja afmmado, os principios sao as linhas mestras, as diretri-

zes magnas do sistemaju互di〇〇･

No Brasil, os principios mais importantes s5o os da Federa車o (foma

de Estado) e da Rep心blica (foma de Govemo).

Exsurge a Federa確o como a associa確o de Estados para foma9ao de

novo巳stado (o危deral) com repa正9肴〇五gida de a正butos da soberania en廿e

eles.

Caracteriza-se modemamente o regime republicano pela triparti確o

do exercicio do poder e pela pe五〇dicidade dos mandatos pol誼○○s, com con-

seqtientes responsabilidades dos mandatarios. A血almente tal disposi確o en〇

〇〇n廿a-se prevista no a正go 60, § 40,I,工工e Ill da CF, con宜gurando-se as

chamadas clausulas p6treas, vedando que os mesmos sejam objeto de delibe-

ra確o proposta de emenda tendente a abolir a Federa確o ou a Rep心blica･

No que toca a tais principios nossa Constitui確o 6 rigidissima. Nao ha

possibilidade de ser ela alterada quarto a essas mat5rias, nem mesmo por
meio de emendas. S6 o poder constituinte originario pode minimiza-los ou

aboli-los.

A autonomia dos Municipios esta na base do principio republicano e
comparece como urn dos mais impo正ante phnc王pios do nosso direito p心blico

(na hierarquia valorativa-positiva dos phnc王pios, tal como proposta pelo jus-

fil6sofo Manuel Terin imediatamente abaixo dos basilares principios discuti-
dos).

Posta a autonomia m皿icipal como phnc王pio cons心血cional dos mais

eminentes - ao lado da fb皿a republicana representativa e da independencia e

hamonia dos poderes - protegido pela mais drastica das sang5es institucio-
nalmente previstas (a interven辞o feder.al), 5, no Brasil, ingrediente necessa-

rio e insito na propna rep廿blica; 6 decorrencia imediata e indissociavel do

principio republican〇 ･

Preconizada por Arist6teles e fomulada por Montesquieu, ha tam-
b6m o ditame da tripartigao de fun96es do Poder, uno e indissoldvel,

afmmando que a atividade administrativa ha de ser precedida pela legislativa

e nesta encon壮a o prdp五〇 guia, o pr6p五〇血ndamento e o prdp五〇 limite･ Por

variadas raz5es podem ocorrer na aplica確o do direito dissidios, contendas,

lit王gios entre as pessoas, ou entre 6rgaos do estado e elas; dai outra atividade

do estado destinada a resolver as controv6rsias que surgem no tocante a apli-

ca確o das nomas gerais e que se denomina atividade jurisdicional. A teoria

da divis5o do poder acrescenta que tamb6m para esta atividade hao de ser ins-

tituidos 6rgaos distintos seja dos legislativos, seja dos administrativos.

Assim, ha tres grupos distintos de 6rgaos: os que editam somente nomas ge-
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rais, os que apenas tomam medidas ○○ncretas mos limites廿a9ados pelos

pnmeiros e os que, no caso de controv5rsia, decidem da conformidade ou nao
de cada ato particular em rela確o as nomas gerais, sejam os atos praticados

por indiv工duos ou por autoridades担blicas.

Quem faz a lei nao a aplica. os que a aplicam nao a fazem

De modo geral, todas as atribuig6es do Presidente da Rep心blica po-

dem ser classi丘cadas em pol王ticas e adminis廿ativas, juridicamente discemi-

veis pela circunst含ncia das primeiras serem　血n96es imediatamente

in宜aconst五〇ionais e as segundas如n96es in宜alegais･

N,ao ha prerrogativas majestaticas. 0 chefe do Executivo n5o manda
no povo. E, pelo contrario, seu mandatario, para obedecer as leis.

As atribuig5es administrativas tamb5m devem ser exercidas na for-

ma ou confome a lei, nao podendo, o Chefe do Executivo, adentrar seara de
competencia alheia a sua.

Quanto aos mandatarios investidos de fun確o legislativa, a responsa-

bilidade ser各politica e disciplinar･

0 Presidente tern a dire確o politica do Poder Executivo. Na dire確o

administrativa, 6 auriliado pelos Ministros de Estado, que respondem pelos
seus pr6prios atos epelos chmes conexos com○ ○s do Presidente･ Bxerce, ain-

da, controle fmanceiro pdblico, ou seja, o conjunto de medidas de natureza

正scalizat6ria, exercidas sobre o movimento de dinheiros e bens valiosos, de

natureza econ6mica, manejados por administradores pdblicos, debaixo da re-

lagao de administra鋳o.

Na administra車o o clever e a fmalidade sao predominantes, no dom王-

nio, a vontade. A administra商o 5 a atividade do que nao 6 senhor absoluto. A

prote鋳o dos bens e dinheiros publicos 6 estabelecida, em primeiro lugar,

contra o pr6prio administrador pdblico, mos temos da equa確o da rela確o de

administra確o.

Coro略rio, tambさm, do p正nc王pio republicano, exsurge a isonomia,

○○mo princ王pi〇億ndamental, imediatamente daquele decoⅡente; e a igualda-

de diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestag6e,s

do poder, quer廿a血zidas em nomas, quer expressas em atos concretos. E

verdadeiro direito pdblico subjetivo a tratamento igual, de todos os cidad肴os,

pelo Estado.

A lei deve serimpessoal; geral quando apanhauma classe de s可eitos.

Ha intima e indissoci各vel rela確o entre legalidade e isonomia･ Esta se assegu-

ra por meio daquela. A leiさinstmmento de isonomia.

A igualdade 6 diante do Estado, em todas as suas manifestag5es.

:§tua:]a霊.d龍eprrajn霊±:acb°anssetfd黒�C柳�H�ｳb�5�頽��驃ﾈｽ觜�ﾐo霊器as諾itc°�~ﾃｦ討�6VF6Y~ﾃ｢��ﾖ�蹣~ﾀ
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a pr6pria fun碑o legislativa, que 6 a mais nobre, alta e ampla de quantas fun-

亨6es o povo, republicanamente, decidiu criar･

Onde ha lei escrita, nao pode haver arbitrio. A igualdade surge como
afima辞o do cidadao contra o estado.

A titularidade da resp乙/blz.ca pertence ao povo, no regime republica-

no representativo, por n6s adotad〇･ A cidadania coⅡesponde a um罵ixe de

privil6gios, decorrentes da condigao da titularidade da coisa p心blica･ Assim, a

plen血de de tal principio, em mate丘a de direito p心blico, assume radical uni-

versalidade quando se trata de mat6ria constitucional (defmi鋳o das liberda-

des pdblicas e organiza確o do poder a vista de sua promo碑o e protegao,

mediante organiza確o estatal).

Ressalte-se que o fim e nao a vontade domina todas as fomas de ad-

ministragao. Esse 6 o contexto no qual se ha de entender as condi96es que es-

tabelecem 0 ○lima que pemite屯Iar-se em segⅢan9ajur王dica･

0 quadro const血cional que adota os padr6es d〇 〇〇nst血cionalismo

e principalmente a ado9肴o de inst血i96es republicanasブem i血meros estados,

cria urn sistema absolutamente in○○mpativel com a su呼resa. Heinz Paulick,

mostra como a previsibilidade da a確o estatal 6 conseqtiencia do’prestigio da

seguran9a juridica.

Os direitos節ndamentais dirigem-se con廿a o estado e como seus li-

mites, s6 serao verdadeiros quando se apliquem contra a vontade do estado.

Por forga do principio republicano, o conseutimento dos govemados

e a base da legitimidade da a車o estatal.

0 direito e por excel合ncia instmmento de seguran9a･ Eleさque asse-

gura a govemantes e govemados os recipr〇〇〇s direitos e deveres, tomando

viavel a vida em sociedade, apta ao alcance do desenvolvimento.

Dentre os principios gerais aplicまveis a mat5ria thbutaria, temos:

Prz.ncz'pio dcz certeza do direito.. Trata-se, na verdade, de urn sobre-

principio que est各acima de todos os primados e rege toda e qualquer por車o

da ordemjur王dica. A ce血eza do direito e algo que se s血a na pr6pria rai乙do

clever-ser, 5 insita ao de6ntico, sendo incompativel imagina-1o gem determi-

na9肴o espec縦ca･

0 principio da certezajuridica 6 implicito, mas todas as magnas dire-

trizes do ordenamento operam no sentido de realiza-lo.

Princz2?io da s'eguran?ajαrz'dica: Nao se confunde com o canone da

ce轟eza do direito, a正buto essencial, sem o que n肴o se produ乙enunciado nor-

mativo com sentido de6ntico; a segurangajuridica 5 decorrente de fatores sis-

temicos que utilizam o primeiro de modo racional e objetivo, mas dirigido a

implanta確o de urn valor espec窺co, qual seja o de coordenar o fluxo das inte-
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ra96es inter-humanas, no sentido de propagar no seio da comunidade social o

sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jur王dicos da regula確o da

conduta.

Princ互フio cねigrfaldczde.. Esta contido na fomula確o expressa do art:.

5°, I, da Constitui申o. Seu destinatまrio 6 o legislador, ou seja, os 6rgaos da ati-

vidade legislativa e todos aqueles que expedirem nomas dotadas dejuridici-
dade.

Princz’pio dcz legaliddde.. Tamb5m expl王cito em nosso sistema - art.

5°, 1L dita que ningu6m ser各obrigado a fazer ou deixar de fazer alguna coisa

sen肴o em vir血de de lei･ E血nde sua in且uenciaportodas as provincias do dire-

ito positivo brasileiro, nao sendo possivel pensar no surgimento de direitos

subjedvos e de deveres correlatos sem que a lei os estipule.

ai c ang anpdr.Z’".C霊i霊i?o" :’霊qeu篭器Z‘,V諾霊蕊;J.詮rie霊];s en:°c8葦ユ話語
comando do artigo 5°, XXXVI. Visa a realiza確o do primado da segurangaju-

ridica e, consequentemente, a certeza do direito.

Princを7io dcz unit/ersalidade dejun’s'di坤o.. esta gravado na reda誇o

do artigo 50, XXXV da CF, pelo qual a lei n各o excluira da aprecia車o do Po一

霊rB,:ads善業豊a°:b諾[藷:ad詰��)~ﾇG(�ｶｧW9;ﾉX挨�C.諾器ofu｡nn9±:°ojqu霊stde霊��ｶ�頏
d肴o para fazer coisa julgada, ou seja, outorgar a de魚nitividade.

Princ蜜io que consagra o direito de anやIa de/efa e o devido proces-

so legal.. 0 devido processo legal 5 instrumento basico para preservar direitos

e assegurar garantias, tomand〇 〇〇ncreta a busca da血telajurisdicional ou a

manifesta確o derradeira do Poder Pdblico, em problemas de cunho adminis-

trativo.

Est各previsto no artigo 50, inciso LV da Lei Maior.

Princzz)io dc涌onomz’a dczs pessoas constitucionais'.. D eflui do princ子-

pio da Federa誇o e da autonomia dos Munic王pios. Federa確o 6 autonomia re-

ciproca da Uniao e dos Estados sob a 5gide da Constituigao. Nao ha
superioridade entre as unidades federadas, assim como entre elas e a pessoa

Uniao. Cada qual desfruta de autonomia legislativa, administrativa ejudicia-
na, ngorosamente ce虹i宜cadas no text〇 〇〇nsti血cional.

Assim, nutrido pela conjuga確o do principio federativo e do que con-

嵩a: ca諾i器nTi?nci語:1 ; o震霊vr?o oinreevci諾nvhee|c葦ee:teoaf|a誌ocnoo書謹
trし血vel ce轟eza no contexto juhdi○○ brasileiro.

Prz’ncを7io que cz�&ﾖ����F�&V友��FR��&��&坊F4ｦFR粐�也67&友��踉��'F没��X�ｲﾀ

ⅩⅩ1工e XX工V da CF, assegura o direito de prophedade, salvo 0 〇aso de desa-
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propria確o por necessidade ou utilidade p心blica ou por interesse social, medi-

ante pr6via e justa indeniza車o em dinheiro.

Prz’ncを7io c7cz /iberdczde deかabalho.. Art. 5°, XIⅡ: E livre o exerc王cio

de qualquer trabalho, o慮cio ou profissao, atendidas as qualiflcag5es pro丘ssi-

onals que a lei estabelecer.

Princz�愉4���&W8�ﾊV�����F�&V友��FW�WF謀v����&Wf�7F��踉��'F没��X�ｲﾂ�匁ﾐ

ciso XXXIV da CF, 5 das mais lidimas prerrogativas de urn Estado de Direito,

podendo ser exercido por qualquer do povo.

Princz2?io da s`即remacia do interessep勃Iico ao dopartic己/lar: Dire-

正z impl王cita, exalta a s丁やerioridade dos interesses coletivos sobre os do indi-

v工duo, sendo urn dos postulados essenciais para a compreensao do regime

jur王dic○○adminis廿ativo.

Princz'pio dd indi岬onibilidczde dos interessesp荻licos.. Tamb5m im-

plicito, foma com ele as duas grandes colunas do Direito Administrativo,
significa que o titular do 6rg奮o administrativo incumbido de representar c!s

interesses piiblicos nao tern poder de disposi辞o, havendo de geri-los na mats

es仕eita confbmidade do que prece血a a lei.

Princ砂’o da /a/stifa.. significa que a tributa確o deve almejar o alcan-

ce de Justi亨a SociaL

FR洲CZ'HOS CONSHTUCIONA｣S T妃IB UT五及JOS

A15m dos principios gerais, o exercicio do poder tributario no Brasil,

se achajungido por uma s5rie de outros principios, especialmente dirigidas a

este setor. S5o na maioria explicitos e tern acatamento obrigat6rio pela legis-

1agao in宜aconstitucional.

Princz'pio dd esかita /egalidade.. Para o direito tribu亀rio o imperativo

da legalidade ganha fei確o mais severa pela expressa dic確o do artigo 150, I

da CF･ Signi宜ca que qualquer das pessoas pol壬ticas de direito const血cional

intemo somente poder各instituir tributos mediante a expedi鋳o de lei, estabe-

1ecendo a necessidade de que a lei adventicia血aga no seu bqj○ ○s elementos

descritores do fato jurfdico e os dados prescritores da rela確o obrigacional.

A Constifui確o outorgou com exclusividade ao legislador, em toda e

qualquer mat5ria, competencia para criar, mod描icar e extinguir direitos.

Noma inaugural editada pelo Executivo, fora das exceg5es constitu-

cionalmente previstas, 5 inexistente.

0 mesmo ocorre com a mat5ria tributaria, onde somente o legislativo

pode produzir leis.

Restrig6es a legalidade nao se compadecem com nosso sistema cons-
titucional encimado pelo amplo enunciado do artigo 1° da CF. Exceg5es as
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exigencias do sistema nao podem decorrer de intexpreta9ao administrativa, e

nem mesmo legal.

Nao ha competencia tributaria a margem da legalidade, sob pena de
ofensa ao magno principio da chamada separa確o de Poderes.

No exercicio da fun確o regulamentar, o Executivo n肴o pode inovar

de forma inaugural a ordemjuridica. Atua no plano infralegal nao tendo com-

petencia para criar, modificar ou extinguir direitos. N肴o 6 possivel na nossa

ordena9肴o, os chamados regulamentos aut6nomos.

Regulamentos s肴o o exercicio de atividade administrativa e n肴o le-

gislativa. 0 mesm○ ○coHe com as po正arias, instm96es ministeriais (expedi-

das pelos Minis血os de Estado).

Tamb6m nao devem ser utilizadas medidas provis6rias para dispor

sobre mat5ria tributaria, sob pena de afronta ao princ王pio da triparti確o das

fung5es do poder, verdadeiro canone do Principio Republicano.

Apesar deja ter o Egr5gio Supremo Tribunal Federal, por ocasiao do

julgamento do Recurso呂xtraordin㌫io no 146.733-SP, se mani罵stado no sen-

tido da possibilidade de cria確o ou majora確o de tributos mediante medida

provis誼a, desde que conve正da em lei na fbma e prazo previstos no a正go

62 da CF/88, ouso, ○○m a devida venia, dis○○rdar de tal posicionamento.

Como cedigo, de acordo com a ordena確o constitucional vigente, os

tributos, de modo geral, some血e podem ser chados ou alterados mediante lei

complementar (nas hipdteses dos a轟igos 148 e 154, I da CF); lei ordin㌫ia;

decreto-1egislativo que ratifica tratado intemacional, a teor do artigo 49, inci-

so I da Lei Maior ou, ainda, decret○○1egislativo que rat沌ca conv合nio sobre

ICMS celebrado entre os Estados, al6m das exceg6es previstas na propna
Carta Magma acerca da altera車o de al王quotas referentes a tributos determina-

dos.

Demais instrumentos infralegais s5o precdrios e inaptos a modifica-

確o da ordem juridica tributaria.

Vivemos urn periodo em que, infelizmente, o "Estado Democratico
de Direito" cinge-se auma expressをo estampadano artigo 1°. da Lei Maior. A

instabilidade impera, atrav5s de uma legislagao, se 6 que assim pode ser cha-

mada, c可a base repousa nag indigitadas medidas provisdrias.

Esta mais do que na hora de findar tal situa申o. Medidas Provis6rias

somente podem ser adotadas em casos de relev∂ncia e a/7gencia, devendo ser,

expressamente, converticねs em lei, no pra乙o de 30 dz.as.

Corroborando tais assertivas, trago a baila as lig5es de Sidney Souza

Cruz (in Revista de Direito rn’butdrio n° 54, ano 14, outubro/dezembro de

1990, Ed･ Revista dos Tribunais Ltda., Sao Paulo, pp. 23/34), in verbis'..
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"1. 0 art. 5°, 11, da CF, consagra o Principio da Legalidade quando

preceitua: Ningu6m esta obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma colsa se-
n肴o em vi正ude de lei''.

No art. 150 da Carta Mみgna, constata二se o Princz'pio da Legalidczde

giian｡o ｡z‘z.. "E vedado exz‘gir oz,/ a乙/menta所rz’buto sem /ez’que o estabelefcz ”.

Geraldo Ataliba asseverou.. "Osprinc珪7ios s∂o a chave e essencia de

todo o direito. Nao hd direz’to Jem pγinc卸’os′′･

0s pγinci'pios cons姉ucionais gaγantem o巌’γeito e czssegLi7'am a Zi’beγ-

czacze.

d..押.b°詔;Z’z:C譲z.諾8"Zz’dade tγZ’b故encontra~se inc甲'ado flo co'~

Some7i士e cz Zei’pode ins士if%iγ fγibuto′ bern como cabe cz eza mq’oi′6-Zo･

g: fec�Rv9kh忘k�ｦRS｢ﾆW6�79kg3��g8ｸr6F9MVfﾆW｣ｲR誣ｦW&cｲx頒

g｡n�9kg9ki~ﾇ､7｢��ｸｮﾗ8ﾎﾉ=ﾉkh�ｹ���)��6r�&�ﾈ�g6�'ｨ�h;��Rv�'67X<���ﾉgV���<�ｨ�g�

霧震畿諾鶴怒�76Rﾉ�鞁Ikff�69��&�°fe:'

｡α融. dAfls置霧e,S��ｷ&�k�kbrﾈ黙��748ﾔbvRx�f8ｮﾗ7G(�i~ﾉ<G269kcｨ黙k`
t[f7,1.oS.

Paγa os casos eme了'genciais妬’bu王fl'γz’os, a Cons訪ui堆j毎γezJG c邦’spo-

sif6es pecuzz’aγes･ PγezJa os casos ui'gentes.

s｡ ,eor.sz急.zue;’,霧#oo霧怒器盈oer穿c祭諾.I; pol’s passa poγ urn pγOces_

A zuz do flγt. 62 da Caγ士a M略m′ cz me巌‘da pγousorza叩γecaγic刷ns一

寂zJez. Nゐo e'Zei’.

��蹕�<�B��.Z霧:Z’,箸霧,窪盈露盤霊霧盈葱e do pγi’nci'pzo da

f｡iγa壷露盤°c嵩#'霧’諾驚.霧葦繁務鶴誓geγ偶ndo in~

A mate'γz’a〆scaz sempγe虎z7eγd seγ Iγatacz叩oγ Zei.

A z’mpos帝o〆scaz, uz’a medid叩γo祝’s6γia, e'incons姉己tcionaz.
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n宅｡ns王了′霧flz;Z’oe'#.�kh樂�MY����'整z霧cs蒜%崇°霧誓’a de-

A Zei e'que disp6e sobre co7争i’to de compet∂ncia fγibut�sv��f��

tribu fos4N露盤霧霧ze:.I:?Sfγun宅en to z’nakequa函γa cγiaγ ou in/’omr

Nao e outro o entendimento de Paulo de Barros Carvalho, ao

mento dos d錆tinatdrios dcz pretensdo, ndo se conやczgina ta′nbe'm com a

m牛gnit乙/de s`emc3ntica印/e o /ermo "かz.b乙/to ” ostenta nos dias atLiaz.S. Nao va_

lessem zais raz∂es e a si77?ples z’nvocafdo do princ砂’o d｡ feguranga do dz‘7’eito

jd Ls,eria bastante em fipara z.nibir esse mecam‘smo de a?∂o金ca/... ” (in Cz,/r-

so deDz’reito舟ibutdrio, 4a edigao, 1991, Editora Saraiva - Sao Paulo, p. 57).

Exatamente por estamos perante um買Estado Democr独○○ de Direi-

to", a saber, aquele "Estado de /egz’tim’c7c7de jilsta /ou EJtado de J#stiga

Mcz/ericz/J, /#n｡cznte de z,/rna socz‘edade ｡e77?ocrdtica, qual Fe/‘cz, a g乙′e z’nstc拙re

in processo de e/etz’va incorpora確o de todo o poi;o nos mecam’smo5' do con-

trole das decis6es e de sua real participa確o mos rendimentos da produ車o."

(z.�ｦ�3R��f�6��F��6棉f�ﾂ�#��W7F�F��FVﾖ�7&�F�6��FR�F�&V友�"ﾂ���ﾆW7G&���&�Rﾐ
rida 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 RT - 635, de setembro de 1988, pp. 07/13), 6

que se魚z mister a obediencia aos ditames consti血cionais.

A cria確o e a cobranga do tributo deve sempre estar calcada em LEI,

que deve TIPIFICAR taxativamente o tributo criado, ou seja, deve descrever
a materialidade de sua hip6tese de incidencia, a defmi確o do sujeito passivo,

a fixa商o de sua aliquota e base de calculo etc.

E necessario, ainda, que haja consentimento porparte do cidadao, ou

seja, exlje-se que o particular consinta em concorrerpara os gastos p心blicos e
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em que medida o fara. Tal princ王pio 5 assegurado pelos princ王pios da legalidao

de e tipicidade taxativa.

Princzか‘o dd anterioridczde.’Ab initio, nao se confunde com o prmci-

pio da anualidade que previa a espec鯖ca autoriza確o orgamentaria para que a

lei instituidora ou majoradora de tributos pudesse ser aplicada no ano seguin-

te ao de sua institui確o GJarte da doutrina- entende que na atual ordena確o

ainda vige o principio da anualidade, mas d6 modo implicito, diante do atrela-

ment〇　五gido d○　○rgamento, previsto mos a誼gos 165/169　CF). Pela

anterioridade (a血150,工II, "b'') o diploma legislativo deve estar em vigor an-

tes do exercicio fmanceiro em que se pretenda efetuar a cobranga da exa確o

criada ou a皿entada.

Princz'pio dcz iJ’retroativic7cJde dd /eiかibutdria: Previsto no arti-

gol50, Ill, "a" da CF, protege o direito adquirido, o atojuridico perfeito e a
○○isa julgada, impossibilitando as entidades血butantes at垂am患tos passa-

dos, j各cons皿ados no tempo, debaixo de plexos nomativos segund○ ○s

quais os administrados orientaram a dire確o de seus negoclos.

No esc61io de Roque Antonio Carrazza (i�7W'6��FR�F�&V友��6�7F漬
tucional Tributario, 4a edi確o, pp. 192/195, editora Malheiros, 1993, Sao

Paulo), tern-se que: "...em S'z'7ztese, a /ez. deve s'er anterior aofzto imponz'vel e
ndo ofzto in?pom'vel anterior a lei.

Lei retroativa, 5 op〇両Ino asse轟oar,さaquela que rege患t○ ○coHido

antes de sua vigencia.

A regra geral, pois, 6 no sentido de que as leis tributarias, como de

resto, todas as leis, devem sempre disporpara o futuro. N肴o lhes 5 dado abar-

car o passado, ou seja, alcangar acontecimentos pret6ritos. Tal garantia confe-

re estabilidade e seguranga as relag6es juridicas entre Fisco e contribuinte.

A lei tributaria, pois, deve ser irretroativa･ Em se tratando de lei que

cria ou aunenta tributo, esta regra 6 absoluta, isto 6, nao admite exceg6es.

E certo gz,/e, por raz∂es ideol6gicas que nos'so Direito encampoi/,

aceita-se gz/e c壇umas /eisかibutdrias retroczjam, desde que elas assim o esti-

pulem･ Sdo as gue, de a嬉uma/orma, bene�6��ﾒ���6�G&�'V也FR���W��ﾖ友薮"賃

como as gfle /he concedem uma isen誇o, urn pra乙o maz.s latopara o 7~ecolhz.-

Inento do tributo etc. (.)

remos por indis'型ftdve/, poz.s, que g, por Zodos' os Zz'tulos, inconstitu-

cional a lei毎ibutdria ex post facto (4radjo CastroJ. Ouか･a inteligencia

justガ?caria a instalaf∂o do inやe’rio dc=’ncertezcz, nas relaf∂es entre o Fisco e

o conかibuinte, o gue conz7.ariaria o regime de direito p乙iblico e o proprio

prznc堆?zo r雀7ublicano･

Demais di∬o, a a誇o do Fisco deve s'er previsiveL Em nome cねsta

previsibilidczde, a lei que cria ou aumenta urn tributo J7dopode alcanQar,佃tos

ocorridos em唾oca anterior a de sua entrada em vigor. Sem estepenhor de

cor昨an?cJ, Jodd a vidczjurz’dica do contribuinte perigaria. ”
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Princを)io dc‖‘graldc南e.’Tamb6m expressamente previsto no artigo

150, inciso工工da CF.

Princz擁’o da fipologiaかibut訪’a.. No direito positivo brasileiro o tipo

tributario 6 defmido pela integra確o 16gica de dois fatores: hip6tese de inci-

dencia e base de 〇割cul〇･ 0 vulto const血cional desse principio advem da

linguagem empregada no a正154, I,島gⅢando, desse modo, en血e os implici-

tos. Tudo por se entender que a disjungao "ou" ha de ser substituida pelo

co車untor ``e''.

Princz'pio dcrproibi?do de Jn’玩/to com e/eito de co7堆'co.. Nao cons-

tava expressamente da Constitui確o anterior e 6 de dificil con正gura確o.

Atualmente esta previsto no artigo 150, IⅤ. A id6ia de confisco nao traz di宜-

culdade･ 0 problemareside na defini確o do conceito, na delimita確o da id6ia,

como limite a partir do qual incide a veda確o constifucional.

Intrincado e embaragoso, o objeto da regula車o do referido artigo

150, IV, da CF, acaba por oferecer unicamente urn rumo axiol6gico, tenue e
con如so, c可a nota principal repousa na simples adve轟encia ao legislador dos

tributos, no sentido de comunicar-1hes que existe limite para a carga tributa-

ria.

Princ女フio da vinc?/lab ilicねde dc江ribz/tagdo.･ 0 magist6rio dominante

inclina-se por entender que, mos confms da estancia tributaria, hao de existir

somente atos vinculados,血ndamento sobre o qual exalta o chamado phncト

pio da vinculabilidade da tributa鋳o. Ha apenas uma ressalva, onde podemos

isolar urn catalogo extenso de atos administrativos, no terreno da fiscaliza確o

dos tributos, que respondem, diretamente, a categoria dos discricionarios, em

que o agente atua sob crit5rios de conveniencia e oportunidade, para realizar

os objetivos da politica administrativa planejada e executada pelo Estado.

Princz'pio dcz urn/orinidade geogr断ca.. Surge expl王cito pelo artigo

151, I da CF e se traduz na detemina辞o imperativa de que os tributos insti-

tuidos pela Uniao sejam unifomes em todo o territ6rio nacional. E uma con-
fmma確o do postulado federativo e da autonomia dos Municipios.

Princ女7io dc} ndo-dis'crin宅ina?∂o f7’ibi//dria, en件azdo daproced多ncia

oz,�F��FW2wF匁��F�2�&V�2粐�6没譁f�6���VR��W76��2�G&�'WF�蹤W2�W7F���儲�VF芳�2�FP

graduar seus tributos, 1evando em conta a regiao de origem dos bens ou o lo-
cal para onde de destinem. Previsto no a誼go 152 da CF.

Princ/'pio da ferritoria巌ねde dc寝ri玩/tafdo.. Nをo se manifesta osten-

sivamente, mas aparece como decoⅡencia imediata de impo轟antes diretrizes

do sistema･ 0 poder vinculante de uma lei ensejara os efeitosjun'dicos de esti-

lo ate os limites geogr誰cos da pessoa politica que a editou･

Princz'pio dcz indelegab ilidade dcr competencia fri玩itdria.. A faculda-

de legislativa de inst血ir tributos e sobre eles dispor,工naugurando a ordem

juridica, nao pode ser delegada, devendo pemanecer no corpo das prerrogati-
vas const血cionais da pessoa que a recolher do Texto Superior･ Tal regra
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vedat6ria n肴o encontra registro expresso na Constitui車o, mas tern a王seu fun-

damento, pela concepgao organica do direito positivo brasileiro.

E expressamente previsto no a正go 70, do CTN･ Ressalte-se que a

proibi鋳o nao atinge a transfer台ncia da tifularidade para ser sujeito ativo de

obriga96es正but誼as e, mesmo previsto no CTN, n肴o perde ele sua magni血-

de de principio constitucional tributario, e o faz integrando o subconjunto dos

implicitos.

Princz'pio dczpess｡alz’dade e cねcczpacz’`わde con擁‘butiva: aplic各veis

somente a impostos. Ao falar em pessoalidade, o constituinte rendeu-se a

classifica車o das ciencias das fmangas. Ha classifica確o que divide os impos-

tos em diretos e indiretos e em pessoais (incidentes sobre as pessoas-IR) e re-

ais (incidentes sobre as coisas-IPTU, IPVA). Na verdade, o imposto sempre 6

pago por pessoa･

0 caraterpessoal a que alude o consti血inte significa o desejo de que

a pessoa宙butada venha a se-lo For suas caracteristicas pessoais (capacidade

.9n°dn±霊霊ust)�����w'6VVvﾗ&ﾖ���x�ｶW7'6�.b:]��B��CｦW�GVVR�&帽忌6�79Vh�ｷ�ｮﾗ42��･ﾙNｷG&VW'CｦY~ﾈ�ｶ3｢�B或驢)~ﾈ�ｳ｠

contribuinte, s em transferencia.

p 0 s s ib i 1 i霊器Cefcdoand6emci°c票eb:±富aa諾諾ors: Cissauv.aj eet誌aar,窪器edsos宝vsa碧m話語t :
a pessoa (capacidade econ6mica real) e objetiva quando toma em considera-

確o manifestag5es objetivas da pessoa.(ter casa, carro, etc)･ Se efetiva pelas

tabelas progressivas e dedu96es pessoais.

Nas taxas e con正buig6es de melh〇五a cos血ma-se dizer que o phncト

pio realiza-se negativ狐ente, pela incapacidade con正butiva,屯to que tecni-

camente gera remiss6es e redu96es su可etivas do montante a pagar imputado

ao sujeito passivo gem capacidade econ6mica reaL(ex.: isen申o da taxajudi-

ciaria aos pobres).

Pγinci'pz‘o da 7’efribu士z’祝’dade.. aplicavel somente as taxas.

fケi�8ﾊ�薬�3v7ｧ�&�&W76庸芳�FR粐���ERﾂ��'B���Sbﾂ������ｲﾂ�4b��FV��6�&�FW 

de extra宜scalidade (fun確o social da propriedade). Nをo esbarra no principio

do nao con宜sco, desde que corretamente aplicado. A progressividade somen-

te 5 aceita por quest6es de politica urbana, aliada a capacidade contributiva.

Tamb6m deve ser aplicado em relagao aos demais tributos, nao se confundin-

do com proporcionalidade.

Seletividczde em〆ln誇o dcz essencialidczde do prodz/to-1H

月VTE及PRETA CH~o DA M4TE榊4糊上B u擁脱出EM F4 cE DA

CO入相HTU[CH~o FEDERAL

Como cedifo, o exercz'cio do poder z7’ibut窃･io, pelo戌'Zado, subme-

te-se, in totum, aos modelos jur王dicos positivados no text〇 〇〇nst血cional que
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institui, em favor dos contribuintes, 1imitag6es a competencia estatal para im-

por e exigir as diversas esp6cies tributarias.

Para tanto, a Carta Magna criou urn verdadeiro estatuto do con加’bi/-

inte, que contempla皿○○mplexo de direitos concementes aos limites

in廿ansponiveis pelos Poderes do Estado.

Novamente trazendo a cola確o Roque Antonio CaHazza (i��"��6唯簑

pp. 235/236), tern-se que o esta血to do con血buinte, con宅o vimos, in?p∂e li′7ii-

ta��ﾖW2�7ｦ�2���Sx�ﾆW2��dｶ&ﾆ�6�2ﾂ�匁�&匁F��2�FR�FW7&Xﾚ6V友�&V��踟2�F�&Wｨ�gF�0

sufy’etivos dczs pessoas邸/e deven? pcJgar fributos. hexistisse, e o /egisladol′

poderia, por meio de uma zn‘b己/tafdo c寝rczbilidria, atg e岬oliar as pessoas･ A

F倣endcz PじZblica, a mz'J?gria deste estatuto, ndo poderia s'er impedida de/c}zelノ

o mesmo. /.) 0 "estat己/to do con鮪’短/inte''em’ge gi/e a trib乙/t等do, /ivre c/L9

qualq乙Ier arb iかariedade, realize a id窃a de Estado-de-Direito･ As vdrias p｡b'-

sibilidcrdes de ati/ag∂o dcr FazenみP宏blica hdo de corre岬onder a gara/?I/.c/

dos direitos de cadcz contribuinte. Q乙ianto mats gravosa a interven誇o祝.bz/-

tdricz, Janto mais c乙iidadosam ente deverd s'erprotegidcz a es/era de interesse5.

dos indivz'duos.

Heinz Paulick, ao depois de destacar que a administra辞o fmanceira,

como a administra確o pdblica em geral, tende a realiza確o da id5ia de Esta-

do-de-Direito, acrescenta: "0 modemo Direito Tributario ja nao conhece o

stidito, que era urn mero objeto da tributa確o. A atual administra確o financei-

ra relaciona-se com o cidadao livre e emancipado, que possui, em virtude da

Constitui確o, uma esfera juridica propria, que exige ser respeitada, inclusive

em todas as quest6es relativas i tributa確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 obj etivo 6 alcangado, basicamente, respeitando-se os direitos fundamen-

tais do contribuinte e aquel,a faixa de liberdade das pessoas, onde a tributa申o

nao pode se desenvolver. E nesse sentido que Albert Hensel dizia que "o Di-

reito Tributario 6 urn direito intervencionista submetido a ordena確o do Esta-

d○○de-Direito''.

Em suma, o legislador ordinario da Uni5o, de cada Estado, de cada
Municipio e do Distrito Federal encontra, na Carta Constitucional, perfeita-
mente delimitada, sua area de tributa確o.

Diante de tais digress6es, ve]o que os principios relativos a mat6ria
tribut㌫ia, devem ser vistos e inte卿retados ○○mo garantia const血cional ins-

tituida em favor dos contribuintes, que s5o os sujeitos passivos da atividade

estatal no campo da tributa辞o.

Trazendo tambem a colagao o esc61io de Geraldo Ataliba, o mesmo
nos ensinou, como j各aduzido, que o subistema constifucional tributario bra-

sileiro 6 n'gido e exaustivo. h2 Sistema Constit2/cional rn’butdrio Brasileiro,
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editoraRT, 1968･鏡o Paulo, pp･ 22/40, o renomado mes億e nos diz que =a ca-

racterz',rtz’ca dcz rigidez do sistema constitucional z7.z’玩Itdrio brasileiro se erige

el77 prin〔華)io constitucional I.mplz'cito, que deve se inscrever ao /ado dos de-

maiJ princz2?ios constifl/cionais'かibz/tdrios. /...) ”

Como cedigo, quando dojulgamento da A確o Direta de Constifucio-

nalidade n° 1, em dezembro de 1993, que teve o condao de produzir eficacia

contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais 6rgaos do Poder

Judiciario e ao Poder Executivo, confome disp6e o § 2°, do artigo 102, da Lei

Magma, o Minis血o Moreira Alves teceu lab〇五〇sas orienta96es no sentido de

se interpretar mat5ria tributaria.

Outro ponto de crucial importancia a elucida辞o do caso concreto 6

aquele pertinente ao rigor t6cnico na interpretag肴o de nomas tributarias, nao

s6 na esfera constitucional, como, tamb6m, aquelas advindas em decorr��6��

de legisla確o celebrada em ambito intemacional.

H㌔ imperiosamente que ser窟Ⅹada a premissa no sentido da e耗tiva

interpreta申o confome a Constifui鋳o, ressaltando que 6 necessario bus-

car-se o real sentido da lei, ou seja, a mens /egis e n5o a mera vontade do

legislador (mens /,egislatorifJ. Deve-se partir da interpreta確o gramatical,

mas ir al6m desta. E fun確o dojurista, do aplicador da lei e do int6rprete da lei

investigar a ratz.o /egis', ou seja, nao a lei considerada em si mesma, inexisten-

te como regrajuridica, mas sim aquela resultante /6gica de urn con?plexo de

a誇es e rea誇es q乙[e sepro cessam no s'istemajurz'di｡o onde/oiprom乙//gacla. A

/ei age s'obre c7s demais /eis do sistema, estas, por fua vez, reczgem,. a /'ej’!//-

tante 16gica e'a verdczdez’ra regrajurz'dica dcr /ei qz,/e provocoz,/ o i/7?pacto

inicial /z.n reoria Geral do Direito瑞’butdrio, Alfredo Augusto Becker, 2a

edigao, Sao Paulo, Saraiva, 1972, pp. 183/184).

No mesmo sentido, trago a cola確o os ensinamentos do professor da

Universidade de Freiburg KonradHeLs'se (i7z Die normatii;e Krc7// der Ver/czs-
s'aing - A /｡巧a nornつativa c7cz Constitui坤o - tradu確o de Gilmar Ferreira

Mendes - 1991, S6rgio Fabris Editores, pp. 15, 19, 24 e 25), ao mencionar

que: "...A Constitui�F��襷��6�R�&�ﾂ���'F�蹤��8.&V��2�W��&W76F��FR�末ﾒ�2vSw簑

mcJs /ambe'm de 1/in clever ser; ela s'igrz�6��ﾖ��2�F�4�乏���2v儲�ﾆW2�&X��W��F�0

condiQ∂esj荻icas de sua vigきncicz, particularmente as/or?as sociais e politz.-

cas･ Grafas dpretensdo de e�6F6�7"ﾂ���6�7F宥｢�b�F���&�7W&��儲�&蒙�"��&FVﾐ
e co/7/ormaQdo鉦ealidc7de polz'tica e s'ocial /...) Embora a Constit乙/ifao ndo

possa, por LJi s6, realizar nadcz, elapode i77印or tare/as'. A Constitui誇o trans-

/orn宅a-se em /or fa atz.γa s'e essas tare/czs /orem e/efivamente realz’zadas, se

existir a diやosi坤o de orientar czproprza cond妨cは'eg乙/ndo a orden7 nela es-

tabelecidcz, Se, a deLやeito de zodos os guestionamentos e reservas

pr｡venientes os jaz’zos de convem’encia, se puder identz#car a vontade de

concrezizar essa ordem･ Concluindo, pode-s'e cz�&ﾖ�"��｢��7｢�6�7F偃&俑6�

converter-se-a e772/orfa ativa Je〆zerem-s.e pres叩tes, na consciencia geral -

particz/larmente, 77a cons'ciencia dos princ子pais 7~e坤onsdveis pela ordem

consti寂cional - , nGo s'6 a vontade depoder (脇lle zur jl勿chfJ, mas fambe'm a

vontade de Constituif∂o (Wlle z乙/r yer/czLrsung)... ".
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Mais adiante o conceituado autor dita: "... A Constituigdojユタrz’dica lo-

gra co′7/erir/orma e modz第cag∂o a realiddde. Ela logra deやertar `a/orga

q乙/e reside na natureza dcJs coisas ', fornando-a ativa. Ela pr6pria conver-

te-se em/orfa ativa q乙Ie i#陶/i e determina a realiみdepolitica e s'ocia/. Essa

/orQa imp∂e-se de/orma fanto mais e/etii;a quanto mais' ampla/or a conγic-

fdo Ls'obre a inγiolabiliddde dcr Constituig∂o, quanto mais /orte mostrar-se

essa convicf∂o entre os prznc堂?azs re岬onsんeis pela vz.da consti寂cional.

Portanto, a intensidczde dcz/or?a norlnativa da Constit��ﾍf��8��&W6V蹤�ﾗ6Rﾂ�Vﾐ

primeiro plano, coi7宅o zm2a争/estdo de vontade normativcz, de vontade de

Constitui誇o (mlle zur Vcr/側'sung).

A Constifui確o nao esta desvinculada da realidade hist6rica concreta

do seu tempo. Todavia, ela nao esta condicionada, simplesmente, por essa re-

alidade. Em caso de eventual conflito, a Constituigao nao deve ser considera-

da, necessahamente, a pa虹e mais缶aca. Ao con轟rio, existem pressupostos

realizaveis (realizierbare Voraussetzungen) que, mesmo em caso de confron-

to, pemitem assegurar a forga normativa da Constitui確o...".

Trazendo novamente a cola確o Geraldo Ataliba (in COFENS E

EMPRESA DE CONSTRUCAo IMOBILIARTA, parecer publicado na
RDA n° 201/95, pp. 344/360), temos que: "Recentemente, o STF cやreciozl o

RE 1 66. 772-9-RS, ondeji//gou con擁’buiQdo, decidindo印/e a /ocu?∂o `/olha

de L5'aldrios " ha de ser entendida em termos t6cnico-juridicos, tal como o dire-

ito vein gualガ?cando "saldrios'', sem alargamentos que ampliem a

compreensdo do fermo. Com isso, repeliu todo processo anal6gico. a relator

仰4z‘n､ M4RCO A U尺血Iの/oz. categ6rico(.J

E faz a宜rma96es de princ王pio de not各vel alcance hermen合utico, di-

tando orienta確o para os int6xpretes da Constitui確o:

`Con?preendo as grandes dげ?culdades de caz.xa que decorrem do Ls'is-

te7na de s'eguridade social pdtrio. Contudo, estas nao podem ser

potencializadas, a ponto de colocar-se em plano secundario a seguranga, que
5 o objetivo maior de uma Lei Basica, ejpecialmente no embate cz.da-

d寄o-Estado, quando as/orgas emjogo exsurgem em descompasso ”.

E faz oporfuna citagao reproduzindo advertencia de CARLOS
MAX工M工L工AN 0 :

‘αm?pre evitar 7諸o s6 o demasiado ｡pego a /etra dos di坤ositivos,

como tambgm o excesso contrdrio, o de/or?ar a exegese e deste modo encai-
刀ar #a regra escrita, grafas afzntasia do hermeneuta, as fesespelas quaz.s se

`坤a左onoi/, de forte qz/e iJz.slumbra no zexto ide'ias czpenas exis'tentes no pr6-

prio cgrebro, oz/ no sentir individua/, desvairado por o/’erizczLs e pendores,

entusiasmo e preconceitos '- "Hermeneutica e aplicag肴o do Direito" - Ed･

Globo, Porto Alegre, segunda edigao, 1993, pag. 1 18".

Para arrematar:
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"B realmente assim o e. Confbme正isado por Celso Ant6nio Bandei-

ra de Mello, n5o cabe, no exercicio da arte de inteapretar, `inserir na regra de
direito o propno ]uizo - por mais sensato que seja - sobre a finalidade que
`conviria'fosse por ela perseguida'- parecer in5dito".

Repele assim toda analogia e repudia a interpreta確o ampliativa que

o宜sco pretendia dispensar a Constitui確o. Sua tese foi vencedora.

A leitura atenta dos votos leva o int6rprete a verificar que:

a) 0 STF da tratamento constitucional-tribut各rio a essa (como as de-

mais) contribui確o;

b) repele o emprego de analogia;

c) nao admite interpretagao "econ6mica";

cD preocupa-se com dar eflcacia ao princ壬pio constitucional da legali-

dade estrita em mat5ria tribut誼a; e

e) poe a segurangajur王dica como phncipio basico a ser resguardado

cios amente…''

(...)

Tamb5m (in ob. cit.) acerca do principio da tipicidade como desd○○

bramento da legalidade, o mesmo discorre que "g universahnente reconheci-

do como princ互?io i77/orn7ador do direitoかibutdrio o da z車icicねde. No

Brasi/, ele e'constiわ/cional7nente cons｡grado, e7z/cztizado pela douかina e s'i/-

man宅ente prestigiado pelaj桝riやrudancia, princzpaknente do S. I.F

0 melhor expositor do Jema, enか･e n6s, e'ALBERTOXA VIER, g?/e Su-

blinha '...em mat6ria de limita96es a liberdade, areserva de lei do Direito bra-

sileiro e mais ape轟ada do que a que vigora em muitos ou廿os ordenamentos'

(...) `na ver(ねde, oprincz'pio da /egalidacねn｡ Direito r/’ibi/tdrio sユ/rge co7第〇

gr/rado col77o zfma reserva absoluta de /ei/ormal - vG-lo-emos adiante com
mais deten?a - enq���蹤��踉�F�&V友���F譁譌6cw��F庸����&W6W(<���ﾒ�f�ﾖ(*ｶﾒ�FR�ｦV�

/ormal - g czpenas�ﾖ��&W6W'f��&Vﾆ�F庸�rや粐�

Deveras, a legalidade geral (art,. 5°, 1工) nao 6 meramente aplicada a

tributa確o, pelo preceito do art. 150, I E estreitado e levado ao extremo, em

suas exigencias. A melhor dou血na宜Ⅹa-1he o conte五do:

CExigencias ligadas aos principios 5ticos da certeza e seguranga do

direito, ○○mo vimos de vcr, passaram a requerer que o財to gerador e o clever

tributario passassem a ser rigorosamente previstos e descritos pelo legislador,

dai a necessidade de tipi宜car a rela確o juridica tribut各ria･ Por isso, em segun-

do lugar, 6 preciso observar que a tipicidade nao 6 s6 do fato jun'geno-tributa-

五〇 〇〇mo tambem do clever juridico de○○Hente (s可eitos ativos e passivos,

bases de c各Iculo, aliquotas, fatores outros de quantifica確o, qzjantum debea-
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tur 〇 〇〇mo, onde, quando pagar o tributo). '(SACHA CALMON NAVARRO

COELHO, "Comentarios a Constitui確o de 1988 - Sistema Tributario", Ed.

Forense, 1990, pag. 285).

Nenhum indicador nomativo pode ser inferido pelo int6xprete, nem
`suprido'pela administra確o:

′∴todos os elementos essenciais do正buto devem ser erigidos abs-

tratamente pela lei, p紬a que se considerem cumpridas as exig合ncias do prin-

c壬pio da legalidade. Conv5m lembrar que sao `elementos essenciais'do

tributo os que, de algun modo, influem no an e no quan寂m da obrigagao tri-

but各ria'(SACHA, p. 158)

CARRAZZA insiste:

"0 princ王pio em es血do possui urn alcance mais preciso e ngoroso,

porquanto detemina que todos os elementos essenciais da nomajuridica正-

but各ria sejam defmidos, com grande preclsao, na lei da pessoa politica com-

petente''･

BARROS CARVALHO 5 incisivo:

"Diriamos, em linguagem t6cnica, que criar urn tributo corresponde a

enunciar os criterios da hipdtese - material, espacial e temporal - sobre os cri-

terios da conseqtiencia - subjetivo (sujeitos ativo e passivo da rela確o) e quan-

titativo (base de calculo e aliquota)" (...)

Esse autorizado expositor mos血a que o que se ○○nvencionou desig-

nar por tipicidade 5 decorrencia da estrita legalidade tributaria, constitucio-

nalmente pos血Iada:

`…estabelecendo a necessidade de que a lei adventicia仕aga no seu

bqj○ ○s elementos descritores de魚tojur壬dico e os dados preschtores da rela-

車o obrigacional. Este plus caracteriza a tipicidade tributaria, que alguns au-

tores fbmam com○ ○u廿o pos加工ado imprescindivel ao subsistema de que nos

ocupamos, mas que podem perfeitamente, ser tido como uma decorr6ncia

imediata do principio da es正ta legalidade''.

XAVIER revela-1he a essencia:

"...optou-se neste ramo do Direito por uma foma辞o mais restritiva

do phnc王pio da legalidade, conve正end〇〇〇 numa reseⅣa absoluta de lei, no

sentido de que a lei, mesmo em sentido material, deve conter粛o s6 o血nda-

mento da conduta da Administra辞o, mas tamb5m o pr6prio crit6rio da deci-

s肴o no caso concreto''.

E explica seu signi宜cado:

"Se o principio da reserva de lei formal cont6m em si a exigencia da

lex s〇五pta, o p正nc王pio da reseⅣa absoluta col○○a-mos perante a necessidade
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de uma lex stricta: a lei deve ○○nter em si mesma todos os elementos da deci-

s肴o no caso concreto, de tal modo que nao apenas o宜m, mas tamb6m o

conte心do daquela decisao sejam por ela diretamente fomecidos".

Esse brilhante mestre luso-brasileiro nao esconde sua aversao a qua-

1ificagao, entre n6s tradicional, da "1egalidade estrita". Mesmo assim, adere a

S6諾謎°eITin:識薯蒜誌器e:s li96es de BALEEIR〇･ COMES DE

"A decisao do caso concreto obt6m-se, assim, por mera dedugao da

pr6pria lei, 1imitando-se o 6rg肴o de aplica車o a subsumir o fato na noma, in-

dependentemente de qualquer livre valora確o pessoal.

E a esta caracteristica que aludem, entre n6s, alguns autores, ao refe-

rirem-se - embora com evidente improp正edade teminoldgica - a urn

principio da es正ta legalidade''･

Melhor se obtem o sentido e alcance do principio, se se ○○nsidera a

罵cunda teleologia que o inspira･･･

田園

No melhor es血do sobre a tipicidade do direito penal e do direito正-

but壷io, no Brasil, MISABBL DERZI escreveu:

"Em con廿apa正da, a seguran亨ajⅢidica, a unifbmidade e a pratica-

bilidade na aplica確o da noma sao alcangadas de modo mais satisfat6rio pc!r

meio de conceitos deteminados, c可as notas iHenmci各veis罵cham-nos ngi-

damente, em estruturas que almejam a estabilidade das relag6es juridicas (...)

nao se ha de negar o es forgo hercdleo desenvolvido pela Ciencia do Direito

Tributario no objetivo de alcangar nao s6 precisao conceitual e rigor 16gico

como tamb5m e, sobretudo, de realizar os inafastaveis principios-valores

consagrados nesse ramo ju正dico''･

"A previsao de novas sifuag6es thbutaveis, para al6m das encerradas

no catalogo legal, quer fundadas na analogia, quer com base na livre valora-

確o dos 6rg肴os de aplica碑o do direito s肴o, desta sorte, estritamente proibidas

numa tipologia taxativa, como a tribut壷a" (ALBERTO XAVIER).

亘o餌torizado Xavier que exp6e a melhor dou証na, e血e n6s absolu-

tamente acatada, sem discrepancia entre os juristas:

`A zipicidczde do Direito描‘butdrio g, pois, s'egrfndo certa ferminolo-

gicz, z,1ma fipz‘cz’dczde /echada.. contgm em si fodos os elementos para a

valora?do dos/｡tos eprod笹do dos e/eitos, sem carecer de gi/alquer recurso

a elelnentos a ela esか･anhos e s'em Zolerar qualq乙/er valorafdo q乙/e s'e s'a/bsti-

t己ta ｡u crcresfa a contida no zipo legal･ Nullun tributum sine lege g brocardo

qz,ie I.gr/almente exprz’me o訪?peratiγo de que todos os elementos' necessdrios

命かibαtaQdo do caso concreto se contenham e cpenas se contenha′n #a /ei ".
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Dever各s, porque `0 principio da detemina確o converte,... o tipo tri-

butario mum tipo rigorosamente fechado', nao pode o juiz��'&蔦���bﾂ���&�

incluir fato nao previst〇･ Vender mercadoria ou servigo nao 6 vender im6vel.

Logo, este ultimo fato nao est各compreendido no tipo fechado.

`脇’s o que a s'egr/rangczjun'擁‘ca exz.ge no domz'#io iributdrio.. pois ndo

〆carz’a Jeriamente abaladcz a regra nullun tributum sine lege, 5'e na cplica-

fdo do Direito rn‘玩/tdrio se pudesse recorrer a elementos ou critgrios de

valora誇o e decisdo q己′e ndo estz’vessemjd contidos naprc互rz’a /ei? '

(…) Ora, do universo de atividades empresariais, contemplado com

largueza pela Constitui確o, a que correspondem hip6teses de incidencia tri-

butaria variadas e amplas, a lei complementar 70/91 fixou-se em duas

(yendas de mercadorias e de seⅣi9os)･ E o屯z de mod○ ○laro, decidido, inci-

slvo e inequ王voco, o que se confmma pela leitura das al王neas do paragrafo

inico do seu art. 2o....�

CONα US6ES

Buscou-se no presente廿abalho廿azer maiores subs王dios inte坤retati-

vos diretamente aplic各veis ao subsistema constitucional tributario brasileiro,

suscitando sua complexidade e exaltando a importancia da interpreta誇o sis-

tem続ca e conelata aos p正nc王pios gerais e impl王citos, denotando a c○mpleta

no確o de sistema.
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A BXPER工ENCIA CONSTITUCIONAL

NORTE-AMERICANA 1

GUILHBRME岳OLLORNI PEREIRA

Juiz Federal da 36a Vara��

Muito se discute a respeito da Constitui申o no正e-americana,譲o

propriamente a respeito de sua efetividade,ja que, por se tratar de uma consti-
tui確o sint5tica, pemite generosa elasticidade em sua interpreta確o, embora

sem amea9ar o alicerce ideol6gico do liberalismo e○○n6mi○○ sob o qual pas-

sou a viger, mas especula-se sobre o porque de ter durado tanto, nao obstante

as profundas transfomag6es so宜idas pela sociedade americana nos心ltimos

duzentos anos.

Pretende-se aqu工, com o auxilio da dou宙na c○lhida em escritos de

autores americanos, juristas e historiadores, descrever, resumidamente, desde

o seu nascimento, as causas que motivaram os constituintes americanos do

s6culo XVⅡI a criar, sem prejuizo da rigidez constitucional, a mais flexivel

constitui確o escrita que se tern not王cia, bern como apresentar as pnnclpais ca-

racteristicas do Estado americano e sua evolu確o, a partir daquele documento

b各sico.

J. HVTROD UG4~o

Consicわrag∂es gerais - a Constitz/igdo dos EUA e sz,/as caracterz's'ti-

cas　- pode-se apontar como pnnc工pa工s caracteristicas da consti血i9肴o

amehcana os seguintes pontos:

����ﾖ��2�fVﾆ���6�7F宥V丿ﾖ��W67&友��F��ﾗV襷��Vﾒ�f没�"��W6FR��sビ堂

���b�Vﾖ��F�2�ﾖ��2�7W'F�2�6�7F宥V穆VW2�W�7FV蹤W3ｰ

･ urn dos mais bern escritos d○○umentos;

･ sabedoria dos ○○nsti血intes nas disposi96es expressas e omiss6es

intencionais ;

���f��VﾖV襷�F����F友�F���#r�fWｦW2ﾂ�6V襷���VR��2�FW｢��&蒙V�&�0

emendas fbram rati串cadas em dezembro de 1791 e adltima - 27種-

em1992;

0 que mais impressiona ao se estudar a evolu申o constifucional ame-

ricana - diante das血ansfbma96es por que passou a s○○iedade ame正cana nos

dltimos duzentos anos, de uma sociedade agr各ria e isolada a maior potencia

industrial e militar do mundo - 5 a manuten9ao, com poucas alterag5es, do

mesmo texto consti請cional daさpoca em que predominavam, justamente, o
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isolacionismo, ate mesmo entre os estados federados, e a atividade agn’cola

como phncipal fbnte de riqueza daquela sociedade.

Antes de examinar os prim6rdios do const血cionalismo americano,

veja-se, como preliminar, o entendimento de Jeremy Rabkin (v. bibliografla):

"0 governo/ederal adoto乙/ urn co���c�蹤��V踟&ﾖR�FR�&X.&�6�&免芳�ﾐ

des regulat6rias e de bern-estar Focz.al邸/e s'erzam m7pensdveis s'ob iim

entendimento mais czn嬢-o c7cJ Constit乙Ii誇o. E os fri玩/nais/ederais as釣/mi-

ral7宅u′n pc召?el exf7’aordindrio en宅monitorar as atividades dos governos

estadiiais e minicipais para /hes garantir co/?/orn7idade com os presentes
ideais nacionais. A Cons'tiわ/i?do, como a `religiao ', fern perdi/rado tanto

porq2/e, emparte, se revelo乙I maz.s eldstica do que印ialqL/er?/rna o祝ra de唾o-

cas anteriores. ''

H ANTECEDENT脅S HIST6RJCOS

11.1. 0 laissez/伽‘J'e do colonialismo brit会nico na Am6rica

0 colonialismo britanico na Am6rica desenvolveu-se de uma forma
urn tanto frouxa na administra確o daquela parte do imp6rio brit含nico. Essa

relativamente pouca inter罵rencia govemamental mos assuntos ○○loniais, ao

lado de urn p,r8gresso econ6mico da sociedade americana daquela 5poca (so-

9ieda.de agrarla, como visto), come. nunc.a os colonos (e seus ancestrais)
imagmaram atingir em terras europeias, crlou as condig6es para a foma確o

de皿a ○○nsciencia a respeito do quanto se deveria supo正ar de interferencia

〇五cial mos negdcios privados.

A qualquer sinal de injun商o imperial, os colonos reagiam, utilizan-

do, por exemplo, o contraband〇 〇〇mo altemativa a even血ais ape虹os da

politica宜scal inglesa (mercantilismo, Leis de Navega確o e Lei do Melago).

A sociedade americana naquelaさp○○a, tal como hqie oco町e em rela-

確o ao povos do terceiro mundo que emigram para os E.U.A, oferecia

opor巾nidades de progresso ｣amais encon仕adas nag antigas e rigidas estⅢ山一

fas sociais europ5ias. Havia uma fluidez de classe, mas tamb5m escravidao e
res寄i亨6es aos direitos das mulheres.

Com a nqueza, formou-se uma poderosa classe burguesa, al6m uma

elite intelec血al que se abeberava dos escritos europeus sobre刷oso魚a pol王ti-

ca, que pululavam naquele sさculo XV工工工.

Alie-se a iss○ ○魚to de o puritanismo ter exercido poderosa in組uen葛

cia na id6ia democratica americana･ Confome a li辞o de Irving Kristol:

`A z.de'ia de z/rna co]nunidc7de s'endo governada por representantes

eleitos #do vein de /embranfcJF de urn parlamento/eudal /como na EurQpczJ,
mas do Puritam’smo e do Presbiterianislno. ”
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0 Iluminismo exerceu poderos王ssima ascend台ncia no pensamento

n〇五e-americano. A宜ma Walter Bems que "John L○○ke fbi a fbnte imediata

de grande parte da Declara確o de Independencia, mas foi Hobbes quem pn-

meir〇 〇〇me9ou a財Iar dos direitos do homem e, ao屯ze-lo, modi宜cou os

termos do discurso politico americano. Na 5poca da independ台ncia, czparen-

temente Zodos - os n‘｡os e ospobres, os /etrados e os ile毎ados, el坊m, Zodos

com excefdo dos chamados roJ'ies - estaγam.加Iando a ling乙[agem dos direi-

tos do homem."

Havia, al5m disso, a tradi確o do liberalismo britanico (Revolu碑o

Gl〇五〇sa de 1688 e a Car亡a de Direitos), do qual os americanos se considera-

vam herdeiros. Por ou廿o 1ado desenvolvia-se a ideia republicana, ○○mo

oposigao a monarquia absoluta e pela afima確o da soberania popular. Essa

id5ia republicana nasceu mais como simbolo de reivindicag5es populares do

que uma aspiragao a uma nova foma de govemo. A repdblica era express肴o

democratica de govemo, era a limita確o do poder dos govemantes, com atri-

bui確o de responsabilidade politica, assegurando-se com isso a liberdade

in divi duaL

Por aquela 6poca-meados do sさculo XVIⅡ - a situa確o das col6nias

era a seguinte: eram廿eze, sendo move govemadas em nome do Rei da工ngla-

terra, duas pertencentes as fam王lias que as haviam fundado por concessao real

(Pensilvania e Maryland) e duas (Rhode Island e Conecticut) denominadas
co7porate colonies, auto-adminis壮adas, com suas pr6prias const血i亨6es

(cartas r5gias). Quase n5o havia comunica9ao entre as col6nias e, em 1776,
foi registrada uma correspondencia por cada habitante das Treze Col6nias.

重工.2. Avirada: A Guerra dos SeteAnos (1756 a 1763)

Com a Guerra dos Sete Anos (The H'ench andJ77dian WcJ,J, adveio o
esgotamento do tesouro brit含nico, com as conse(担entes medidas de ape虹o

慮scal destinadas a aⅡecadar mais para o tesouro do rei･ Bn廿e as medidas

adotadas que repercutiram fb血emente nas col6nias podem ser citadas: Lei da

Moeda, Lei do Aquartelamento, Lei do Selo etc･

Evidentemente, houve urn endⅢecimento do govemo colonial, com

o qual o colonos nao estavam acostumados, tanto que evocavam o principio

no faxation without representation, ate a revoga確o daquelas leis fiscais.

Esse clima de insatisfagao esta bern descrito por Daniel Patrick Moy-
nihan:

`As col∂nias rinham entdo amadz/recido ao ponto de ndo mais que-

rerem contim/ar col∂nias, isto g, plantafdo cultiva〔ねs aqz亮para prod#zir

lucros Jd/ora, com fodas as' re5'擁‘f∂es e aborre｡imentos de 1/in mercanti/ifm｡

tolerante mas ainda assim iI坊lかador, e de uma aristocracia Zediosa. Entre-

mentes, o pensamento polz’fico e as mz/danQczL§　econ∂micas haviam

trans'/ormado a monarquia numa/orma c/ltrcやassada de got/erno･
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Com a eclos奮o da segunda crise, com a edi確o da Lei do Cha, em

1773, e das leis de coa確o, tern inicio as hostilidades abertas entre a Inglaterra

e os colonos. Houve urn crescimento da agita申o entre os colonos de todas as

classes e comega a se destacar urn grupo minoritario radical, favoravel a inde-

pendencia;

工1.3. Rebeli盃o

Convocado o Primeiro Congresso Continental (Filad61fia), que era

uma assembl6ia de delegados de todas as col6nias, ainda dominava a id6ia. da

manuten確o da conexao com a Inglaterra, embora o grupo radical, favor各vel

ao rompimento, come9asse a ganhar fbr9a (iniciado urn boi○○te generalizado

aos produtos britanicos). Esse congresso, na realidade, foi uma dltima tenta-

tiva de concilia確o com a metr6pole.

Caindo por terra as tentativas de concilia確o, ocorreu o primeiro cho-

que com tropas britanicas em Boston, em abril de 1775. Da王em di紬te,

comega a rebeli春o geral dos colonos, com os radicais obtendo controle da si-

tua車o. Logo depois, foi realizado o Segundo Congresso Continental, em

maio de 1775, que durou ate 1788. Romperam-se os tiltimos vestigios de le-
aldade a Coroa e comegava a guerra de independ��6�����&V��ｦ�&vR�免ﾂ�f�

chamado entao de "besta real"). Em 15/05/76, o Congresso recomendou as

:°o]§Ftfia詩誌諾罷]§:]9aT Cartas Constitucionais, e o modelo adotado foi a

A famosa Declara9ao de Independencia, de 04/07/1776, foi elabora-
da por Thomas Jef罵rson, Be可amin Franklin e John Adams. Nesse魚moso

texto, o vilao 6 o rei, mas ha uma critica contundente a atua確o do Parlamento

brit会nico n〇五ltimo parまgrafo das justificativas. A guerra, no entanto, conti-

nuava, agora com os colonos contando com a ajuda inestimavel da Fran亨a,

nessa 6poca uma tradicional opositora dos britanicos.

v｡u osEEslf盤TCo°ggr登SA°?°諾萱eEn5ai’i登sAd6T°芸tda°bse]deecbeant器> a器°:
confedera確o de estados soberanos, com os objetivos principais de ganhar a

gueⅢa e promover a unidade nacional. Na verdade, esse documento registra

urn mero sistema de coordena辞o diplomatica da a車o soberana de Estados

independentes. A entidade criada, por outro lado, nao tinha receita pr6pria
nem orgao executivo.

S6 houve a aprova確o final dos estatutos em 1781. As principais

competencias poi ele estabelecidas a Confedera車o foram: conduzir assuntos

extemos, adminis廿ar os assuntos dos indios, estabelecer padr6es de cunha-

gem, solucionar divergencias entre os estados e encaⅡegar-se do seⅣi9o

postal.

工工･4. Independencia e Constitui碑o

Logo depois, os ○○lonos obtem uma vit6ria decisiva na guena, em

1783, na batalha de Yorktown. Fimam-se, entao, tratados de paz.
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Ap6s a gueⅡa, come9a urn movimento, 1iderado por George Was-

hington, J孤es Madison e Alexander Hamilton, em prol de皿govemo mais

forte. Em maio de 1787 convocam-se comissarios dos Estados para uma

Conven確o na cidade de Filad61fia para tratar de "elaborar outras disposig6es

que paregam necessarias para tomar a constitui確o do govemo federal ade-

quada as exigencias da na確o", ou seja, na pratica,.uma revisao dos Estatutos

da Confedera確o. Alguns Estados de maioria favoravel a confedera確o se de-

sinteressaram pela conven確o e ent肴o delegados federalistas destes Estados

tomaram a iniciativa e compareceram como seus representantes･

A CONVENCAo CONSTITUCIONAL - foram reunidos 55 delega-
dos, a maioria de mentalidade nacional. James Madison, representante da
Virginia, prop6e urn sistema novo de govemo, com urn co坤o legislativo na-

cional, proporcional a popula確o. Os pequenos Estados reclamam desse

arranjo, temendo o dominio pelos Estados maiores. Ate que houve uma pro-

posta de consenso, pela qual seham c正adas uma c含mara baixa e皿a c含mara

alta (Senado), com dois representantes porBstad〇･ Com isso, diminui-se a re-

sistencia a id6ia centralizadora.

Ap6s intensos trabalhos, foi apresentado o documento denominado
Constitui確o para os Estados Unidos da Am5rica･ Criou-se urn sistema fede-

ral (foma de Estado), no qual poderes e responsabilidades Cram distribuidos
entre os govemos estaduais e o nacionaL Os poderes do novo govemo podi-

am ser assim sintetizados: 1an9ar impostos, contrair emprestimos,

regulamentar o com6rcio intemo e extemo, conduzir a politica exterior e

manter as forgas armadas.

Alem do財to de o novo govemo nacional a血ar diretamente sobre os

cidadaos e nao sobre os Estados, essa proposta "constitui95o nacional" mais

as leis e廿atados elaborados em sua ○○nfbmidade, Cram declarados "aLei su-

prema da Terra"; foi introduzida a separagao de poderes (artigos primeiro,
segundo e terceiro da Constitui確o) e o sistema de freios e contrapesos (atos

gerais editados pelo poder legislativo e atos especiais pelo poder executivo)･

丘interessante observar, confome a li確o de Harvey C. Mans宜eld,

Jr., que no Federalist (s6rie de publicag6es promovidas atrav6s da imprensa
de Nova York pelos principais elaboradores da.Constitui確o), ha defesa can-

dente dos tres ramos do poder estatal, mas para工sso se espera muito mais dos

mandatarios do que uma "obstinada insistencia na maneira de ser de cada

um'': virtude dos congressistas-deputados (Federalist n° 55), carater e mode-

ra車o em Senadores (Federalist n° 62 e 63), energia do Presidente (Federalist

n° 70) e sabedoria e born senso no Judiciまrio (Federalistn° 78)･ Diz o citado

autor que "o alcance a que tais qualidades podem atingir varia de acordo com

o mandato e acaba pemanecendo ince虹o''･

Se houver exorbitancia no exercicio das fun96es, surge a a確o fiscali-

zadora do poderjudiciario. Outras caracten'sticas do sistema: poder de veto,

julgamento do Presidente pelo Senado, nomea確o de juizes para a Suprema
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Corte etc. Criou-se tamb5m o Col6gio Eleitoral com competencia para ele-

ger o Presidente da Rep心blica, fomado por eleitores de cada Estado,

escolhidos pelos respectivos legislativos, em ndmero proporcional a repre-

senta鋳o daquele Estado na C含mara e no Senado. Os votos Cram enviados

dos Estados para a capital federal. Com o aparecimento dos partidos politicos

esse sistema sofreu profunda transfoma鋳o.

Uma interessante observa確o acerca do funcionamento das institui-

g6es politicas americanas a luz ideais dos elaboradores da Constitui確o foi

feita por Martin Diamont, citado por Daniel Patrick Moynihan:

`A grande e novaproposta 7’epousava numa I.dgz.a nova e czgressiγa-

mente mais `realz's'tica 'dcz nat�&Wｦ��Ⅲﾖ���R�F率��ﾗ6R���4乏����V�6�ﾖV蹤��R��

prdtica do m�襷���蹤没��R�問�VF妨f�ﾂ���<���ﾒ�&�6�76�F��FW6�6crv�2v6ﾒ�V蹤W�� 

terem fe c準egado a il乙Is∂es s'obre como os' homens deveriam ser. Ao z.ni寿, a

nova ciencia aceitaria o homem como ele 7’eahnente G, ac7mitindo como de

J7a寂rezaprimitiva o egoz'smo e aspai訪es ql/e fodbs os homens manz/eftaran?

se77?pre e em Zodaparte･ E eraprecisamente nessa base que 5'e elaborarz.a′7?

solu?∂es polz'ticas decentes. ”

E Daniel Pa正ck Moynihan completa‥

"Os czz,/tores dcr Cons'fi/z/z’fdo americanapuseram em prdtica urn sz.g-

tema de governo gue eles acreditaγam pudesse f/ncionar. Ndo gue

f/ncionaria,● qz,/e pudesse･ Nao era urn L融ema quepor norma admitisse邸/e

as ativic7c7des' humanas s'e雁7re refz,/ltariam ben?,. nem mi/ito menos q乙/e con-

tasse com cJ嬉umapoderosa transcendきncia em c乙Irso para dar cabo, de 1/rna

i;ezpor Zodczs, d邸mz‘fe’rz’as e dcrs contendczs･ A�6坊�6���F���｢wF�6�����襷��7V漬

dou de nada dirso. ”

Na realidade, a pe血a de toque do pensamento dos elaboradores da

Constituigao norte-americana era a cria確o de urn govemo limitado, mas que

sobrevivesse ao choque de facg6es e a "tirania de maiorias apaixopadas" ou

tdi:§s° l禁]:]°osn器bq�~ﾈ�ｸ忌6BvX榴VﾖﾖW3ｦ(�ｷ9~ﾇEG'�H�ｶ��依蹠�W'8�ｹVhｮﾕｵﾖV��7'XｮﾖW�7'6ﾃ｢��ｲ�2��ｶ&｢�Rﾐ

Pode-se dizer que a enfase dada a separa確o de "poderes" decorreu

da crenga segundo a qual as liberdades individuais estao mais seguras quando

os atos d.e uma parte do govemo nacional podem ser examinados por outra

pa虹e ou a esta re○○Ⅱidos.

RATIFICACÅ0 - Ap6s a apresenta誇o do documento a na確o, des-

cobriu-se que os delegados haviam excedido em muito sua autoridade, pois a

confedera確o tomava-se uma federa確o, com urn govemo central ao qual to-

dos se submetiam, constituindo-se em um巳stado罵deraL Foi proposto pela

conven確o que a nova constituigao s6 entrasse em vigor ap6s a ratifica確o de,

pelo memos, move dos廿eze Estados･ Ap6s intensos debates nas conven96es

de rat甫ca確o, todos os Estados aprovaram a Constitui辞o, sendo o心ltimo de-

工es o de Rhode工sland, em 1790.
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HJ. A CO持SHTU｢鎚~o DE J787

A Ca轟a Magma americana tern sete a正gos, cada urn dividido em se-

g6es; tern urn preambulo; o artigo I cuida do Poder Legislativo: a se鋳o 2 trata

da Camara dos Representantes; a se確o 3 trata do Senado; se申o 8 cuida da

competencia do Congresso; a se確o 10 traduz-se em vedag6es aos Estados. 0

artigo 1工regula o exerc王cio do Poder Executivo, o artigo Ill o Poder Judicia-

rio. 0 artigo IV trata de mat6rias referentes aos Estados; o artigo V disciplina
o processo de emendas const血cionais; o a正go VI proclama a supremacia da

Constitui確o e o artigo VⅡ trata da rati丘ca確o pelos Estados da Constitui確o

dos Estados Unidos da America.

A constitui確o foi emendada vinte e sete vezes, sendo que as dez pri-

meiras, que constituem o Bill o/R培hts do direito norte-americano, foram

rati宜cadas em dezembro de 1791.

Doutrina Jorge Miranda que a constituigao americana 6 rigida e el各s-

tica. RTgidaporque o processo de altera確o de seu texto 6 mais complexo do

que o das leis ordinarias; elasticaporque tern podido ser concretizada, adapta-
da e, sob certos aspectos, metamorfbseada, quer a廿aves de leis e cos血mes,

quer, sobretudo, pela a確o dos tribunais, sem falamo carater de simbolo naci○

○nal que adquiriu. 0 consti血cionalismo americano tern duas caracter王sticas

fundamentais: a noQdo de Consti寂i誇o e de Jua s即erioridade Jobre todos os

demais atos dcz Federc準do e dos EJtados-men宅bros e a az,/toridczde reconheci-

da aos fn’b己inais' na sua intelpretafdo e concretz’zag∂o.

Segundo Marcelo Caetano, a絡cil adapta確o as circunst含ncias dos

tempos, segundo as oportunidades v肴o exigindo, 5 tido como fator principal

da longevidade da constitui確o, mesmo porque seu texto nao se prende a rea-

1idade de fato subjacente, mas se limita a fomecer regras gerais de a確o.

Tendo em vista a expe正encia mim que os americanos tiveram com o

parlamentarismo ingles, logo des○○n宜aram do excesso de poder de que dis-

punha esse 6rg肴o, 1a na Inglaterra. Pensaram, obviamente, em limita-1o. Para

isso, valeram-se de dois mecanismos珊ndamentais: 1) o controlejudicial da

const血cionalidade das leis e 2) veto presidencial no processo legislativo. 0

phncipio da legalidade, para os americanos, coincide com a supremacia da
Constituig肴o, confome declarada pelosjuizes e tribunais, ao passo que, para

os ingleses, signi宜ca a vontade do poder legislativo, expressa nas leis votadas

segund○ 0 princ王pio da maioria p餌1amentar.

Fechando este t6pico, vein a calhar os coment㌫ios de HaⅣey C.

Mans宜eld, Jr:

"... os凡/ndadores/oram ccrz,/telosz'ssimos co励･a `usu7pa(婦o legisla-

tz.va'advz‘ndo dos s'etores mais perto do povo, e por isso consかuz'ran宅um

Exec乙Itivo/orte e urn J#dicidrio ind笹endente /evantadosf’ente ao povo. Di-

zia-se entdo qじ′e esses dois' setores se derivavam c7o povo para agir no

interes∫e do poγo, mczs fe considerai;a q乙/e sua/or?cz ndo serz.a exercidcJpor
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imposi誇o do poγo. Ao con毎drio, essas di/c}持’nstit研‘?∂es essenciah?ente

ndo-republicanas', c均.a legitim idczde demo crdtica Zem os ho/‘e com o ponto pa-

cz舞co, /oram originalmente destinad郎'　a conかariar as inclina印es

moment∂neas do povo. ''

JV. FONT脅S D 0 DI蹄EHO NOR TE-A雌RJCANO

IV.1 Estrutura do Direito mos EUA

0 sistema da common law nao foi aplicado na Am6rica tal como era
na工nglateⅡa. 0 direito era baseado em disposi96es pa誼culares l○○ais, nas

decis6es dos magistrados e na B王blia,ja que a common /aw n5o dava resposta

satisfat6ria aos novos problemas enfrentados pelos colonos. Houve casos at6
de algumas col6nias redigirem c6digos sumarios (Massachussets e
Pemsylvania). Mas a common law acabou triunfando em meados do s5culo
X工X..

Tal como na工nglatema, o direito nos巳UAさconcebido como ｣uns-

prudencial, fundado mos precedentes e na razao. As leis e regulamentos sao
obseⅣados como complementos coⅡetivos de urn co岬o de direito que lhes

preexiste, a common /伽;. Alem disso, ha a distin確o fundamental entre direi-

to federal e direito dos Estados.

IV･2･ A Jurisprudencia

A regra do stare decisis imp6e aos｣uizes, em dadas condi96es, segui-

rem as regras de direito de○○Ⅱentes de julg狐entos precedentes de ou廿os

juizes. No entanto, a Suprema Co虹e e os supremos正bunais dos Estados n肴o

estao vinculados aos precedentes. E mais, pelo fato da competencia legislati-

va dos Estados ser a regra, o s'tare decisis funciona, relativamente as mat5rias

de ○○mpetencia de urn Estado, no seio da hierarquia ejurisdi96es deste Esta-

do e, ap6s o pronunciamento da Suprema Corte, no caso Erz.e Rai/road

Co7poration vs. ronやkins, em rela確o a jurisdi商o federaL

Neste julgamento a Suprema Corte, reviu posi誇o anterior, fmmada

nojulgamento d○ ○aso Sw把vs. Tyson (1842), a宜mando, a pa虹ir de en悔o,

que nao existe common law federal geral, e que a aplica鋳o do direito estadu-

al deve ser a regra, salvo nas mat全rias regidas pela Consti血i9をo Federal ou

pelas leis do Congresso (isso em 1938). Mag pode acontecer que exista uma
common law federal em certas mat6rias que sao da competencia legislativa

罵deraL De血do isso se conclui que o direito dos Bstados tern, na vida cotidi-

ana, muito mais impo捕ncia que o direito罵deral, por mais relevante que este

seja.

IV.3. A Supremacia da Constitui車o

A outra fonte 5 o s'tatute law (legisla確o). Ha leis federais e estadua-

is. A lei fundamental 5 a Constitui確o dos Estados Unidos, promulgada,

como vimos, em 1787, ligada a pr6pria funda確o do estado norte-americano.
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Estabelecido o principio da supremacia da Constitui確o, confome

artigo VI,宜mou-se, ap6s o julgamento do caso Mcz7’buりノvs. Mczdz’son (em

1 803), o principio do controlejudiciario da constitucionalidade das leis, mes-

mo as危derais.

Esse c5lebrejulgamento originou-se da controv6rsia que se estabele-

ceu apds a ele華o de Thomas Je挽rson, (Pa誼do Democrata Republicano)

para a presidencia da repdblica, em 1 800, derrotando John Adams (federalis-
ta), que tentava a reelei車o. Este, mos dltimos dias de govemo fez uma s6rie

de nomea96es, e血e as quais a de John Marshal (urn mss antes da posse do

novo presidente) para Chief Justice da Suprema Cone e, poucas horas antes

de deixar o poder, as de v誼os membros de seu pa誼do, e血e os quais Mar-

bury, este para a modesta fun確o dejuiz de paz (esses nomeados de dltima

hora fbram chamados de `雪u王zes da meia- noite''). Tomando posse, Thomas

Jefferson ordenou que seu Secretario de Estado, James Madison, sustasse as
nomea86es de meia-noite de Adams.

Quanto tudo levava a crer que logo comegaria o acerto de contas,
Marbury requereuえSuprema C〇五e urn w正t ofmandamus para ordenar a Ma-

dison que liberasse anomea確o. A decisao que se seguiu宜cou c51ebre por es-

tabelecer que o Supremo poderia declarar nula uma lei do Congresso, sob

珊ndamentos const血cionais･ 0 interessante 5 que a lei declaradanula ○ 0 Ju-

diciary Act, de 1 789 - justamente estabelecia a ○○mpetencia da Suprema Cor-

te a expedir a ordem de mandamus requehda por Ma血ury･ Marshal,in

federalista, habilmente evitou urn confronto com o govemo rec6m empossa-

do, declarando que o autor tinha realmente direito a nomea鋳o, mas aquela lei

que lhe outorgava a competencia para emitir a ordem nesse sentido era in-

%orTts,tiiatuqc霊naa! opnosit:tuai蓋uop叢Fva6詫:a 5c.c諾ep諾器cduerlsi:1:rfa.rrae:tf

guns casos pa正iculares.

Este fbi o phmeiro caso em v正ude do qual fbi declarado que o Con-

gresso violara a separa車o de poderes (ao tentar ampliar ajurisdi確o original

do Judiciario).

A fiscaliza確o da constitucionalidade, mos dias atuais, pode resu〃

mir-se em: a) competencia difusa, ou seja, todos os tribunais estaduais e

federais apreciam a constitucionalidade dos atos do Poder P｡blico; b) todos

os atos nomativos sao sujeitos a宜scaliza碑o; c) o poder de慮scalizar a cons-

ti請cionalidade dos atos do Poder P同工ico e urn poder nomal dosju王zes; d)

nをo ha controle concentrado da constitucionalidade e e) a lei nao 6 anulada,

mas considerada uma nao lei. E como nunca tivesse existido.

De 1 803 ate nossos dias podem ser apontadas tres fases dessa fiscali-
za車o: 1) ate cerca de 1880, apreocupa確o maior era a defesa da unidade do

Estado; 2) de 1880 a 1933 a Const血i辞o 5 inte甲retada a財vor do liberalismo

:Co°ie6Te盗9c :_3霊写架:gduearld9a5 :a(?ii°e?d"a器. p籍謀議範:)d’ear:cui嵩e(:i:



G乙lilher7ne Bollorini Perei/.t /

reitos civis). A血almente, dominada por ○○nseⅣadores, a Suprema Corte

deixou de ter a impo彊ncia politica e o brilho de ou億as epocas･

Tambem os atosjudiciais se submetem ao con廿ole de const血ciona-

1idade pela Suprema Co正e･ Tod○ 0 desenvolvimento do direito mos EUA, a

distin確o do direito federal e do direito dos Estados e a pr6pria hist6ria do pais

foram comandados pela interpreta確o dada pelo Supremo Tribunal a certas

節rmulas da Constitui確o.

IV.4 0s Princfpios Fundamentais da Constitui車o Americana

Com o tempo,島Ⅹaram-se regras血ndamentais do Direito Const血ci-

onal Americano, sintetizadas pela Jurisprud台ncia do Supremo, as quais as leis

estaduais e federais devem respeitar. Sao elas:

D protef命o dos diJ.eitos I.ndivid`tais -加zp7'i〃2eiras emen融s /節’// a/

Ri8h出J.

HJみeprocess a/law (devido processo legal) - V.e XIV emendas.

Esse processo legal nao seria urn processo qualquer, mas sim organizado de

acord〇 com as ○○ncep96es廿adicionais de justi亨a, e que garantisse a ampla

defesa ao acusado. Prevaleceu, mos prim6rdios de sua intexpreta確o, o carater

pr○○essual da cl各usula do devido pr○○esso legal･

Por exemplo nos denominados Slc甑ghterhous'e cases (1 873), decla-

rou a suprema co正e que o devido processo legal era urn princ王pio de

prote確o do individuo c〇両ra as垂usti9as de c皿ho processuaL

Com o telppo, acrescentou-se uma nova dimensao ao pmclplo, pas-
sando-se a exammar nao apenas o aspecto processual, mas a propna

legitimidade dos正ns visados pelo legislador ou adminis廿ador, bern como a

compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados (s'i/bstantive

di/e process).

Essa nova interpreta95o passou por tres fases:

a) ascens肴o e consolida確o - s6culo XIⅩ at6 a d6cada de 1930 - quan-

do a c〇五e suprema a血ou como intさ坤rete do pensamento liberal (caso

Z,ochner vs. New york ,1905, cuja decis肴o anulou lei que limitavajomada de

せabalho de deteminada categoria de仕abalhadores). B a era denominada G○○

vemo dos Ju王zes (Marcelo Caetano, ap.cif.);

b) desprestigio do dz/eprocess o/la砂no fmal dos anos 30, marcado

pelo abandono do con廿ole substantivo de leis de cunho e○○n6mico;

c) enfase as liberdades pessoais (nao econ6micas), tais como, liber-

dade de expressao, direito a privacidade, a participa確o pol壬tica etc. Sao

marcos desse periodo: caso Brown VLJ. Boardo/成九cation (1954), atrav6s do

qual foi proibida a discrimina申o racial nas escolas pdblicas; no caso G′′is-
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!4;olクys･ Comectic乙/t (1965), anulou-se uma lei daquele Estado que
mcrimmava o uso da p王lula anticoncepcional; no caso Mz.randa vs･ Arz.zona,

foi regulamentado o procedimento policial para o interrogat6rio dos indicia-

dos criminalmente; no caso Roe vLs'. Wczde (1973), considerou-se
inconst九〇ional uma lei do Texas que criminalizava o abo轟o.

Hりa r讐I'a do 7`azodve/,の訪o cq叩’/z'brio de融eresses (princ王pio da

razoabilidade) - seria a adequa確o dos meios aos fins desejados pelo legisla-

dor ou administrador, e que esse meios nao sejam infundados ou arbitrarios,

isto 5, sejan proporcionais as circunstancias que os motivaram e aos宜ns que

se procura alcan9ar.

E a correspondencia entre os meios propostos e os fins desejados.

Man洗stou-se, na Co虹e Suprema, no c〇両role das classi宜ca96es legislativas

(Ex. caso Ro男rfer Guano i;s･ yz‘rginia), pelo qual a Suprema Corte exigiu que

as classiflca86es legislativas fossem razoaveis e passassem a apresentar uma

plausivel relagをo dejustiflcativa entre a classiflca確o em si e os fins objetiva-

dos pela noma class沌cat6ria.

JりJg��ﾆF�FXﾍVF�&W｢荐��G�裵�VfF��ﾆVv�ﾂ�ﾒ�b�R��b�VﾖV襷�2��匁�6漬

almente usada para proteger cidad5os americanos de raga negra, aplica-se

hqie a todos os individuos, nacionais ou es廿angeiros, bern ○○mo apessoas｣u-

ridicas, principalmente ○○n廿a os abusos do poder govemamentaL Embora

壷o mencionada expressamente na V Emenda, mas somente na XIⅤ Emenda,

em rela確o aos Estados, a Suprema Corte entendeu que a clausula abriga de

modo implicit○ 0 principio daisonomla, com isso merecend○ 0 respeito do le-

gislador federal･ Como exemplo, o caso Jimenezvs Weinberger, arespeito de
uma lei氏deral de previdencia que suprimia o pagamento do auxilio-invali-

dezpara os fllhos ileg王timos nascidos ap6s a inabilita車o fisica e laboral do ti-

tular do bene慮cio, pr○○urando, com isso, estimular aqueles em gozo do

bene蹄cio referido a nao gerarem filhos. A Suprema Corte declarou que essa

discrimina確o entre as duas classes de宜lia辞o era desnecessaria e odiosa.

V. 0 FEDERALL勤40 NOR TEAMERJCANO

Os Estados Unidos t台rn uma estrutura de sobreposi確o (cada cidadao

se submete a dois poderes politicos e a dois ordenamentos jur王dico-constitu-

cionais) e de participa碑o (o poder central como resultante da agrega確o dos

poderes politicos dos Estados federados).

0罵deralismo mos BUA se baseia em qua廿o principios j血dicos: a)

Poder constifuinte de cada Estado limitado pela Constitui確o Federal; b) in-

terven確o institucionalizada na foma確o da vontade pol王tica federal: pelo

Senado, como 6rg5o de representa碑o dos Estados; pela composi確o e pro-

cesso de vota確o do Col6gio Eleitoral presidencial; pela necessidade de as

emendas a Constitui辞o carecerem de aprova確o de 2/3 dos membro de cada

camara e ratifica確o por 3/4 dos Estados; c) especialidade das atribuig6es fe-

derais, entendendo-se que as que nao forem pr6prias do Estado federal per-

tencem ou podem pertencer aos Estados federados; d) igualdadejuridica dos

Estados (art. IV da Constitui確o).
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Desde 1787, o poder罵deral cresceu muito, especialmente apes a

guerra civil de 1861/1 865 e as duas guerras mundiais, em decorrencia do au-
mento do n心mero de estados罵derados e do enome peso宜nanceiro das龍n-

96es do Estado federal･ Portanto, predomina atualmente a centraliza確o,

motivada, impulsionada, outrossim, pela teoria dos poderes implz’citos, que

signi正ca que os 6rgaos federais tern competencia para fazer tudo quanto seja

necessario ou dtil para desempenharem as atribui96es que a Constitui碑o lhes

confere.

Esse p正ncipio fbi adotado, primeiramente, por Alexander Hamilton,

Secretario do Tesouro do Presidente Washington (1789/1796), que prop.6s a
cria確o de urn banco nacional, destinado a revitalizar o sistema宜nanceiro e

prover o cr5dito pdblico. Como sua cria申o nao estava prevista na Constitui-

gao, Hamilton a宜mou que a Constifui確o autorizava o Congresso "a fazer to-

das as leis que sejam necessarias e apropriadas para per em execu確o''os

poderes especi蹟camente enumerados. Mais tarde, em 1 819, no julgamento

do caso Mcc&/lloch vs. jl勿ryland, a Suprema Corte declarou que o Congresso

agira const血cionalmente ao char o Segundo Banco dos Estados Unidos, re-

petindo o argumento utilizado por Hamilton, mais de vinte anos atras.

Esse caso smgiu da tentativa do Estado de Maryland de, mediante co-
branga de imposto extorsivo proposital, tomar inviavel o funcionamento da

刷ial do Segundo Banco dos Bstados Unidos na cidade de Baltimore･ Decla-

rou Marshall que "o poder de tributarさo poder de destmir'', e de nenhuma

maneira poder-se-ia adm誼r que urn estado destm王sse urn instmmento do g○○

vemo federaL

Ou廿o julgamento impo正ante se deu em Gibbons vs･ Ogden (1824),

pelo qual o Supremo declarou nul○ 0 monop61io叩e o Estado de Nova York

concedera a皿seⅣi亨o de barcas a vapor en廿e Nova Yoke Nova Jersey,

com isso a宜mando a compet台ncia do Congresso para regulamentar 0 〇〇mさr-

cio interestaduaL

VT. oS PARrH〕oS poLI'Hcos E oS GR upoS DE PRESSH~o

Os primeiros partidos refletiam a divisao na sociedade entre os parti-

darios de urn govemo central forte (federalistas) e os defensores da

descentraliza確o (democratas-republicanos), a partir do宜nal da d6cada de

1790, originados da oposi確o a vigorosa pol王tica econ6mica de Alexander

Hamilton, Secretario do Tesouro do Presidente Washington.

Depois, durante a pnmeira metade do s5culo XIX, varios partidos
apareceram (pa正do do povo, pa正do Republicano nacional, pa誼do Dem〇〇

〇rata-Republicano etc.), que mais re皿etiam as alian9as de interesses de

candidatos a presidencia do que deteminada coHente politica･ Daqueles, o

pa正do Democrata-Republicano alc狙9ou ce正a estabilidade, a pa正r da elei-

確o de Andrew Jackson (1828), passando a ser chamado, aos poucos, de

Pa正do Dem○○rata･ Seus opositores, por o血o lado,請ndaram皿novo pa誼-
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do e se autodenominaram Whz.gr (1iberais). Comega, apartir dai, a ser fimar

o sistema bipartidario. Na d6cada de 1850, 1iberais e democratas desconten-
tes fundaram o Partido Republicano. A partir dai, esses dois partidos

monopolizarao a cena politica americana, embora aparecesse, de tempos em

tempos, uma terceira fbr8a (Pa正do Amehcano, Pa正do do Solo Livre).

Ap6s o rachanos pa正dos孤tes da gueⅡa civil (havia democratas su-

1istas, democratas nortistas, e ate urn partido unionista constitucional), e de-

pois desse sangrent〇 〇〇n且ito (1861/1865), o Pa誼do Republicano passou a

ident流car os vencedores e o Pa誼do Democrata passou a agmpar os vencidos

na gueHa. Mais tarde os republicanos passar孤a se identi五〇ar ○○m o conser-

vadorismo e os democratas com as reivindica96es populares･ De 1860 a

1932, ○○mpoucos inteⅣalos (1884, 1892, 1912 e 1916), ospresidentes fbram

s empre republicanos.

Na realidade, ambos os partidos tern varias correntes intemas e mui-
tos dos seus membros o sao apenas por tradi9ao familiar ou locaL Por isso,

n肴o e raro ver em deteminadas quest6es os democratas do Sul alinharem-se

com os republicanos, como em ou廿as, republicanos progressistas votar com

os democratas. Segundo Marcelo Caetano, a coesao partidaria resulta de rna
solidariedade de tipo clubista en廿e seus membros, mais do que por in皿u合ncia

de gmpos ideoldgi○○s.

Um interessante鬼tor de mudan9a surglu com o aparecimento dos

grupos de interesses, ou depressao, ou lobbies. Sobre a sua influencianarea-
1idade politica a血al dos Bstados Unidos ensina Michael J. Malbin:

"Mencionar gnipos de interesses traz a mente uma alteragao宜nal na

utiliza確o que os Elaboradores atribuiam ao ciclo de dois anos para promover

as deliberag6es. A id5ia original era que os mandatos de dois anos para a Ca-
mara e de seis para o Senado levassem os membros a passarem mais tempo

vivendo na capital do pats. Isso, por sua vez, ajudaria os legisladores a forma-

rem urn senso comum de identidade e de prop6sitos, que患voreceha as

deliberag5es nun cen壷o distanciado das press6es imediatas dos ele.itores.

0 crescimento de gr準フos nacionais' de interesse em WzJhington mu-

dou Judo isso･ rczl crescimento fern andczdo diretan[ente em paralelo com o

crescimento c7cz agenda do governo, e de certo modo e'uma cカs' cons'eq荻Gnci-

czLr disso･ Osprimeiros gr堆フos deprote誇o aos neg6cios' e a/orfa deかabalho

s乙/7'giram com a nacionali乙afdo da economia e com os primeiros grandes

pruridos de 7~egrlanつenta?do econ∂mica nacz.onal no fnal do壷culo XIX

Continuaran? a crescer em s'urtos gue, em /inhas gera塙s'e con?paravan? a

Era Progressista, cJo New Deal a Grande Sociedade e,���ﾆﾖV蹤Rﾂ���Xﾚ6�簟

sdo da sc毒de, dcz.reguranfc7, d｡ de/錆a ambiental eあ/eis dos cガ‘reitos civis e

ds reg乙/lamentag∂es de meados da de'cada de J960 czprincz'pios da dgcada de

1970･ 0 res乙/ltado/oi #ma explosdo de representa誇es na c`準ital do paz’s' de

gr均?os de interesse. ”



Guilhern7e Bollorini Pe7･e/’r(I

VH. A RELJG規~o E 0 BSTADO A勅昭RJCANO

Finalmente, cabem umas poucas palavras acerca do廿atamento dado

pelo Estado americano a questao religiosa, segundo o entendimento dos ela-
boradores da Constifui確o, face a milenar contenda entre a Igreja e o Estado,

do qual aqueles tinham perfeita consci6ncia de suas implicag5es na hist6ria

da civiliza確o ocidental.

Os血ndadores do Estado no血e-americano pugnaram, desde os pn-

meiros debates relativos ao asseguramento da prote確o aos direitos

fundanentais, a estabelecer uma separa辞o rigida da religiao em face das fun-

96es estatais e isso com urn prop6sito bern claro. Explica Jeremy Rわ瞳n:

"A estabilidade de nossa ordem constitucional deve muito ao免.to de

que as tendencias religiosas dominantes ao longo da maior pa此e da hist6ria

americana fbram per氏itamente compativeis com a democracia liberal e com

a tolerancia religiosa e, de urn modo geral, nをo obrigaram as pessoas a fazer

violentas op亨6es en廿e obriga96es religiosas e obriga96es civis･ブ'

Segundo a maioria dos doutrinadores americanos, essa separa確o fa-

voreceu, por outro lado, urn crescimento espetacular de seitas (algumas at6

perigosas) e de doutrinas religiosas, que tomou a repressao, em virtude de
crenga, virtualmente impossivel, freando as ambig6es sectarias.

VHL INFER居NCL4S

Atrav6s desse pequeno ensaio, percebe-se que o carater sint5tico da

Constitui確o dos Estados Unidos tern a ver, antes de tudo, com as condig6es

hist6ricas sob as quais士bi elaborada, quando se visava, essencialmente, 1imi-

tar o poder cen廿al.

No entanto, com o passar do tempo e o aumento, cada vez maior, de

participa申o do Estado na regula確o da vida privada, sentiu-se a necessidade

de uma mudanga de orienta申o, devida, principalmente, as crescentes pres-

soes sociais.

Mas o carater sint6tico daquele documento acabou se revelando de
enorme vantagem, pols possibilitou-se sua adapta辞o aos novos tempos, sem

necessidade de uma mp血ra com a ordem anterior (por exemplo, instala亨をo

de uma assembleia c○nsti巾inte).

Assim, tirante as emendas const血cionais, que visaram, principal-

mente, a garantir direitos　血ndamentais aos cida塙os americanos, as

mudangas operadas na intexpreta確o do texto vigente, pela Corte Suprema,

provaram suficientes para atendes as novas demandas da sociedade america-
na.

Fundamentalmente, penso que os ○○nsti巾intes americanos, quando

da elabora確o do texto da Constitui確o dos Estados Unidos da Am6rica, ja-

mais so宜eram daquilo que, espir九〇samente, o Pro罵ssor Luis Robe虹o
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Barroso chama de narcisisn7o constitucional, ou seja, de se elaborar normas

para esta gera確o, para resolver problemas imediatos, para se livrar das pres-

s6es circunstanciais etc.

Acredito que aqueles legisladores pensaram mos govemantes ○○mo

realmente Cram, e ser肴o sempre: seres humanos mortais.

BIBLJO GRA FIA

������&FVﾃ��6�7Hｭ鬻6柳��ﾂ��ﾖW&�6����ﾒ��sビ��塔r�ﾔ�'f匁r�ｷ&�7F�ﾀ

Nathan Glazer, James Q. Wilson, Walter Bems, Daniel Pathck Moynihan,
Glem C. Loury, Jeremy Rわkin, Thomas L. Pangle, Michael J. Malbin e Har-

vey C. Mansfield, Jr., Forense Universitaria, 1 987.

���6�WF�踉ﾂ�ﾖ�&6Vﾆ��ﾖ�陋2��ﾂ�FR�6坊�6�����｢wF�6��R�F�&V友��6�7F宥Rﾐ

cional - Coimbra Editora, 1972.

���6�7F宥V丿ﾖ��F�2�W7F�F�2�V譁F�2�F���ﾓW&�6��ﾒ�FW⑦��Vﾒ���'GVwVW0

fomecido pelo Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.

���F�V�&陳�F�ﾆﾖ��FR��'&WR��VﾆV縋V蹤�2�FR�&V�&���vW&�ﾂ�F��X���F��ﾐ

Saraiva, 1991.

･ David, Rene. Os Grandes Sistemas de Direito Conten?por∂neo -

Ma正ins Fontes, 3種ed. 1998.

���ﾖ�&�襷�ﾂ�ｦ�&vR��ﾖ7ｦ躔�ﾂ�FR�F�&V友��6�7F友程6柳��ﾂﾂ�d�����&�&ﾆ薬ﾐ

teca da Pr○○uradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.

���6VﾆﾆW'2ﾂ�ﾖ�陳�R�ﾖ4ﾖ免ﾆV粐�Vﾖ��&V�f�ﾆ��ﾍf��F���,ｷCg&���F�0

跳'Zados Um‘dos - Jorge Zahar Editor, 1985.

･ Texto em ingl台s da 27a EmendaえConsti巾i亨をo dos Estados Unidos

da Am6rica.





BREVBS CONS工DERACOES SOBRE 0 ENSNO DA

ETICA NAS ESCOLAS DE DIR且ITO

JOSB EDUARDO NOBR玉MATTA

Juiz Federal da 6a Vara de Execu確o Fiscal do Rio de

Janeiro e Professor de Ciencia Politica e Direito Constitucional.

Sunario: I. Introdu車o 11. Etica, Moral e Direito Ill. A Constituig肴o

丘tica - Do Estado Democratico de Direito ao Estado de Justiga IV. 0 Ensino

da丘tica no Direito

J. 1NTRODUq40

｡. to ｡a :esc器±teeg aadce°naterまflme筈:t霊graehist66t霊:.P Alit:塁gi°as s6:藍窪o藍

aparece como verdadeiro movimento de cidadania･ Govemos e an垂os caci-

ques eleitorais caem, nao tanto pelos males que causaram a democracia em si,
ou em decorrencia de suas m各s administrag6es, mas pelas agress6es que teri-

am pexpetrado aos valores morais e 6ticos acolhidos pela sociedade. Assim
foi com o ex-Presidente Collor (1), ou mesmo, mais recentemente com o

ex-Senador Ant6nio Carlos Magalhaes.

Esta ciclica visitagao aos valores 6ticos na pol王tica, abre espago para

o seu debate tamb5m em outras areas do conv壬vio social. Fala-se, assim, mui-

to mais, hoje, em 5tica na administra辞o, na economia, no com5rcio, no

despo垂na ci合ncia, na e九〇a9肴o e no ensino (2), bern como na etica de血o

do direito e tambem na etica pro宜ssional.

res s or u…霊露盤ru器] aet�ｦ��IVi����~ﾇ7��)Uｵﾕ2�3ｨ�ｶﾖ��｢��Fﾆh�ｰcd±l;r霊t °d>霊
debates, meditando especificamente sobre o ensino da 5tica pro魚ssional nas

Escolas de Direito.

1L EHCA, MORAL E DLREJTO

Costuma-se diferenciar moral de 5tica.

Segundo Arist6teles, no seu Etica aNic6macos, "to｡cz arte e foda z’n-

d喝a誇o, assim como tod｡ acdo e Zodo prqpc;sito, visani a algum bern,. por

isto/oi dz’to acertadamente que o bern g aquilo a que fodczs coisas visam ” (3)･

Os則るsofbs Gregos distinguiam uma ciencia do bern (moral) da pr6-

pria pratica desta ciencia (6tica). Pode-se dizer, entao, que a 6tica exercita os
valores morais.

LEO脱RDO BOFF (4), com clareza e poesia, demons血a a existen-

cia de uma unidade complexa entre 5tica e moral.
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t ant o , p apIfr:md霊諾eonitoe; i : ed:s°蒜tiraav.aas雪藍,9 aueex;set:ntdeo蒜oa霧oa;,. dp±Zr:

grande te61ogo, "desz‘gra a moradc=わimana” (5). E prossegue: "A gtica,

co′no morada hz/mana, ndo e'a/gopronto e constr∂/z'do de #ma s'6 vez. a ser

巌Imano estd se77?p/'e romando habz.tdvel a casa que constrz/z‘# para fz.” (6).

De outro tumo, a moral, que vein do latim mos, mores, "defz.era ｡s costimes

e as舟adz’g∂es ” (7). Assim, "q乙/ando "n持7宅odo de fe orgam’zar cz casa G consz.-

derado born cr ponto de ser uma re/erencia coletiva e fer r雀フrod2/zz’do

constantemente, s'裾ge entdo imつa /radifdo e "in estilo ar邸iiteto‘nico･ Assz.sti-

moJ, ao m'vel dos co′i?portamentos hun7anos, czo nascz‘mento da moral''(8).

Desta foma, a moral estaria "履adcr a cost乙mes e f7'adz’?∂es de cada povo,

vincz,/lad｡ a zm持短e777a de valores, pr6prz.o de cacねcultura e de cadcr cal7?i-

nho e岬iriti/al''(9).

Em seguida, o autor廿ata de a誼cular moral e etica, demonstrando a

exist6ncia de uma unidade complexa dos dois fen6menos, no qual urn contri-

bui para a atualiza車o do outro, em perfeita simbiose. Diz: "a gtica assume a

nつora/, gi/er dz’zer, o siste′7宅a/echado de valores vigentes e cね/radz’f∂es c｡m-

portal7ientais. Ela re岬eita o enraizal77ento necessdrio de cacねs'er humano

J?a realizafゐo de sua vidcz, para卯/e ndoj坤?/e dependi/rada das' nuvens. Mc7s

a e'tica abre esse enraz’zamento･ Estd atenta d高?∂/dan fas hz.st6rz.Gas, dr men-

talidc7cねs eあsensibz’lidc7des cal77bidveis, aos novos defc坊os derivados dczs

/rans/' ｡r77つa誇es s'ocicziJ. Ela i/印∂e exz’gencz’as czfm de tornar a moradia hz/-

mana maz’s,honesta e faz/ddve/. Aみica czco偽e毎ans/orlna誇es e mudanfas

q乙/e atendam a es∫as exz’gGncias･ Sein essa czberれIraあm乙/dcznfc7s, a moral se

/ossilz’za e se f7’anS/ornつa em moralisl7?o. A Gtica, portanto, definstala cz moral.

Jmpede giie ela se/eche Fobre si mesh?a. 0briga-a a constante re72ovagdo no
sentido de garantir a habitabilidczde e a s己lstentabilidczde dcz moradia h}m7a_

na･･ pessoa/, s'ocial eplanetdria ”(1 0). E arremata: "4 moral deve renovar-se

per777鋤entemente Job a orientafdo e a hegemonia da gtz.ca･ Cabe a e'tz.ca ga-

ranzz‘r a moradia巌imana, Job dz/erentes estz’los, para q乙′e fe/’a e/ezz’vamente

habitdvel∴'(I 1).

Cientes, pois, da diferenga ontol6gica de moral e 6tica, mas valen-

d○○nos deste sentido de unidade complexa existente e血re ambos os

conceitos, acima referida, pemitimo-mos neste estudo referimo-mos indiscri-
minadamente a urn ou ouをo temo.

Quanto a rela確o existente entre moral e direito, como bern salienta

GEORGES RTPERT, citado por MIGUEL REALE, "ndo hd enzre a regra
/77oral e a regrajilrz'dz’ca ｡擁erenfa a唐unクa ｡e ｡o/m'#io, de nat#reza e defl7宅.

Nem pode haver, po均z,/e o Direito dei;e realizar aj�7F賑7｢ﾂ�R���｢覈����F�W7F��p

∂//in z’｡gJ’a /77ora/.劫かe elas e擁tirz’a cやenas?/77つa d堆ren?a ｡e cardter (均,

pois a 7'egra moral torna-se regrajz/rJ'dz‘ca, consoante expressdo de Ge'均;:
`grafas cZ iima z72/a/ngao mazs ene′官ica e a uma fanfao exterior necesJ'drz.a ao

fl71 cz ser alcanfcrdo '. ” (12).

0 mesmo professor MIGUEL REALE, ao asseutar o valor, ao lado
do fato e da noma, como elemento integrador do Direito, em sua teoria tridi-
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mensional do Direito, obriga ao reconhecimento de que mais interessa saber
distinguir urn conceito de ou廿o, que a pr6pria distin9肴o em si･ Vale transcre-

ver a li確o do eminentejusfil6sofo a respeito, no seu Li誇es Preliminares de

Direito, verbis.. "Encontran宅o-nos, agora, diante de縮7 dos problemas mats

d㌍ceis e ta/7碓m dos mais belos dcz Filoso〆a J}frz'dica, o da d姉eren?a e脇●e

Moral e o Direito. (..)Nesta mate'ria devemos lembrar-nos d叩z,/e a verdcrde,

7mIitas veze5., consiste em dis'tinguir as coisas, Jen? s'雀ブard-las'. Ao homem

cz/oz.to e dep｡#co c祐z,/ra bastaperceber fima dz/eren?a entre doz.s ferespara,

imediatamente, e寿remd-lo持/in do oz,所o, mas os mais experientes' fabem a

arte de distingilir Jem s'雀)arar, a ndo Jer邸/e hcU’a ra乙∂es essenczazs錐/ej棚ti-

fql[em a conか呼7osiQdo. ” (13).

Destarte, diante de alguns casos, 6 certo, interessar-mos-a distinguir e

separar o que 6 moral e o que 6 direito･ Mas, namaioria dos casos, o que ira
importar, de fato, 5 a intimidade existente entre ambos, quer no que se refere

ao processo de elabora誇o da nomajuridica, quer no processo de sua aplica-

確o mesma･

Com efeito, ate os neopositivistas tendem a argumentar em tomo da

influ合ncia da moral, mesmo como urn elemento metajuridico, na fomula確o

e na aplica確o do direito. Basta conferir obras de autores do quilate de

HERBERT HART (14), For exempl〇･ Trata-se de tend台ncia mundial veri五

〇ada principalmente apes a Segunda Gue調a MundiaL PAULO

BONAVIDES (15), em es血do sobre os観ns do Estado, aborda tal tendencia

do resgate dos valores do direito na血ral, principalmente na Alemanha, como

verdadeiro rem6dio para sarar as feridas e as insegurangasjuridicas ocasiona-

das pelo holocausto nazista･

Hoje, as sociedades contempor含neas nao mais se satisfazem com o

modelo de呂stado legalista dos seculos XVI工I e X工X, e tampouco com o Esta-

do Democratico paulatina e lentamente desenhado durante o s6culo XX･ 0
novo mil台nio imp6e un modelo de Estado Etico, ou, na feliz express衰o de

D工OGO DE FIGUE工REDO MOREIRA NETO (16), do Estado de Justi9a･

Dignas de referencia as palavras do eminente publicista: "4 s#/‘ei?Go da 5'oci-

edade e dapois a do Estado moderno a /ei, /oram as primeiras conqu’stas,

co��&都&�襷����f�7FVﾖ��F7"��v�ﾇｨ�fF7ｦ8,ｲﾂ�:�ﾖ�����ﾗ｢vﾒ贍��wF�6��ｨ�V襾ｨ�ijfV�6GfVﾀ

篇諾霧霧蒜整霧整え':,?o%霧,.名z.r霧嘉o霊z‘:霧
d｡ sociedade/oi, a seg乙/i7', a e諦aordindria conquistapolz'tica realizada pe-

las revolu印esfancesa e americana, dotando o ordenamentoj}/rz’dico de im?

sistema de legitz.midade epermitz‘ndo o 5'1′rgimento e a disseminafdo do Esta-

do Democrdtico. Finaln7ente, a s'zjeifdo do嵐'fado a mora/, cz mczis

ambiciosa e demc脇dc7nte das conq#istas Gticas, estd cやenas come?czndo, z.n-

co7porando-se /entalnente a ordem j乙Irz'dz’ca como z,/77待istema de licit�FR�P

possibz’lz’tando, onde o Estado De7nocrdtz’cojd Je est短edimentando, o czdven-

to do Estado de Jiisti?a. ” (17).

Assim, mais do que nunca, etica e direito devem caminharjuntos nos
novos tempos･
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11L A Constitui確o Etica - Do Estado de Direito ao Estado de Justiga

Riquissima em principios, a Constifui鋳o de 1 988 incorpora valores

morais, j皿isdicizando-os.

Validapara o Brasil, a afmma申o de Gomes Canotilho para o ordena-

mentojuridico portugues. Ou seja, o sistemajuridico brasileiro 5 tamb6m urn
"sz’stema aberto de nomativo de norn7as eprincz'pios "(18); sendo urn siste-

ma aberto "porque fern esか･"Zz,Ira dialc5giccr, fradL/zidcr na di坤onibilz.dczde e
`cczpacidc}de de cやrendz’zc}gem 'cねs normas constitucionaispara ccやtarem a

in/dcznfa cわrealidczde e estarem czbertasあconcep誇es cambiantes dcz `i;er-

ddde’e da J’z/stifa'. "(19).

Com efeito, a confoma確o especifica da Constitui確o brasileira, mu-

ito pr6Ⅹima da po血u糾esa, ante a riqueza de princ王pios, pemite a tal
"cczpacz’dczde de czprendz’zc7gem�ﾂ�&VfW&芳���Vﾆ��w&�襷R�6�7F宥V6柳��ﾆ�7F��ﾇW6�

na medida em que possibilita ao aplicador da noma ○○nst血cional valorar

tais especies nomativas〕 a血alizand○○as no temp〇･

Pelo que se disse,ja aqui pode-se identificar a forte inHuencia da 5ti-

ca no noss○ ○rdenamento jur王dico const九〇ional vigente. A宜nal, como

deixamos claro acima a partir da li確o de BOFF, cabe a 5tica exatamente a

fun確o de acolher as mudangas e transfomag6es necessまrias ao aperfei9oa-

mento da sociedade. i dizer com aquele te61ogo, que a 6tica "estc5 atentaあ

im/dangas hist6ricas,あmentalidacねs e as sensibz.lz.dades cambidveis, czos

novos descZz#os derivados ddsかa型/oma印es sociais. ”.

Mas nao 5 s6 pelo fato de ser rica em prmclplos que se imp6e reco-
nhecer que a Constitui確o de 1988 inaugura uma ordem jur王dica 5tica em

nosso pais. Como bern salienta DIOGO DE F工GUEIREDO MOREIRA

NETO no estudoja referido, "e'z‘ndifbitdvel qz/e, por/or fa dos z’n訪nerosprin-

cz2?ios e preceitos em g#e o re/erencial J77oral da /icz’叙de vein consz’grado,

ta′7宅bGm /a 5'e e華?ressa a voca坤o ao E諏ac7o de Jz/stifa "��亭

0 eminente adminis廿ativista凪uminense anota nada menos que 58

nomas constitucionais, entre principios e regras, dirigidas ao Estado, a socie-
dade ou a ambos, que tratam direta ou indiretamente de referir-se a

moralidade social

0 presente estudo nao comporta uma analise detalhada de cada urn

desses dispositivos const血cionais･ 0 que se pretende, todavia, e que宜que

r,egistrado que a Constitui確o de 1988 5 intrinsecamente uma Constifui確o

Etica, quer seja pela sua riqueza de nomas principiol6gicas, quer pelo fato de

referir-se direta ou indiretamente a moralidade social.

JV 0 E脚部TO DA EHC4 NO D舵EITO

Sendo, como vimos, a Constitui確o de 1988 uma constitui韓o de vo-

ca確o 6tica, e sem esquecer, ainda, do que dissemos em rela確o ao nexo

existente entre moral e direito, ate mesmo intuitivamente salta aos olhos a re-
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1evancia do estudo da 5tica na forma辞o do futuro profissional do Direito,

quer venha ele a segulr a carreira de advogado,juiz ou membro do minist5rio

p丘blico.

Con血adit〇五amente, porem, os cum王culos das Escolas de Direito cos-

tiimam limitar o estudo da 6tica a uma dnica disciplina, usualmente

denominada deontologia ju正dica,さtica pro宜ssional ou simplesmente etica,

Nesta disciplina, usualmente, ha duas ordens de abordagem da 5tica:
a). a geral (deontologia geral), na qual se es血da o罵n6meno da moral em si

mesmo, desprovido de vinculo com o atuar especifico em uma dada pro宜s-

s肴o; b). a deontologia juridica, na qual se estuda a a血agao espec描ca do

profissional do direito - advogado, juiz e membro do minist6rio pdblico.

Quanto a deontologia geral, dada a sua na血reza eminentemente filo-

s6宜ca, nao se cosfuma fazer urn maior aprofundamento sobre ela. At6 porque,

muitos de seus conceitosja foram abordados na cadeira de宜loso宜a do direi-

to.

Em rela確o a deontologiajuridica, diversos fatores praticos levam as

Faculdades de Direito a abordar prec工puamente a etica da advocacia.

Com efeito, nao haum c6digo de 6tica escrito espec窺co paraju壬zes e

promotores. As linhas de afua確o destes profissionais est5o tragadas na Cons-

titui確o Federal, nas respectivas Leis Org含nicas, bern como mos C6digos de

Processo. Alem disso, apenas uma diminuta parcela dos舟山ros pro宜ssionais

do direito ingressarao nas carreiras da magistratura ou do minist6rio p心blico,

cujo acesso 6 1imitado pela estreita porta do concurso p心blico. Assim, im-

p6e-se reconhecer que o grande contigente de estudantes de direito ser各

absoⅣido realmente pela advocacia, em suas mais diversas modalidades.

Mas n肴o 5 s6. At6 para aqueles que vierem a optar pelo ingresso nas carreiras

da magistratura ou do minist5rio pdblico, em regra, dever5o, precedentemen-

te, inscrever-se nos qua血os da Ordem dos Advogados do Brasil, pois a

maioria dos concursos p心blicos exige urn tempo minimo de pratica forense.

Send○ ○e轟o, de outr〇億mo, que a OAB exige conhecimentos espec絶cos da

5tica do advogado no chamado Exame c7e Ordem･

Desta fbma, como dito, as Escolas de Direito cos血mam dar especial

relevo aos es血dos da etica da adv○○acia na cadeira de deontologiajuhdica.

EL工ANE BOTBLHO JUNQUEIRA, em seu excelente livro Fac乙/l-

dades de Direito ou Fdbricas de Jh/s∂es?, elabora interessante estudo sobre o

ensino da 6tica nag Escolas Juridicas, valendo-se dos dados obtidos por inter-

mさdio de uma pesquisa罵ita junto aos alunos de Direito da Pont訴cia

Universidade Cat61ica do Rio de Janeiro no ano de 1996. Tratou a a血ora, ain-

da, de formular entrevistas com os dois professores daquela disciplina.

Reconhecendo a influencia da OAB na orienta確o do ensino da 5tica

profissional nas Faculdades de Direito, identifica a pesquisadora aludida dois
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discursos sobre a 5tica naquela instituigfb: o discurso politicamente orientado

e o discⅢso pro宜ssionalmente orientado.

0 discurso politicamente orientado 5 aquele ligado ao mister pdblico
do advogado, sua fun9各o social. Guarda estreito vinculo com as lutas da OAB

em prol da democracia e dos direitos do homem. 0 pr6prio s'taJz,/s consti血cio-

nal alcan9ado pela advocacia na ordem j血dica inaugurada com a

Constitui確o de 1988 demonstra bern a legitimidade alcan9ada pela Ordem

dos Advogados do Brasil junto a sociedade brasileira.

J各o discurso profissionalmente orientado da 6tica do advogado da

enfase ao diaoa-dia do profissional, sua rela確o com seus pares, membros do

judici各rio e ministさrio p心blico, bern como com o cliente. Sobre esta ve血ente,

houve, segundo a pro缶ssora JUNQUEIRA, a pa正r da dさcada de noventa, a

substituigao do discurso anterior, politica e socialmente orientado, por urn

novo discurso, voltado mais espec甫camente para o exercicio pro宜ssional e

para o relacionamento entre advogados e seus clientes. Com efeito, observa a
eminente autora, tal preocupa9肴o com a 6tica em sua vertente mais pro宜ssio-

nal que social e politica teria raz肴o de ser, em face do crescente desprestigio

da宜gura do advogado, em decorrencia do ingresso de proflssionais com pou-

co preparo acad台mico no mercado, "pn’%cipal′nente em razdo dcz expans'do

de escolas de cardter mais comercia/, ndo con岬rometid郎' verdc7deiramente

:§'霊宝e認諾寵"cJoZ‘ioo”a(2|i)b o?as霊g ,d : nmoavi:rcp6r:iogc.uE謹霊ioiFc:pTi:

na e o conseqtiente cuidado com a sua observancia seriam respostas da

Ordem dos Advogados a "demand｡ dcz s'ociedade brasileira, insatis/'/eita con宅

a gcialidade te'cnica e gtica dos s'ervz.cos advocatz'cios ” (22).

De acordo com o estudo em questao, ao menos junto aos alunos da
PUC do Rio de Janeiro (23), ha uma nitida prefer台ncia por este心ltimo enfo-

que da 6tica, qual seja, pelo enfoque exclusivamente profissionaL Em outras

palavras, os alunos daquela institui確o prefeririam que a cadeira de 5tica pro-

宜ssional se res正ngisse, ou ao memos desse maior合n魚se, a uma abordagem

dos dispositivos do C6digo de血ca e Disciplina que dizem respeito ao aspec-

to estritamente pr〇五ssional da advocacia･ ObseⅣe-se o seguinte techo do

estudo em enfoque: "Os eszz/c7c7ntes, princ互?almente os do毒/til7つo ano, estdo,

portanto, mais interessados en7 aやectosprdticos邸/epoderdo s'er訪zez.s���

霧7;o蒜oe?,:綾f:’霧霊発議霧諾務:e?霧.霧,o ;’g,嘉o盤
J宅hecimento das' /eis, haveria a/grm宅a utilidczde '. O祝γa re岬osta, no me脇o

sentido.’`Se o ensino/osse mais' re岬onsdvel e mais bel7? adm’m’所ad｡, s'ervi-

ria para q乙/e osf/t#ros pro命sionais se sentissem maif co7?/ortdveis' e 77rais

seg己lros q乙/ando s'e d笹arassenっcom Fz.飯aQ∂es conやIexczs, anti-e’ticas, ck?bi-

czLs ',･ `0 ensino dcz?tica訪7i/ito荻i/, cねsde que esfe/.a voltado para q∂/es't∂es

relevantes,邸/e Ls'er∂o in/yentadcrs no dz‘a-a-dz‘a de todo o pro�2w6柳��ﾂ�r��Rﾂ����

alllno /~eclalna.. `afe'c7gora′ disci/timos cやenas temas abstratos, fenmen巌m7a

relag∂o maz’s dz.7~eta e okjy’etz’va com o Cc;dz’go de宙ica '. Os es寂dantes de dz.re-

ito co77?preendem a gtica pro�76柳������'F�蹤��踉�6V蹤芳��FR�6�@ta no
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exercz'cio dcz,pro〆ss'do, o乙I sejcz, relacionam e'tica pro�76柳��ﾂ�F�&WF�ﾖV蹤R���

C6digo de Etica･ Q〃ando solicitados a deL#nir Gticapro姪'siona/, c樹re/eren-

cias gz,iase necessdrias s'do os clientes e os colegas de pro〆ssdo. "(24).

Parece-mos, todavia, que a expectativa dos alunos em rela確o a 6tica

do advogado encon廿a-se ligeiramente distorcida, sendo certo que a propna

Ordem dos Advogados do Brasil tern retomado nos山timos tempos o discur-

so social e politico da institui確o e da figura mesma do advogado. Basta

lembrar o recente discurso do Presidente da OAB, Doutor Rubens Approba-

to, quando da posse do novo Presidente do Supremo Tribunal Federal, no

qual, em nome da sociedade, foi cobrada uma postura 6tica e democratica dos

govemantes do pais･ Pemitim○○nos destacar urn pequeno廿echo daquele his-

t6rico pronunciamento: "A s'ociedade, pela vontade de s'z/as maiorias, pela

arregimenta諦o de s'uas entidades ciγz.s, pela/or fa expressiγa de�w"�&�2�綿�2�8�｠

秒es e de comportamento ilibado, Jem s'inalizado no Jentido da modernJ’za?do

instiわ/cional epolz'fica, cz//os e耽os r雀7ousam numa base moral e Gtica. Base

moral e e'tica que implicam.’na investigafdo dczs demincias de corripfdo q乙[e

mancha777 a vida de setores dcz czc加7im’s'かa誇o p乙iblica, de dirigentes, gover-

/7antes epolz'zicos; napuni?∂o dos c妬フados,. no restabelecimento do im〆rio

da lez. e da ordem, feqiientemente vi雌7endiado pela usu7pa誇o dc柑f/n誇es

do Poder Legislativo por outro epor violaf∂es a direitos万ndamentais' retra-

tadczs em de鴨p6tica/orma de /egis'lar... ”

A preocupa車o da Ordem dos Advogados do Brasil com a discussao

mais ampla da 5tica, sob todos os seus enfoques, inclusive, e talvezprincipal-

mente, c0m a sua ve虹ente social e pol王tica, mos廿a-se presente na obra

coletiva Etica na Aみ′ocacia (25), organizada por seu Con?elho Federal, no

ano de 2000, sob a criteriosa coordena確o dos professores SERGIO FERRAZ

e ALB巳RTO DE PAULA MACHADO.

Com a intensidade reHexiva que lhe e peculiar, o pro危ssor SBRGIO

FERRAZ, em seu estudo Regras Deontolc5gicas, contido na obra acima refe-

rida, denuncia a "marginalizaタdo de ponderdγeis contingentes de noss'a

pqpulagdo es'tudanti/, do canやo da r少lex∂o sobre o/eno^meno Jocial e dcJ

particやagdo naprapositura de folu?∂es para o seu deslinde "(26). Como se

ve, a observa確o do mestre coincide com aquele rep心dio ao estudo da vertente

social da etica, ident描cado en廿e os alunos da PUC do Rio de Janeiro, na pes-

quisa ac工ma mencionada.

Mas o eminente publicista nをo se queda ante esta tendencia de aliena-

確o em face dos problemas sociais verificada mos estudantes do direito. Ao

rev5s, conclama o]ovem academico a engajar-se na luta pelo direito, atrav6s

do direito, ponderando que o advogado 6 urn privilegiado, se comparado a

imensa maioria da popula確o brasileira e, como tal, deve prestar um廿ibuto a

este contingente populacional de miser各veis. Con丘ram-se suas precisas pala-

蒜,e`;.z..o°｡o°.盤霧, z.霧..:°器V影:蒜'震?㌶:,Z‘?霧b’;'嵩?.e?.e霧"�Pe霊sm_
加,/tura des'estimzflante q乙[e lhe /oi posta生かente, como?/rna verdcJdeira
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prova誇o para a c?/erif∂o e/efiva de s'z/a vocaQdo, ele conseg乙/iu z/in dz�ﾆ�sv�

乙Im’ve7’s'itdrio, e/ez desse d互〕loma?/niversitdrio�ﾒ�W66�ﾆF����&����3����66R�ﾐ

sdo socz.al. Em seg己/ndo /ugar fambe’m e’?/in privilegiadb porq乙Ie, tendo/eito

乙Im c蹄Lro de Direito, ndo obstante as derfciencias not6rias deste, conseg己/iif

in/in.r-se do material mz'm’mo para z,/rna considera誇o critica sobre os ins擁,/-

mentos de co77/ormcz誇o da es短t寂ra social第ie, como sabido, r雀フousam

f/ndamentalmente no ordenan7entoj己/rz’dico des'sa mesma socied｡de. 0 dz.s-

por desse insかumental crz'tico, aindcz gi/ando mz’m‘mo, e o Zer鋤perado os

enやecilhos s6cio-econ∂7nicos que barran7 a ascensdo um’versitdria e a utili-

zafdo pro�6�ｦ柳��ﾂ�F�2�9v侭%｢��2�FW76���66V�6F��6��6�襷"����Gf��F�

imediatamente acima de�ﾖ����FW(/�Vﾂ���&6Vﾆ��FR�6�6芳�FF�2ﾂ�F�ｹu��

parte Zamb?in dele exige urn compromisso de retorno ao caldo s'ocia/, de q乙/e

destacado de zodos a邸/eles benクrcios de que se i;iu des/i7?atdrio /7zem sempre

por me'n’tos pr6prios, jreqiientem ente por imperatii;os decorrentes de dados

in eramente aleat6rios o乙ffzm iliares e, de fod｡ maneira, raramente i77?putdve-

is'ao es/orタo consciente doprc;prio advogado. At4porque s'6 o ten?poprovard

a densidczde e a consistencia de.rua voca誇o e de si/a a雅dq). "(27).

Por isto mesmo que o ensino da 6ticanao se pode prender as quest6es

es廿itamente pro宜ssionais, relativas ao廿ato do龍山ro advogado com seus cli-

entes e pares. Cremos que nao se pode reduzir o estudo da 5tica profissional a

mais un exercicio de simples t6cnica juridica. Afmal, como bern salienta o

professor FERRAZ, "o advogado g convocado e i7印elido aかanscender da

sz/a si77ples banca de adi;ocacicz, ou do s'imples' eJx:ercz'cio egoz'所ico ou coァ2�ﾐ

nado de suas cやti蛎es te’cnicas e intelectuais em bene#cio de determinado

cliente ”(28), para atuar "como verdcJdei7~o rec雀)tor dos anseios nacionais "

(29).

Mas como vencer este desa窟o?

Em phmeiro lugar, pensamos, deve-se ter consciencia de que uma

tinica disciplina, de-se a ela o nome que se queira (deontologiajuridica, 6tica

pro丘ssional ou simplesmente 6tica), nao se presta para abordar todo o conted-

do 6tico que deve pautar a atua確o do profissional do direito.

De fato, como ja dito anteriormente, e considerada ate mesmo a c○○

bran亨a de ○○nhecimento que a OAB魚z de seu C6digo de血ica e Disciplina,

talvez seja razoavel centrar os estudos de deontologia na 6tica do advogado,

mais espec甫camente das quest6es es宙tamente pro丘ssionais, indo ao enc○n-

tro dos anseios mais imediatos dos alunos. Assim, reservar-se-ia a cadeira de
6tica profissional essa fun確o.

Todavia, a outra vertente da 5tica do advogado, qual seja, aquela rela-

cionada a seu mum′s函blico, esta dever各ser abordada em todas as disciplinas

jur王dicas, phncipalmente as de direito p心bli○○, tais como Direito Const血cio-

nal, Direito Administrativo, Direito Tributario, Direito Processua.1 (princip al-

mente Teoria Geral do Processo). Alias, nestas disciplinas, nao apenas
deveria ser apreciad○ 0 comprometimento social e politico do advogado, mas

de todo e qualquerpro宜ssional do direito, seja advogado,juiz, oumembro do

ministさrio p心blico.
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Os professores das Faculdades de Direito devem despertar esta res-

ponsabilidade social no aluno, j各naquelas disciplinas introdut6rias,

verdadeiramente resgatando, ou construindo, uma nova cidadania atrav6s do

ensino j血dico.

Devem os mestres pemitir ao aluno o conhecimento d,a vida pro宜ssi-

onal e da血a politica e social de nossos ju玉stas hist6ricos. E in○○nceb王vel,

por exemplo, a pou9a refer台ncia que se faz ao mito Rui Barbosa em nossas

Escolas de Direito･ E impensavel que urn estudante possa graduar-se sem ter

lido Oragdo aos Mofos･ Deve ser dada ao academico a oportunidade de co-
nhecer a afua鋳o dos grandes advogados na defesa de presos politicos durante

a EraVargas ouna dita山ramilitar de 1964: nomes com○ 0 de Sobral Pinto,

Evaristo de Moraes, e Evan血o Lins e Silva, v.g. 0 academico de direito deve

conhecer, ainda, a histdria do Supremo Tribunal Federal, os seus grandes jul-

gamentos, os gr餌desju壬zes.

Com efeito, a figura paradigmatica desses grandes juristas brasileiros

ajudar各sem ddvida a fomar aquele comprometimento politico e social do fu-

turo pro宜ssional do direit〇･ 0 〇〇ntato com as lutas hist鈍cas vivenciadas por

tais expoentes da cidadania pemitira ao graduando deやertar a dguia (30)

que existe em cada urn deles, bern como, por ce虹o, mos pr6prios pro危ssores･

Deveras, como bern salienta LEONARDO BOFF, "os mesかes re/erenciais

cねやertam em n6s virtualidddes' latentes･旬‘u`ねm-nos a evitar enganos e er-

ros･ Sz,istentam a e岬eranfa de qz/e fempre vale cz pena s'eguir lutando.

Jmpedem邸/e o des`弓nimo zome conta de nossa vid｡. Alimentam permanente-

/1?ente conつ　o dleo da co72��詛7｢ﾂ�F��6�芳G&坊F�FRﾂ�F���W&FF��R�F�

e/?fernecimento a /amparina Lragradd qz/e arde em 77c5s･ Assim sempre haverd

lz/z em nosso caminho･ A毎r/ia gue fomos ndo se mediocn’zard e erguerか/∂o

sel7やre de novo” (31).

NOTAS

1. Sobre o caso Collor, vale conferir as palavras do eminente profes-

sor CELSO ANT6NIO BANDEIRA DE MELLO, proferidas na nota 7 da p.
61, da 1 1a. edi車o de seu Curso de Direito Administrativo: "Sucedeu em dias

ainda recentes uma demonstra碑o flagrante da renitencia do autocratismo tra-

dicional do Brasil e ate mesmo - desgra9adamente - da inanidade dos esfbr9os

em buscar dar foro de civiliza確o aos nossos costumes politicos. Rec6m-nas-

cida a Constitui確o de 1988, nem bern egressos do心ltimo longo per王odo de

ditadura, o ex-Chefe do Poder Executivo, o malsinado Femando Collor, em-

bora eleito diretamente e mal tendo acabado de jurar a Constitui確o,

tripudiava em abertas e publicadas seus dispositivos. Contravinha as claras a

tripartigao do exerc王cio do Poder e pisoteava os direitos e garantias individua-

is enqu孤t○　○s distintos seguimentos s○○iais e insti血cionais assisti狐

catat6nicos ao nau節gio dos mais comezinhos phnc王pios do Estado de Direi-

to. E ent5o nem mesmo se podia alegar a forga dos canh6es parajustificar a

irresistibilidade dos desmandos, que se apresentavam com a fisionomia de

uma ditadura consentida, conquistada no g正to, segund○ 0 melhor estilo do
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rangoso estere6tipo de machismo latino-americano. E certo que acaboif por

ser de/enestrado; ndo, porgm, en件azdo dos czgravos a democracia, e s'im por

/czlta de decoro e envolvimento em z/rna vaga de corrzp誇o matizadc}por tons

novelescos e, bern por isto, prestantes para ga/vam‘zar a apz.nido p宏blica,

com os e/eitos dczz'decorrentes.''(os grifos sao nossos).

2. Vale lembrar d○ ○co正do na Es○○la Parque, no Rio de J狐eiro,

quando adolescentes foram expulsos, por terem reconhecido junto a dire誇o

do col6gio que teriam fumado maconha mum passeio. A expulsao foi seguida
de manifestag6es dos alunos da escola, questionando a puni確o dos infrato-

res, na medida em que estes sd teriam sido punidos por haverem dito a

verdade, enquanto outros alunos que, mesmo tendo fumado maconha, por

n5o terem assunido o ato, nao sofreram puni確o. Dignos de refer台ncia os arti-

gospublicados nojomal 0 Globo de 04 demaio de2001, nap･ 7, deMARIA
DA FRANCA CBZAR COBLHO, FERNANDO GABEIRA e LUIZ
GARCIA, todos refletindo sobre o epis6dio, a fun確o da escola e da familia

junto aos adolescentes, a quest5o das drogas, e a propna questao 6tica no ensi-
no.

3. Tradu鋳o de M各rio da GamaKury, p. 17.

4. J7z A Ag#z‘a e a galinha -脇ca metcr/ora dcz condigdo巌Imana. Pe-

tr6polis: Vozes, 1997.

5 e6. Op.cit.,p.90.

7e8.Op.cit.,p.91.

9･ Op･ Cit･,p･ 92･

10･ Op. cit.,p･ 93 e94･

11. Op. cit.,p. 96.

12. h Filos〈坊a do Direito. Sao Paulo: Saraiva, 1990, p. 487.

13. Op. Cit･,p.41.

14. HART, Herbe止0 Conceito de Direito. Lisboa: Calouste Gul-

benKian, 1994.

1 5. BONAVIDES, Paulo. reoria do Estado. Rio de Janeiro: Forense,
1980.

16. Moralidade Administrativa: Do conceito a Efetiva確o. RDA n°

190.

17･ A血igo citado, p･ 17･
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0 DIR丑ITO A Ⅱ寸DENIZAqÅo DO HEMOF血ICO

S OROPOSIT工VO

LIHANE DO ESPIRITO SANTO ROR工Z DE ALMEIDA

Juiza Federal da 2 1a Vara/RJ

1. A QUEST4~o

Trata-se de avaliar se hemo刷i○○s, po轟adores do vims H工V, causador

da S壬n血ome de工munode魚ciencia Adquirida - AIDS, ○○ntaminados, em m○○

mento que nao se pode precisar, atrav6s do tratamento da pr6pria hemofilia,

doen8a que exige constantes廿ans軸s6es de sangue ou recebimento de hem○○

derivados, t合rn direito a indeniza確o pelo dano sofrido.

2. A EVOLU����D���忍0

s ant o s I , Saepg器idr°d: ir鍔e,±r:s h6�'8�fw62���#･7'VR6FFX�ｶ��v��ｶ�'YMV63ｩ�5ﾘ�ﾖ�&�73�G�ﾖ�ﾋ鞴�

saram a comprar sangue de bancos pa誼culares, para uso em hospitais

pdblicos e conveniados, pratica essa que conduziu a uma especula9ao do san-

gue, durante os anos 70, por doadores ”voluntarios′′ de baixa renda e por urn

grande n心mero de pequenos bancos de coleta, que operavam sem qualquer

padrao de 6tica, qualidade ou fiscaliza車o.

Foi a Po轟aria lnteministerial n･ 7, de 30/04/80, que imp6s uma reor-

ganiza確o total da atividade hemoterapica nacional, instituindo-se o

Programa Nacional de S紬gue e Hemode正vados ○ 0 Pr6-Sangue -, tendo, em

decoHencia, sid○ ○riados hem○○entros p心blicos, como base de urn sistema de

coleta de sangue de doadores volunt各rios, com vistas a processar e fomecer

sangue e derivados gratuitamente ao sistema de sadde.

No in壬cio dos anos 80, porem, urn novo免to veio a abalar os sistemas

de hemoterapia do mundo inteiro‥ a GRID - phmeiro nome da AIDS, surgida

em 1981 e ate entao tida como doenga apenas de homossexuais -, foi tamb5m

detec亡ada em pacientes hemo東1icos, con宜mando as suspeitas de que a c○血a-

mina確o tamb6m se dava pelo sangue.

At5 os idos de 1983, ante a ausencia de testes apropriados parapreve-
nir a transmissao do vrfus na transfusao de sangue, uma das心nicas medidas

preventivas possiveis era a sele確o de doadores de sangue, evitando-se aque-

1es que constituiam urn risco para atransmiss肴o da AIDS, o que era diligenci-

ado no momento da coleta do sangue, por medicos especializados, a廿aves de

inteHogatdrio sobre a vida do pretenso doador.

Trabalh紬do con廿a o tempo, chegou-se, em 1 984, ao teste conhecido

por巳LISA - enzime-linked immuno-absorvent assのノーque seⅣia para anali-
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sar as amostras sangumeas quanto a infec確o e, experimentalmente, as doa-

96es de sangue.呂sse teste somente passou a ser dis正buido comercialmente a

pa血r de 1985.

Ja nessa 6poca, por6m, suspeitava-se que a utiliza確o de produtos

sangiiineos preparados a partir depools de doadores, como 6 o caso tipico do

Fator VTII de coagula確o liofilizado - utilizado em larga escala pelos hemo慮-

1icos - estivesse disseminand○ 0 vi則s da AIDS en廿e os hemo宜Ii○○s, o que

veio a se confimar, tendo os indices de contamina確o atingido percenfuais

bastante elevados em todos os pa王ses que dispunham de sistemas de hemote-

rapia desenvolvidos e bern-estm血rados, em percentuais que, n肴o raro, ultra-

passavam a 50% de hemo糾icos soropositivos, inclusive no Brasil･

Atravさs da Po正aria工nteministerial MPAS/MS n. 14, de 1 8/05/87, os

Minist6rios da Sadde e da Previdencia e Assistencia Social deteminaram que
’’a cやlica?do trans'/�6柳��ﾂ�FR�6�諄�4乏�R��ﾖ�W&庸�F�2�FR�2v�誣VRﾂ���G&�6匁�ﾐ

dcJ com recursos previdencidlイos, /osse precedidcz pelos' Zestes s'orol6gicos

necessdrios a deteccdo e co7昨ma�F��F7｢�｢�/ec誇o pelo c}gente AIDS′′･

Apesar dessa po正aria, somente a廿aves da Lei n. 7.649, de 25/01/88,

6 que arealiza確o dos testes para a detec亨をo do vrfus HⅣ passou a ser obriga-

t6ria.

0 assunto obteve grande discuss昏o na Assembl6ia Nacional Consti-

tuinte, tendo sido incluido o preceito contido no art. 199, § 10, da Constitui確o

器g ro°cmo#話:.e:盤]o:/I: 8q'uteadtrafnbdu:ut霊°s霊!e°mdae電器:r霊a蓑az｡a諾,°n霊
temos da lei, a participa確o na produ確o de hemoderivados.

3. A RESPONSABHH)ADE CTV+I

Em rapidas palavras, a responsabilidade civil consiste na obriga車o

de alguem reparar o dan〇両ustamente causado a terceiros. Pode ser con廿a-

tual (art. 1.056, do C6digo Civil), ou extracontratual, tamb6m chamada

aquiliana (a正159, tambem do C6digo Civil).

Quanto ao aspecto da atua確o do causador do dano, pode ser subjeti-

va, quando baseada na culpa /ato s'ensu, ou objetiva, quando independente de

culpa. Destaque-se que a responsabilidade subjetiva 6 a regra e a objetiva a

exce確o, somente vigorando esta para os casos expressos em lei.

4. A RESPO八手5ABJLLDADE DO CENTRO DE HE棚A TOLOGIA

A transmissao do vrfus HⅣ por transfus奮o de sangue havida regular-

mente por hemofilico, ao contr証o da contamina確o decorrente de contato

sexual, tern, em pnnclplo, carater contrafual, haja vista que o paciente se diri-

ge ao hospital para obter deteminado produt〇 〇 0 sangue -, que lheさminis廿a-

do pelo mesmo.
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Por outro lado, os ○○nstantes aⅤan8os da medicina宜zeram evoluir

tamb6m o conceito de presta確o de servlgos medicos, deixando de ocorrer a

singela contrata申o efetuada entre paciente e medico, para alcangar a contra-

ta辞o havida entre paciente e cl王nica m5dica, na qual a obriga舞o passa a ser

assumida pela empresa, ainda que a sua responsわilidade decoHa de財to

alheio, como no caso do medico que廿ata diretamente do paciente, do medi-

camento produzido por laborat6rio alheio, mas que 5 ministrado ao paciente

como parte de seu tratamento hospitalar, ou do sangue que lhe 6 transfundido,

por forga tamb6m de recomenda確o dos medicos que o acompanham, e que

foi colhido em locais diversos erepassado ao hospital. Em todos os exemplos,

o仕atamento e罵ito por terceiros, em nome da entidade hospitalar･

Pode acontecer, pois, que, dentro da clinica, seja_ causado urn dano

que decorra de urn fato do servigo prestado porterceiro ao hospital - como 5 o
caso de urn erro m6dico -, como tamb6m un dano decorrente de urn fato do

produto - o caso de utiliza確o de medicamento ja vencido.

No caso dos hemo癒licos soropositivos, entretanto, nao se trata de

em○ ○u魚Iha de medico ○u da equipe de en氏magem de algum Cen廿o de He-

matologia, mas sim de distribui確o de sangue contaminado pelo vrfus HⅣ,

tratando-se, pois, de responsわilidade civil por魚to do produto produzido por

terceiro e utilizado pelo hospital.

A natureza terapeutica da atividade m6dica nao raro conduz a utiliza-

確o de tecidos, 6rgaos ou subst含ncias de origem humana, que podem tamb6m

ser contidos na de正ni誇o deprodutos,正xadano § 1°, do art. 3°, do C6digo de

De罵sa do Consumidor, umavez que podem ser dis証buidos e atさmesmo im-

po直ados ou expo正ados･

A partir dessapremissa, o sangue tamb6m 5 urn produto. E se o san-

gue 5 urn produto, seu usuario enquadra-se no conceito de consunidor,
○○ntido no a血2° do re罵rido c6digo, estando, por conseguinte, por ele prote-

8ido.

Deresto, essaprote確o pelo C6digo de Defesa do Consumidor 6 mais

a平pla e mais modema do que a prevista no C6digo Civil, vez que, sem exclu-
ir a responsabilidade ○○n廿a血al, adota tambem o regime da responsabilidade

extracontratual pelo fato do produto, eliminando as exigencias ja ultrapassa-

das do C6digo Civil, nao datasse ele de 1916.

Essa evolu碑o pode ser resumida na observa確o do autor italiano Gu-

ido Alpa, segundo quem ”nasce o problema de acertar s'e refpeita cro

prodi/to7′ dofasco ressal′cir o dano causado ao paciente oi/ se a re岬onsabi〇

第;z;,:㌢ez’to ao ho‘pz’zal q己/e utz’lz’zou o万asco de Jang印ara realz‘zor a
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Ora, reza o a正18, do CDC, que os節mecedores de prod血os de con-

sumo respondem solidariamente com os produtores pelos v王cios de qualidade

que os tomem improprlos ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Tal regra equivale a dizer, nas palaⅥas de Marco Fhdolin Sommer

Santos, que: ''A 5'z.n?ples exis'tencia do vz'rus H[V en宅proc九tos de orz.gem hz/-

mana caracterz’za z,/in i;z'cio inかz'77seco e oculto. A��締ｨ�gｦ�ﾍf��FW76W2��&�tos

de origem hz[′77ana, de acordo con? a釣[a destinafdo socz.a/, e’nocivaお'a㌶de,

porかanslm’ti7'o vz'n,/s HTV ao con部mn’dor. Sem sol77bra de d㌶vidczLr,かata-se

cねbens q乙/e, em decorrencia dapresen印do明'rus H[V `tornaln-se znやroprl-

os o己/ inadequados ao consumo a邸/e fe destinam･･. ', nos ter′nos do cc研/t do

arz. 18 do C6dz’go de Protef∂o e De/esa do Con踊mic7or′′.3

Resta saber se essa responsabilidade 6 tamb5m objetiva, da mesma
foma que a responsabilidade do fabricante, prevista no art. 12.

Ora, no ambito das relag6es de consumo, a imposi申o daresponsabi-

1idade na foma objetiva exerce fun確o moralizadora, invertendo o Onus da

prova e obrigando os envolvidos no ato do com5rcio a envidar seus maiores
esfbr9os na boa qualidade de seus produtos･

Por outro lado, exigir do consumidor a comprova確o da culpa pelos

fatos do produto conduziria a impossibilidade indenizat6ria, ante as dificul-

dades 6bvias de realiza-la.

Ademais, nao haveria 16gica mum sistema que atribu壬sse ao fabrican-

te responsabilidade objetiva e ao fomecedor responsabilidade subjetiva, es-

pecialmente em casos ○○m○ 0 presente, que envolve a pr6pria vida do

consumidor, impondo-se, dessa foma, uma obriga確o de resultado, e nao de

meio, ao submete-1o, na qualidade de hemofilico, a uma transfus肴o de san-

gue, dnica foma de mant台-1o vivo, nao sendo admissivel que essa sua止nica

tabua de salva確o 5 que, ao inv6s de salva-1o, resultasse em sua condena確o a

morte, em razao da presenga do vies HⅣ.

Destaque-se, ainda, que as pessoas jur壬dicas de direito phvado, pres-

tadoras de seⅣi9os pi鼻blicos, como e 0 ○aso dos Cen仕os de Hematologia,

tanb5m respondem objetivamente pelos riscos decorrentes de sua atividade.

Assim, o Centro de Hematologia respondera objetivamente pelo for-
necimento viciado de sangue, especialmente por se tratar de local especializa-

do, o que lhe a正bui皿a responsabilidade ainda maior pelos produtos que

utiliza, que devem corresponder ao esperado, trazendo sa心de a sua clientela, e

n肴o mais皿dano a ser廿atado.
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5. A RESPONSABHLDADE DAS PEふS,OAS JU及IDJCAS DE

DHiETTO P UBLfco

E, via de regra, aplic各vel ao Estado a responsabilidade objetiva, ten-

do a dou正na evoluido desde a iHesponsabilidade total do Estado - baseada

na maxima inglesa `協e Kz.ng can do no wrong'', felizmenteja superada - pas-

sando pelo conceito da responsabilidade com culpa, tambem ja abandonado,

em患ce das di宜culdades evidentes de sucesso em demandas dessa ordem, e

宜nalmente aportando na teoria da responsabilidade objetiva ou independente

deculpa.

Por essa teoria, na fbmamitigada do ris○○ adminis廿ativo, a obri-

ga車o de indenizar surge do pr6prio ato lesivo e injusto causado a v王tima por

urn dos agentes do Poder P心blico.

Nos dizeres do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles: "Tわl /eoria,

como o non7e estd a indicar, baseia-se no zgiv que a cztividddepiiblica gera

para os admim’s'Z7’ados e napossibilicねde de acarretar c7czno a certos mem-

bros dcz co7mfnidade, z.mpondo-1hes im Gnus ndo s'即ortado pelos demais.

Pal′a coJ7?pensar essa desigr/alc7czde individ�����7&��F7｢��Vﾆ���#g���f���Fﾖ匁�2ﾐ

trafdo, Jodos os o?妬'os componentes dcz coletividdde devem concorre7′para a

I′eparagdo do dczno a/7~crvds do erdrio,碑?resentado pela凡zzendd PIzblica. 0

n.sco e a s'olidariedcrde s'ocial sdo, p｡is, os鋤portes desta douかincr,錐/e, por

釣/a okjetividade epartilha dos encargos, conduz d mais per/eitaj#stiga dis'-

かib己/tiva, razdo pela qual /em merecido o acolhimento dos Estados

modernos i72cl乙Isive o Brasi/, que a consczgro乙/pelaprimeira ve乙no arf. 194

da CFde 1946 ''4

A Constitui碑o outorgada em 1967, no art. 105, e a Emenda Consti-

tucional de 1969, no art. 107, repetira平a reda確o da Carta de 1946, tendo a

Constitui確o Federal afualmente em vigor reafirmado o principio da respon-

sabilidade objetiva do Estado, vale dizer: pela simples ocorrencia da falta,

ainda que an6nima, do servigo pdblico, responde a Administra申o, uma vez

que esta assume, para consecu確o de seus fins, os riscos da execugao da ativi-

dade (a正36, § 6°).

Em conseqii台ncia desse pnnclplo consagrado em nosso Direito pa-

trio, basta ao prejudicado provar o dano e o nexo de causalidade entre aquele

e a atividade estatal, ou, nos dizeres do eminente Desembargador Federal ora

aposentado D'Andr6a Ferreira, "a no誇o de cu/pabiliddde語z/bstituz'dczpela

de causalic7ade ”.

A id5ia 6, assim, a de '’socia/izar o Gnus i77/’棚to recaindo s'obre iim o乙/

a/gi/ns isoladcmente,･ a vz'fima ta7nb6nm∂o g cu/padcr, e como/oi a a印o prc;-

pria e direta dcz czc7mim’fかa誇o a causadora do rna/, g maisjust｡, em Jais'



110 Liliane Roriz

casos, a divisdo de custos pela coletiγidade, r雀7resentada pelo ente piibli

co′′.5

N肴o se argumente que se trata de obriga確o de meio, e, portanto, de

responsabilidade civil subjetiva, vez que o que se examina aqui nao e a impe-

ricia de urn deteminado medico no atendimento dado a urn deteminado

paciente, que, em decoHencia veio a魚Iecer.

Analisa-se, isto sim, a患Ita do produto, que ao inves de manter a vida

do hemo東lico, temina por servir de causa a sua contaminag5o pelo mortal

vfms da AIDS.

Por outro lado, n肴o 6 ''correto dz’zer, Jen?pre, que foda履?o’tese de

dczno proγeniente de omissdo estatal s'erd encaradc7言neγitαelmente, pelo

dngulo s乙匂)jetivo･ A∬im o serb quando seかatar de omiss'do genみica･ Nao

g茅,7,?6o ho乙[l’er omissdo expecz7}c｡, poz.s az'hd clever z‘#｡z’vi｡#cz/z’zc7｡o ｡e

Tampouco isenta os 6rgaos pdblicos de seu clever de indenizar o fato

de a doenga ser desconhecida, a 6poca da possivel contamina申o, pois esta a

se apreciar uma questao dejustiga distributiva: toda a sociedade dove, por so-

1idariedade, ○○mparecer para amenizar o dan〇両usto so餓do pelos hemo癒1i置

cos, nao su.portados pelos demais membros da coletividade, compensan-

do-se, com isso, a desigualdade por eles havida.

E, pois, razoavel a socializa確o do preju王zo, dentro dos claros dita一

半es do principio da solidariedade: as v王timas nao foram imprudentes,
1mperitas ou negligentes, e o dano decorreu de transfusao de sangue efetuado

em hospital privado prestador de seⅣi9o p心blic○ ○u em hospital函blico.

Cab王vel, pois, a indeniza確o aos hemofilicos soropositivos, contani-

nados pela transfusao de sangue.

5　CASTRO, Guilherme couto, A Reやonsabilidc穣ci明’1 0匂.etz.va no Dz.7`ez.to Brasz.leJ.ro,

6　|Fd°erin器'tal学?'.弟.52.
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Juiz Federal, p6s-graduado em Direito do Trabalho e Previdenciario pela

ENESA, mestrando em Direito pela ENESA, Professor mos Cursos de
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Nao ha d心vidas de que as medidas provis6rias tiveram como modelo

inspirador os chamados decretti-legge in casi straordinarz’di necessitd e

d'iirgenza da Constitui確o Parlamentarista Italiana, datada de 1 947.

Antecedeu a medida provis6ria o antigo decreto-lei brasileiro, instru-

me血o legislativo larga e abusivamente血ilizado pelo Presidente da

Rep心blica que detinha a ○○mpet合ncia para edit㌫lo.

Demais disso, a Ca轟a Magna deteminou, em seu a正62 que, em

caso de relev会ncia e urg合ncia, o Presidente da Rep心blica poder各adotar medi-

das provis誼as, com士br亨a de lei, devendo submete-las de imediato ao

Congresso Nacional, que, estando em recesso, ser各convocado extraordinari-

amente para se reunir em cinco dias, tend○ 0 prazo de正nta dias para

deliberar sobre a questao, em sessao conjunta, por5m bicameraL Igualmente 6

previsto que as medidas provis6rias perderao eficacia, desde a edi9肴o, se nao

forem convertidas em lei no prazo de 30 dias, a partir de sua publica辞o, de-

vend○ 0 Congresso Nacional regular as rela96esju正dicas delas decoHentes.

Vale regis廿ar que, regulamentand○ 0 pr○○esso legislativo das medi-

das provis誼as, o Congresso Nacional editou as Resolu96es 1 e 2 , ambas de

1989.

0 uso abusivo da medida provis6ria no cenario nacional 6 tema da or-

dem do dia, valendo mesmo destacar a existencia de Proposta de Emenda

Constitucional de n. 472-A, de 1997, cujo objeto 5 a limita辞o da edi車o do

instrutor normativo baixado pelo Presidente, como forma de dar-se maior se-

guranga jur王dica aos cidadaos e de preservar a fun確o legislativa do

Congresso Nacional.

Neste breve trabalho analisar-se-a a problematica do uso abusivo da
MP em sede processual civil, com vistas a exacerbar privilegios processuais
dos entes p心blicos e postergar dividas do Poder P心blico para com pa正cula-

res, contribuindo, assim sobremaneira para a lentidao do Judiciario, bern

como avaliar-se-a se tal proceder viola princ壬pios insertos na Carta Magma.
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1･ OS PRESSUPOSTOS CONSHTUαONAIS PARA A EDJG4~o

DA MEDLDA PRO J竹S6RL4

A medida provis6ria - cuja fonte esta insculpida no art.77 da costi寂-

zz.one Della Re坪/blica Italiana (1 947) - 6 o instrumento nomativo concebido

pelo art. 62 daLexFundcmentalis de 1988, em substitui確o ao extinto decre-

t○○lei.

Disp6e o art. 77 da Constitui確o Italiana, modelo inspirador, que:

"0 Govemo nao pode, sem delega確o das C含maras, emitir decretos

que tenham valor de lei ordinaria. Quando, em caso extraordinario de neces-
sidade e urgencia, o Govemo adota, sob sua responsabilidade, provimentos,

provis6rios com forga de lei deve no mesmo dia apresenta-los para conversao
as C含maras que, ainda que dissolvidas, serao expressamente convocadas e se

reunirao dentro de cinco dias. Os decretos perderao eficacia desde o in王cio, se

nao forem convertidos em lei dentro de sessenta dias de sua publica辞o. As

C含maras poderao, todavia, regular em lei as relag6es juridicas constitu王das

com base mos decretos n登o convertidos.�

No tocante aos pressupostos constitucionais referentes a edi確o dos

proγvedimentiprovvisori, os posicionamentos sao diversos･ Para alguns estu-

diosos da matさria, entre eles destacando-se Saulo Ramos, ambos os pressu-

postos que legitimam a edi碑o da medida provis6ria (a relev含ncia e a

urg合ncia) s登o de aprecia辞o心nica e exclusivamente politica (MedicねProvi-

s6ria - czrt･ 62 dc7 Constit乙Ii誇o Federal de 1988 -Parecer拙- 92). Contudo,

varios juristas compartilham da id6ia central de Oscar Dias Correa, o qual

considera como pressuposto de aprecia鋳o pol王tica apenas a relev餌cia, en-

tendendo que, a○ ○posto, a urgencia, "e pe脆itamente ava琉vel: como se o

Executivo enviasse medida provis6ria sobre a mat5ria que deve ser regulada

muito tempo depois, evidenciando a inexistencia da urgencia" (4 Conj'Zi寂i-

誇o de 1988 - Contrz’玩/if do Cn'tica, Forense U/7ive7'Jitdricz, 1991).

0 nobilissimojurista Saulo Ramos, esposa a tese de que os pressu-

postos legitimadores da a車o cautelar legislativa submetem-se aoju王zo politi-

co e a avalia確o discricionaria do Presidente da Rep心blica e que o Chefe do

Executivo da Uni5o concretiza, na emana肇o das medidas provis6rias, urn di-

reito potestativo, cujo exercicio - presentes raz6es de urg6ncia e relevancia -

s6 a ele compete avaliar.

Com a devida venia, ao douto posicionan?ento do ex-Consultor-Ge-
ral, entendemos que a melhor dou正na se pronuncia no sentido de que, em se

tratando da edi確o de medidas provis6rias, faz-se mister a real presenga de ur-

gencia.

Perfeitamente compreensivel que o Chefe do Executivo considere

que a nomatiza確o de certas condutas sobreleve em urgencia sobre outras;

em meio as varias condutas cujo regramento assume carater emergencial de

foma simultanea e, mais ainda, em meio as condutas cujo regramento, embo-
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ra relevante, n5o denote urgencia･ Nao obstante, a conclus肴o extrapol王tica, a

conclusaojur王dica e mesmo a conclus奮o leiga que se pode inferir 6 a de que,

a.ssumindo (a edigao de uma MP) o carater de urgencia, evidentemente, deve-
na envolver tema primacial a ser analisado em pauta preferencial. Por5m, na

maioria dos casos, amedidaprovis6ria nao 5 convertida em lei, nem desapro-

vada. Segue urn tramite continuo de reedi辞o mensal. Ainda, em se

considerando os 6rgaos da Administra確o Pdblica, que teriam seu patrim6nio

preservado com substancial economia de c6pias; a medida que as MPs fos-
sem conve正idas ou desaprovadas.

De regra, o exame do contea;do de m諦tczs' MPs acabafcando s'en?pre

relegado a ,reg己/ndo plano e decorrem, z.n albz.s, trinta dias - varias vezes se-

guidas -, sem que nenhuma providencia seja extemada pelo Congresso Naci-
onal no sentido de conversao ou rejei確o. Mais crucial ainda 6 a questao de

deteminadas MPs, que, alterando leis de grande repercuss肴o (exempli宜cati-

vamente, as leis que regulam dispositivos concementes ao CCB, ao CPC, a

CLT, ao RJU, as nomas previdenciまrias, etc.), suspende hoje artigos que, da-

qui a廿es ou seis meses, Ⅴ壷o a serrestabelecidos por ou廿a MP oupela con-

versao da. MP que voltou a restabelecer os aludidos preceitos nomativos.
Isso, sem d心vida alguma, ocasiona urn caos teH王vel no mundojuridico e soci-

al, a宜ontand○ 0 principio da seguran9a juhdica.

A MP 5 utilizada para regular qualquer mat6ria, em que se entenda

presentes os pressupostos constitucionais de relevancia e urgencia. Nao ha,
como havia no decreto-lei, especi宜ca9ao ou limites quanto a mat6ria a ser re-

gulada. Em decorrencia disso, sao editadas e reeditadas MPs em urn ndmero
surpreendentemente elevado, regulando desde a autoriza辞o para a ab9rtura

de cr5ditos suplementares ao orgamento de urn Ministさrio, ou Poder ou Orgao

da Administra写るo P心blica ate assuntos de teorjuridico-processual.

Vale anotar que os pressupostos da medida provis6ria, singelamente

sintetizados em raz5es de relevancia e urgencia, pemitem larga margem de
aceita辞o de constitucionalidade, ao lume da jurisprudencia do Pret6rio

Excelso que acolhe o sentido discricionario de avalia確o dos requisitos, en-

tendidos como unjuizo politico, de latitude ampla, que nao cabe ao Judici各〇

五〇 apreciar, ressalvada a hip6tese excepcional de patente a血itrariedade pelo

abuso da compet合ncia･

2. 0 ANTECESSOR DA A4EDLDA PRO VTSORL4 NO DIR月ずTO

BRASILEI求O.. 0 DECRETO-LEI

A Ca虹a de 1937 (Consti巾i9肴o Polaca) previa, como noma pema-

nente, a expedi誇o de decretos-leis mediante autoriza確o parlamentar (art.

12) e, mos periodos de recesso ou de dissolu確o da Camara de Deputados, ou-

torgava compet台ncia ao Presidente da Rep心blica para editar decretos-leis,

exce血ados os assuntos expressamente relacionados (a正13).

Nos Estados-membros, ao工nterventor ou Govemador era屯cultado

expedir decretos-leis, sujeitos a aprova確o do DASP, salvo em casos de Gala-
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midade ou necessidade de ordem p心blica, pendentes, em todos os casos, da

aprova確o do Presidente da Repdblica.

Durante o longo periodo de hibema碑o do Congresso, foi intenso o

uso do decreto-lei, como fonte criadora legislativa, iniciada com a edigao do

Decreto-lei n. 1, de 12 de novembro de 1937.

A Constitui車o de 1 967, substancialmente modificada pela Emenda

Consti血cional n. 1, de 1969, previa, en廿e os veiculos nomativos, o modelo

do Decret○○1ei, admitindo que, em casos de urg合ncia ou de interesse p心bli○○

relevante e desde que nao resultasse aumento de despesa, pudesse o Chefe do

Poder Bxecutivo Federal expedir decretos com fbr9a de lei.

A verba LUCIA VALLE FIGUBIREDO:

"0 regime do decreto-lei anterior era basicamente o seguinte: ○○nso-

ante estabelecido no art. 55 da Constitui確o de 1967, com suaEmendan. 1: 1.

Havia o requisito da urgencia e do interesse p心blico relevante; 2. As materias

Cram delimitadas, embora com amplo aspecto, tal seja, pemitia-se a ado確o

para as mat6rias referentes a seguran9a nacional, fmangas pdblicas, inclusive
nomas tributarias; e, 3. Criagao de cargos p心blicos e fixa確o de vencimen-

tos.,,1

Vale destacar a Emenda Constitucional n. 1/69 vedou aos Estados a
ado車o do decreto-lei.

0 instmmento nomativo do decret○○lei fbi amplamente utilizado pe-

los Presidentes, alcan9and○ 0 total de 2481 atさ3 de ou血bro de 1988, quando

a imin合ncia da promulga確o da Constitui確o Cida{泊p6s fim a sua edi車o.

3. DIST蹄C6ES ENTRE 0 DECRETO-LEI E A MEDIDA

PR o職soRL4

Acerca das di罵ren8as en血e medida provis6ria e decret○○lei, dou正-

nou M工CHEL TEMER:

"Por isso, tenho salientado que a medida provis6ria pouco difere do

decreto-lei previsto na Constitui確o anterior. E com uma agravante: o decre-

to-lei somente poderia versar sobre matさrias deteminadas: seg皿an9a

naci調al, cria亨をo de cargos p心blicos, inclusive魚xa亨をo de vencimentos,蹟-

nangas pdblicas e normas tributarias. Para as medidas provis6rias nao ha essa

limitagao. Podem versar, portanto, sobre todos os temas que possam ser obje-

to de lei, a exce確o, naturalmente, das seguintes materias: a) aquelas

entregues a lei complementar; b) as que nao podem ser objeto de delega確o

語921ativa; C) a legislagao em materia penal; d) 1egislagao em mat5ria tributa-
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Ainda 6 de se asseverar que, no caso do decreto-lei, ao contrario do

que ocoⅡe com a MP, o Presidente da Re函blica deveha submet台-lo ao Con-

gresso Nacional, que o aprovaria ourejeitariano prazo de 60 dias; se silente o
Congresso Nacional, considerar-se-ia aprovad○ 0 texto do decret○○lei･ Em

caso de rej ei車o, nao haveria nulidade dos atos praticados durante sua vigen-

cia.

丘bom po血宜car叩e o decreto-lei salvaguardava melhor do叫e a

medida provis6ria o principio da segurangajuridica. Com efeito, as nomas

廿azidas no bqうo do decret○○1ei, embora pudessem ser re節tadas pelo Congres-

so Nacional, eclodiam efeitos validos. Dessarte, tinham de ser cumpridas,
custasse o que custasse, fosse pelo particular, fosse pela Administragao P心-

blica. Amedidaprovis6ria, nao. Como elaperde efeitos ex寂nc, caso n肴o seja

conve誼da em lei, resta de pe a d丘vida sobre se as nomas que impoe sera○ ○u

撞o conve正das em lei. Dist○ ○cone, na praxis, urn grande dilema para aque-

1es que caem sob o seu lure: cumpri-1as, supondo a stia convers着o no porvir

em lei; descunpri-las, acreditando na sua rejei確〇･ E poss王vel afimar que

整藍?ooddoesp器;ue=1rc霊ep:i龍.did諾霊se:r6aosne詰droeJLeitoa霊: |evTd霊c oo?ea?ニ

pectos concretos, que t合rn a possibilidade de sua rejei辞o. E a inseguranga

j血dica aumentou pelo患to de que o parlamento Brasileiro na maior pa正e das

vezes nao converte em lei amedida nos trinta dias fatais, conquanto nao a de-

saprove, dando ensejo a renova確o da medida, hip6tese que o constituinte

certamente nao sup6s, mas que o STF vein admitindo.

4 COM脇で動CL嵩認諾整O DE雌DIDAS

A principio, pelos dizeres do art:. 62 da Lex M乙gna′ a competencia

para a edi確o de medida provis6ria 5 do Presidente da Rep心blica･

No entanto, ha divergencia doutrinaria acerca de Govemadores e

Prefeitos poderem baixar medida provis6ria.

Para NAG工B SLAIBI FILHO:

"D卯erentemente do regi′ne constitucional anterio7~, que J6 permitz‘a

ao Presidente da R雀)就Iica o poder de baixar decretos-leis' /czr/. 200, pard-

grcz/o zi7?icoJ, as medidczs proviso'rias podem Jer ba左ad餌pelo Goγernador

do Eszado (o que depende depreγisdo em sua Constitui誇o - ar/. 25) epelo

三第3’zo
do M�譁7｢w�薬����6FR���4乏�也7F宥Wｨ�fF�����&SW�V7F庸��ﾆV���&x�ﾖ譁6��ﾒ��'JP

巳mais adiante, em nota de rodape, elucida o preclaro Desembarga-

dor耳luminense:
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`筋o hd veda誇o consfi寂cional aos Estados e M訪nicz'pios acolhe-

rem, em s'i/as Constitui?∂es e Lez.s O′gc`m’cas, o regz.me dc榔medid餌

整霧霧,g:整盈器搾’c護.z’%,,;�ｲﾈ�ｶYkeｦVPr;e碧磐託叢註
dos e脇niczz?ios s'o]nente poder命o adotar mediゐs provis6rias se estiveren宅

previs'tczLs co]no e5peczes normativas em競,/as /ez.f bdsicas. Por o祝ro lado, s'e cz

Constituig∂o戌'Zac九al o乙/ a Lez. Org677ica assimilou a redc坤do do邸/e estd no

art･ 167, i 30, dcz Constz’寂ifdo佃esmo porque ndo hd alternatz’va!J teremos

家宝霊e努e霧,:ofz’芸e?;eJ誓縁諾,YZ’J6ria函n函ue ndo arrolaみ,

No mesmo caminhar, a posi確o de ALEXANDRE DE MORAES:

"(…) o Supremo Tribunal Federal ○○nsidera as regras b㌫icas de pro-

cesso legislativo previstas na Constitui確o Federal como modelos

obrigat6rios as Constituig6es Estaduais. Tal entendimento, que igualmente se

aplica as Leis Organicas dos Municipios, acaba por pemitir que no ambito
estadual e municipal haja previs肴o de medidas provis6rias a serem editadas,

respectivamente, pelo Govemador do Bstad○ ○u Pre揃to Municipal e analisa-

das pelo Poder Legislativo local, desde que, no prmelro caso, existaprevis肴o

expressa na Constitui確o Estadual e no segundo, previsao nessa e na respecti-

va Lei Organica do Municipio. A16m disso, sera obrigat6ria a observancia do
modelo b各sico da Constitui確o Federal

Ressalte-se, aindcz, gi/e dz確rentemente dc7 Constituifdo anterior, q?/e

器Z’霊.?e器言霊rpee霧.?,50dofao pelos Estados~n?embros dos decretos_/ez’s,

Vale anotar que as Const血i亨6es do Toc孤tins, do Piau子, de S孤ta

Catarina e do Acre preveem a possibilidade de o Govemador editar medidas

provis6rias.

JOS丘AFONSO DA S工LVA exp6e que‥

"E medic7czs proγisc5rias, podem郎' Constit己/i印es es'tac九ais instz.-

tuz'-las? Em edz‘?∂es anteriores, re岬ond多mos gz,ie 77adcz jusi擁caγa Fua

existencia no fmbito estad#a/, mas ndo vz'c7mosproibifdo em gi/e oj泣essem.

Ate'onde sabemos, os戌'Jados /e fambgm os M�譁3C��2t｢�Wgｨ�gF�&�ﾒ�7ｦF�Bﾖﾆ�2�

E hole, re’melius pe′pensa, achamos ponderdvel o cr/’g留mento ｡e gz/e, femわ

exce?do ao princ互7io da divisdo depoderes, s6 valem nos limites estritos em

qz/e/oram pre高stas na Constituipdo Federal ou Fe/‘cz, cpenas no c5mbito/ecね一

語n,.器;°z.｡葦,. 6’e8Z’`z’man｡0 Jeu acolhimento nem nos Efta｡oF nen? nos
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Con廿ari狐ente, e re士bmulando entendimento ante五〇r adotado ate a

8a edi辞o de sua obra "Elementos de Direito Constitucional", pensa MICHEL

TEMER:

"Finalmente, czs medidas pro高sc5rias s6 podem ser edz.taゐs pelq

Presz’dente dcz Rep荻lz’ca･ Naopodem adotd-las os Estados e os M�譁7｣#��f�2��P

qz,fe a medidczproγis6rz’a e'exce?∂o ao prznczpzo segrndo o gual /egz.slar com-

pete ao Poder L培ir/atiγo･ Sendo exce誇o, a釣/a inte7pretafdo hd gi/e Jer

restritiγa, minca ampliativa. ''

5. OBJETO DAS M留DLDAS PR0V∬(知りAS

Em sua reda確o original a Constitui確o de 1988 n肴o previa veda碑o

material a edi尊o de medida provis6ria･ Com a edi確o das Emendas Constitu-

cionais 6 e 7 de 1945 foi incluso o art. 246, o qual reza､que "e'vedc7dcz a

ado誇o de medidc7 provis6rz‘a na r讐ulamentafdo de arfz’go dcz Constitui?∂o

ci/ja redc準do tenha fido alteradcz por meio de emendcr promu/gadcz a partir

de 1995''.

Fora a veda確o constitucional supra, as demais limitag6es materiais a

edi確o de medida provis6ria s5o oriundas da doutrina e/ou jurisprudencia.

Em mat6riapenal, o STF vein entendendo que 6 incabivel a. edi申o de

medida provis誼a (STF - Plen○ ○ Adin n. 221-0/DF - Relator min. Moreira

Alves, Diario da Justiga, 22 de outubro de 1993 -Ementario STF n. 1722-1).

No que diz respeito a mat5ria tributaria, em que pese in竜meros tribu-

taristas inadmiti-1a, o STF esta entendendo na possibilidade de edi確o de me-

dida provis6ria, tendo destacado que o prazo de 90 dias a que se re危re o a正

195, paragrafo 6° da CRIB, em hip6tese de medida provis6ria majorando ou

criando contribui確o previdenciaria, contar-se-a da edi確o da primeira MP.

Deixou o Pret誼o巳xcelso esclarecido que:

"(.･) uma vez convertida a medidaprovisc;ria em /ei, no prazo pre-

vis,to no pardgγ(I/o 1;nico do artigo 62 c7cr Carta Polz'tica cねRe〆blica, con-

ta-se cz partir d｡ veic乙Ilafdo dcrprimeira o perz’odo de noi;enta cガas de que

cogita o J6°do artz.go 195, Zambe'm c7cz Constitui�F��fVFW&�ﾂ����6�&7V�7H�ﾖ�6��

de alei de conversdo haver s'ido pz/blicadcz cやc5s os trinta dz.as ndo pre/’#dica a

contagem, considerado como zermo inicial a dc沈z em que divu毎･add a medida

provis'6ria” (STF - Rec. E現7’. N. 168421-6 - Re/. Min. Mczrco Aure'lio -

h/ormativo STF n. 104 -p. 4J.

Quanto a edi辞o de MP abordando assunto reservado pela Constitui-

確o a lei complementar, ha doutrinadores do escol de Nagib Slaibi Filho

(Anotag6es a Constitui確o de 1988, Rio de Janeiro‥ Forense, 1993, p.289)

que entendem pela impossibilidade da hip6tese. Contudo, 6 de se registrar

q.ue o Professor Ricardo Lobo Torres admite a edigao de MP abarcando mat5-
na reservada a lei complementar, desde que, por ocasiao da conversao, obser-
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ve-se o qu6mm especial (Direito Financeiro e Thbu琉正o, Rio de J孤eiro:

Renovar, 1993).

De孤otar, ainda, o que fbi dito pela ilus血ejuiza罵deral Lucia Valle

Figueiredo :

C`Ha, embora nao expressamente estabelecidos no texto constitucio-

nal, limites no tocante as mat6rias que possam ser alvo de medidas

provis誼as. Destaquem-se, pelo memos as seguintes, sem p工事uizo de se des〇

〇〇正narem mais algumas especles:

���ﾖ�FW&��2�&W6W'f�F�2���ﾆV��6��ﾆVﾖV蹤�#ｰ

�ﾖ�Cg&��2ﾂ�7Vｦ��FVﾆVv�ｦﾖ��W7FVｦ���&�&芳�ﾂ�ﾖ�2�FVﾖ�2�F���'B��c依�(�ｰ

do texto consti血cional;

･ mat証a penal, inclusive san96es adminis廿ativas;

･ process○ Civil e penal;

���6�6��蹤R�6R�ﾖ�2��f殆W&�ﾂ�F�ﾖ#Vﾒ���ﾖ�CW&��G&�'WF�&��ﾂ�6�"��V���FP

o contribuinte, satisfazendo a nova exa碑o, ser condenado ao solve et repete,

inclusive por intem6dio do precat6rio (assim entendemos, muito embora es-
tejamos cientes que a Suprema Corte deu guarida as medidas provis6rias)."7

6. PROCED月14捌VTO DA MEDH)A PROP購'6RL4

6. 1. ApJ.otJa〆o inieg7.alpelo co′讐resso

0 art. 62 da Lex Fundamentalis estipula que, em hip6tese de relevan-

cia e urg合ncia, o Chefe do Poder Executivo Federal podera adotar medidas

provis6rias, com forga de lei, devendo submet6-las imediatamente ao Con-

gresso Nacional, que, estando em recesso, sera convocado extraordinaria-
mente para se reunir em cin○○ dias, tend○ 0 prazo de正nta dias para deliberar

sobre o assunto, em sessao conjunta, por6m bicameral.

0 paragrafo dnico do art. 62 reza que as medidas provis6rias perde-

r肴o eficacia, desde a edi確o (ex t#ncJ, caso nao sejam convoladas em lei no

prazo de 30 dias, a partir de sua publica辞o, devendo o Congresso Nacional

disciplinar as relag6es juhdicas dela de○○Hentes.

Regulamentand○ 0 a正62 da Ca轟a Politica, o Congresso Nacional

editou as Resolug6es de n心meros 1 e 2 de 1989.

0 processo legislativo das medida provis誼a tern in壬cio com o Presi-

dente da Rep心blica, agente politico que possui competencia consti血cional

para edit㌫1a.
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Editada a medida provis6ria, ser各ela, em regra, submetida ao Con-

gresso Nacional para aprecia確o. No Congresso, em 48 horas, sera fomada

uma comissao mista composta por 14 parlamentares, sendo 7 deputados e 7

senadores, que apresentarao parecer pela aprova辞o ou rej ei確o da MP.

0 plenario, ao examinar a MP, mandara arquiva-1a, se esta for tida
como rejeitada, devendo o Presidente do Congresso baixar ato, declarando a

insubsistencia, com a ‘devida comunica確o ao Presidente da Repdblica. Nesta

hip6tese, a comissao elaborar各un decreto legislativo disciplinando as rela-

g6es juridicas decorrentes da medida, o qual ter各sua tranita誇o iniciada na

C含mara dos Deputados (arts. 6 e 17 da Resolu車o n･ 1/89 do Congresso Naci-

onal).

Caso a medida provis6ria seja admitida, a Comissao tera o prazo m各-

ximo de 15 dias para dar parecer sobre os a:pectos constitucionais e sobre o

m6rito. 0 parecer da comissao poder各sugerir a aprovagao total, a aprova確o

parcial, a aprova確o com emendas ou a rejeigao expressa da medidaprovis6-

ria.

No art. 16 da Resolu確o n. 1/89 estaprevisto que, faltando cinco dias

par o t6mino do prazo do paragrafo ｡nico do art. 62 da Constitui確o, amat6-

ria sera apreciada em regime de urgencia, sendo a sessao prorrogada･ automa-

ticamente, ate decisao fmal.

Pelo art. 1 8 da antedita resolu辞o, sendo a medida provis6ria aprova-

霊t叢1roafo3nagepsrseos'i諾:1霊r欝Etaor'as諾a嘉i窪xct器: cl:Tinh ado em

Por fim, se o texto da MP for aprovado em parte, a conversao sera

procedida atrav6s de projeto de lei, que, no entanto, dispensa san確o e sera

promulgada pelo Presidente do Senad〇･

6.2･ Aprova車o pelo Congresso com a量terag5es

A dou血na ○○nst血cional宜n○○u entendimento no se血ido da possibi-

1idade de apresenta誇o de emendas de parlamentares a MP, facultando ao

Congresso a amplia9ao ou restri確o de seu conteddo, pois do contrario o Po-

der Legislativo vincular-se-ia de modo absoluto a vontade inicial do Presi-

dente da Repdblica, em n王tida ofensa a separa確o de poderes.

Vale destacar que os congressistas que apresentarem emendas a MP,
deverをo, conjuntamente, apresentar texto regulando as relag6es juridicas de-

correntes de possivel modi宜ca確o pelo preceptivo emendado.

0 Parlamento brasileiro, aprovando a MP com alterag6es, estar各

transmutando-a em projeto de lei de conversao, que sera remetido ao Presi-

dente da Rep重blica, para que o sancione ou vete, no exercicio discricionario

de suas a血bui96es ○○ns出ucionais･
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Sancionado o projeto de lei de conversao, o Presidente da Repdblica
se encarregar各de sua promulga車o e publica確〇･

6.3. Rejeigao expressa da medida provis6ria pelo Congresso Nacional

ex fun c,?aei:i豊a:x!:謂:n.t鴇a託欝:no;raa�'�6Sｧ"��ﾗXｶﾅF�62�ｧ6fXｧ舒ﾐ
decorrentes.

te pei. cA霊iuetrsfsn.a蒜:±nfua;,嵩窪謹書rqrue:'dr±諾doa器認諾蒜
contr紅io levaria a que o Parlamento fosse convocado a manifestar-se nova-

mente sobre o texto rejeitado e com o agravante da nova e insistente

regulamenta確o de mat6ria ja rejeitada voltar a produzir efeitos jur王dicos at6

que fbsse novamente re血tada.

7. A REEDJ鎚~o DE MED｣朗s pRo V謄'6RL4s

A reedi韓o de medidas provis6rias 5 rna pratica constante do Poder

Executivo Federal, com o beneplacito do STF.

n a, c om 'faordgeacide詰e:,謹r:p器cfa°d:ep器.e謡gpr:rs霊蒜flacc霊];aaF慧eperd°±書芸

por meio de outro provimento da mesma esp6cie, dentro do seuprazo de vali-
dade de trinta dias (STF, DJU 15.8.97, p. 37035, Adin 1617-2 - m｡dida

liminar).

A reedi確o de medidas provis6rias, algumas por urn periodo superior

a qua仕o anos, a皿enta, em solo brasileiro, a ince虹ezajur王dica, sendo l坤ida-

res as coloca96es do culto CA工O TÅcITO:

"A medida provis誼a, ontem admitida na Constitu華o como reme-

曇:ti:cxac±enps霊incafl霊] ,e諾嘉嵩iadga霊宝紫a°器] 'caotini誓e: onma
a agravante de que sua reed箪o, mss a mss, nem sempre id台ntica, toma d描-

まeie=eisn:3apdaartaa,ees霊:±raelfts::Sa's :spieant:rida蒜inio das normas em vigor em

Vale destacar que, na reedi車o de medidas provis6rias, inicialmente,

adotava-se a numera車o sucessiva･ Com o advento do Decreto n. 1937/96, na

reedi碑o de medida provis6ria, passou-se a manter o n｡mero ongmario, com

o acr6scimo de algarismo, separado por hi fen, indicativo da seqtiencia de re-

nova亨6es.

8･ A PROPOS雛4 DE EM互NDA CONSTITUC[ONAL

LJMI景4ND 0 A EDJCH~o E REEDJ印~o DE MEDLDA

P償O VIS俄【L4.

A Proposta de Emenda Const血cional n. 472-A de 1997 estabelece

que o prazo de efic各cia da medidaprovis6ria passa a ser de 60 dias, prorroga-



Revista da EA44RF - volume ∫V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121

vel uma vez por igual pehodo, mantida a ○○mpetencia do Congresso

Nacional para disciplinar, atrav6s de decreto legislativo, sobre as relag6es ju-
ridicas dela decoHentes.

A aludida PEC disp6e, tamb5m, que 6 vedada a edi確o de medidas

provis6rias sobre os segui血es assuntos: a) nacionalidade, cidadania, direitos

politicos, pa正dos politicos e direito eleitoral; b) direito penal, processual pe-

nal e processuql civil; c) organizagao do Poder Judiciario e do Minist6rio
P心blico, a caHeira e a garantia de seis membros; d) planos pluhanuais, diret五〇

zes orgamentarias, orgamento e cr6ditos adicionais, ressalvada a pemissao
de cr5ditos extraordinarias, prevista no art. 1 57, paragrafo 30; e) a deten確o ou

seq廿es廿o de bens, de po早pan9a popular ou叩alquer ou廿o ativo丘nanceiro; D

mat6ria reservada a lei complementar; g) mat6ria jまdisciplinada em proj eto

de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de san辞o ou veto do

Presidente da Rep心blica.

Anote-se que, consoante a PEC, se amedidaprovis6rianao for apre-

ciada ate 45 dias contados de sua prorrogacao, ficar5o sobrestadas todas as

delibera96es legislativas do Congresso nacional, com exce確o das que te-

nham prazo constitucional deteminado, ate que se ultime a aprecia確o no

prazo apontad〇･

9. MEDLDA PR0瑠S6R以劇�ﾔ�|4ﾃI��9Yu55T�ﾀ
cT協.. VTOLAcH~o A0 pRINc脚O D0 DEp砂0 pR0cEssO

LEGAL

A Consti寂iQdo Federal de 1988 consagra oprincz'pio do devidopro-

cesso lega/, no seu arf. 5°, incz.so LIV Erteprincz'pio g originado da cldLlsula

do dlle process' of law do Direito anglo-americano･

Tao importante principio - o do devido processo legal -teve sua ori-

gem hist6rica, como se sabe, na Magna Ca轟a de 1215 que se re氏ha

inicialmente ao processo by the lawful judgement of his equals or by the law

of the land, ou na expressをo original em latim per legalejudiciun parium suo-

mm, vel per legem temae, o que signi丘ca que mnguem pode ser pr○○essado
"se撞o mediante皿julgamento regular pelos seus pares ou em hamonia

com a lei do Pais''.

A 5aEmenda a Constituifdo Americana de 1787/oi, pore'm, que tn-
かodz,/ziu a expressdo d#e process of /aw, estabelecendo que "nen巌m?cz

pessoapode s'erpriγadcr c7｡ vidcr, lz’berdade eprapriedczde, s'em o devido pro-

cesso legal''･ E cz 14αEmenc7cz, em J868, vinculou os Estados dcz Federa誇o a

cldusula, o q乙/e per77iitiu a幼prema Corte Americana,呼?ecialmente nos

anos 60, durante o perz’odo do Ch碕Justice Earl Wzrren, desenvolverjuris-

pr乙Idencia de protefdo aos dz’reitos cz’vis assegrlrados no Bill ofRi〆/Lr.

A cldz,/sula do devido processo /egal no Direito Constit己/cional ame-

rz’cano re/ere-se, nama primeirafzLse, como s'e fabe, czpenas a garantias de
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naわIrezaprocessualpropria7nente ditas, relativas ao direito a orderb;pro ce-

edin桝procedimentos ordenadosporpr招czpzos como, no campo processz/al

pena/, a proibi?do de bill o/attainder佃to /egislativo que z.nやorta em consi-

derar a脅ue'n7 c己//pado pela prdtica de crz.me, Jem apreced8ncia de urn pro-

cesso eji//gamento reg#/ar, em qz/e /he se/‘a assegr/rad｡ anやIa de/es'q) e de

leis' reカメoativas佃x post/czcto lcnvJ, alGm dcz vedaQdo de auto-incriminafdo

/or?adc汗serincrim inatio%J, doju脅anつento dwas vezespelo mesmo/czto (doc/-

bleje午parc助e do direito a ampla de/esa e ao contraditc5rio. No ca77po pro-

cessual civi/, como no processo trabalhista, do direito constiわ/cionalかz/tela

jurisdicional do戌'Zado e do devido processo legal 7’e諏/ltaln a instra/誇o con-

かadit6ria, o direito de de/esa, o di/plo gra乙I dej?研is'di?∂o e apublicidcJde dos

ju娼-amentos dα2tre outras garantias. Segrindo s?ia conce第ao orlgznarza e

ady’etiva, portanto, a cldusula do devid｡ processo /egal ndo visaγa a questio-

nar a fubst`今ncia ozf o contea?do dos atos do Poder P鎚Iico mas Jim, a assegrl-

rar o direito a urn processo rear/lar e/."sto･ Por isso, nesse fentido, cやlica-se

a denomzna?ao proce虎′iral dc/e process.

A partir de 1890言nco7porou-se a cldusula do d#eprocess o/lcn4J, jd

na vigGncia da 14αEmendcz a Constituigdo Americana, o sentido deprotef∂o

substantiva dos direitos e /iberdczゐs civz.s assegurac7os no Bill o/Rz.gh抽. A

規やrema Corte dos Estados Unidos, por meio de consz7笹dojurispn/dencial

/consか･uctz’o7zJ e baseando-se en7 critGrios de razoabilidacね/7~easonable-

nesJJ, passou apromoγer a prote?do dos direitos力ndczmentais conかa a坤o

irrazodvel e arbiかdrz’a /protectionf~om arb海･a7y and unreasonable actio7?J.

Estas s'do, em s`z'7ttese,あraz∂es do desenvolvimento da zeoria do Ls'ubstantiγe

dz/e process.

A do妬’z’na constitucional americana tern se modz�6�F������誚��F�0

anos Ls,obre a extensdo e o s'z’grz#cac7o dcz cldusula do devidoprocesso /ega/. a

renaLs'cimento do s己/bstantive d2/e process, a partir das decz‘f∂ej' c7c講即rema

Corte nos casos GrisWoldv. Connecticut em 1965 e Roe v. WcJde em 1973,
volta a e��7ｧF率�"���儲��'H.�6���F4ｧ�&�VfF��FR�f�ﾆ�&W2�77dc7mentais conかa

a誇o arbitrdria e irra乙odve/. Nas investiga誇es crinつinais, segz/ndo a douかi-

na e ajurz‘坤rudGncia norte-a′77ericana, a disclosure, i証o e', a revela坤o de

dczdos sz‘gilosos, somente pode ocorrer eJx:istz’ndo probable cab/se偽z/ndadcz

s桃peitq), o que somente Se c即ra obedecidbs os ditan宅es do d�W�&�6W72��

law･ A excepcionalidczde dc7 medida relativamente a prii/acidczde dos cida-

c漏os, c猟segriradcz na Constit坊if∂o, Jomentepode fer ven7}cadcJ no c-z-mbito do

Poder ･九/dz’cidrio, f/ndc7c7c7 em critみi｡s de razoabilidade e z’nteresse p勃Iz‘co

releγan te.

A Constitui確o Brasileira de 1 988, inspirada najurisprudencia’da Su-

prema Co血e dos巳stados Unidos, adota, no seu a九5°, inciso LVI, o principio

da invalidade, no pr○○esso, de provas obtidas por meios il王citos･ Consagra,

assim, no nosso sistema const血cional, a鬼mosa douthna const血cional

americana sintetizada na expressao fruits of the poisonous tree, observada em

alg皿s casos pelo Supremo Tribunal Federal

0 princ壬pio do devido processo legal nos巳stados Unidos tern tam-

b5m sido aplicado, em muitos casos, pela jurisprudencia, especialmente da
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Suprema Corte, para limitar a a確o administrativa do Estado na esfera indivi-

dual e o poder de policia, garantindo aos cidadaos aprote確o contra os abusos

e a viola車o de garantias procedimentais e de direitos fundamentais. No Bra-

sil, a Constitui確o Federal de 1988 assegura aos litigantes, em processo

judicial ou administrativo, o contradit6rio e a ampla defesa.

A z’/7やo7'/c9ncia ｡cz garantia constitz,/cz.onal c7o ｡#eprocess oflaw e'J’e-

conhecicねno Dz‘reito Conやarado e no Dz.reito k2temacional ao z.�6ﾇWｨ�bﾖﾆ����

Declarafdo Um‘versal dos Dz’reitos Hz/manos ｡e 1948,み･ Na誇es脇z.｡czs,

segrindo c7z’岬∂e77��2�6X�4�2��y､｢����ｶR�����W��&W76�ﾖV蹤S｢�'&�3v4ｧ�W76���ｦVﾒ�3w｢�&Rﾐ

ito a receber ｡o出rz‘bunaz’s nacionais conやetentes recurso e/ezz’i;o para os

atos que violem os ｡z’reitos〆in｡cJmentaz‘s que脇e se/‘a77? reconhecidos pela

cons寂ifz’gdo ozfpela lei; ” e "r｡｡czpessoa zem direz.to, em plena z.gra/｡c7｡e, a

un7a audiGnciaj乙Ista e p妨Iica por parte ｡e urn zribunal z.nd省end訪te e z./n-

parcz‘a/, para ｡ecz‘｡z’r ｡e seus ｡z’rez’tos e deveres ou ｡o f/nc7crmento ｡e

qualquer czcusaQdo criminal conかa ela ”.

Demais disso, 6 de se registrar que a edi確o de medida provis6ria

abarcando mat証a processual viola a c塩sula do devido pr○○esso legal, pois

o govemo federal dela se serve para ampliar e exacerbar privil5gios processu-

ais da Fazenda P｡blica, sempre que colocado em cheque os seus interesses,

colocando o particular em posi鋳o de extremada desvantagem perante o Esta-

do, o que leva aqueles que litigam ou venham a litigar contra o poder P心blico

a passar por uma verdadeira via cmcls para患zer valer e prevalecer o seu dire-

ito.

Insta anotar que a MP n. 1561/97, mais tarde convolada em lei, esta-
beleceu que as sentengas proferidas contra autarquias e fundag6es p｡blicas

passariam a sujeitar-se ao duplo grau obrigat6rio dejurisdi誇o, tendo, em cer-

ta ocasiao ojuizo federal da 28a Vara Federal do Rio de Janeiro, no feito de n.

95.0003 141 -8, decretado a sua inconstitucionalidade, em controle difuso, por

entender incabivel a edi確o de medida provis6ria em mat6ria processual. Eis

os dizeres do ju王zo罵deral:

r｡nd言.霧霧S露盤:.祭器霧.認諾箸j霧肇Oige%-
1561-2ノウ7. A uma, porque cmed協proi;isc5ria ndo e'a vz.a z.d∂neapara vez.cz/-

/c7r normas de dz‘reito processua/, nos exatos termos do arJ. 22, I c/c com o

a庇. 62, ｡cz Constz’tuiQdo Fedora/. A ｡"c}Ls, porqz/e a sucessiva 7~ee｡z.誇o c7c江4P

1561ノダ7 /fee retira em absoluto a caracterz’証z.ca uγgencia/ gz,fe constituipres-

型フosto obrz’gatc;rz’o - ｡e consegr/inte, z’ncJ/czstあ′el - a adogdo ｡cz e坤e'cie

legz‘s,/ativa inscrita no z‘ncz‘s'o y do arz. 59, c7cr Lez’Mczior. A z7~Gs, porqz/ejをre o

princz�ｨ�f��8,ｷｨ�fw"��ﾆF3z�R�V訥w覲��2���'FW2�R�&W�&W6V蹤��Vﾖ��F免�ﾚ6��ｦVﾖ｣�&�ﾂ���

e/efz’vidczde do processo, em/rontal zestilha com osprincを7ios reitores dcz mo-

dema process'z/alz's/z’cc7, que nortearam, enfre no's, a.7~ec,e?te re/orma c7o

Cc脇’go de Processo Gil;i/. A quaz7~o, porque o/ende o prznczpzo constitutivo e

sistemico dc"77oralidczde a切ninz’s'かativcz, encartado no arz. 37, c`や#Z, c7cr Lei

Bあ･ica, considerando que diやositivo processz/al de tanta relev(弓ncia vez.o ca-
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77頼〆ado Job a desz.gnagdo gene'rica de `o?所as proγz‘dencias ', prdtz’ca co777 a

g���ﾂ�襷����R�6���8.｢��"�����W"�｣�Gｨ�f6萌'ｨ�f����

Nao ha decisao do STF dizendo expressamente que 6 vedada a edi坤o

de MP em mat6ria processual, por6m o mesmoja decidiu que a concessao de

inat±a#r:spceiss器]a:,ap°:rpi°ec�ｧ(顏�ｳｦVS｢��VFFVV��ﾃｧ6Cｶ&FV�ﾗ�&6��ｷeG8�ｳhﾄX-ﾇ��ﾎｧCｧfF��ｶﾗ�ｮﾗGｦX�ｲﾀ

MP 1984 e MP 1753), 〇〇両raria o principio darazoabilidade, pois const血em

exacerba確o de privilegios processuais conferidos a Fazenda P心blica･ Sobre

o assunto, veja-se:

"Origem: Dis正to Federal･

Pa轟es‥ Requerente: Conselho Federal da OAB

Requerido: Presidente da Rep心blica.

Relator: Sep血veda Pe正ence･

Descri辞o: A確o direta de Inconstifucionalidade n. 1753.

寂.c｡..霧莞霧等°.整Z‘農c携Gr��ｶ9~ﾂﾄｦSvCv�奉ﾂ��bykj�ﾋ驃ﾈ鼻

鷲急碧薫霊彩霧霧露;PZoJO :需露盤窃蒜
dczs mesJ7ms entidczdes pz/blicas, de 1/n7a noγa巌‘j?6tese de rescz‘ndz’bilz’dade

欝霧霧譲葦織霧等繁務
s乙Ispensdo cautelar.. in edic7cr /im inar c7e/erida･

aus合nci al a o�ｽ罘W��&�7gF堤73ffV��w"�VVﾉ{G�罔俣ｦ觀�ﾉdﾆVF觀6f����8ｪi�ｦ透7&Cｦ�3｢ﾆ�ﾓ�~ﾀ

tanto, pela irris肴o a afima確o de urgencia para as alterag6es questionadas a

disciplina legal da a確o rescis6ria, quando, segundo a doutrina e a jurispru-

dencia, sua aplica鋳o a rescisao de senten9as j各transitadas em julgad’o,

quando a uma delas - a cria辞o de novo caso de rescindibilidade - 6 paciflca-

mente inadmissivel e quando a outra- a amplia確o do prazo de decadencia -

5 pelo memos duvidosa.

1 aw , qua2n.d霊iuaa]ddaasd諾aess !aolfisste嵩aan諾espai器]Fas詰i詫器ScS器f

:]s8p器rsvfiasvar°:e議ec8oa#eunes’a謹L cdua嵩esst謙: sS霊°mr言upf藍a霊謹da霊誓r霊
blicas; se, ao contrario, desafian a medida da razoabilidade ou da

proporcionalidade ou da proporcionalidade, caracterizam privil6gios incons-
t血cionais: parece ser este o caso das inova96es discutidas, de屯Ⅴorecimento

unilateral aparentemente n肴o explicavel por diferen9as reais entre as partes e

que, somadas a 〇両ras vantagens processuais da Fazenda Publica, agravam a
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consequencia perversa de retardar sem limites a satisfa辞o do direito do parti-

cular j各reconhecido em ju王zo.

3･ Razoes de conveniencz‘a dc持ujpensくわca乙/telar atg emfrvor do in-

teresse piiblico. ''

Vale ainda anotar que o Pret誼o巳xcelso a pouco considerou incons-

ti血cionais a veicula確o, atrav6s da MP n. 1984/2000, dos seguintes

privil6gios processuais a Fazenda Pdblica, por contrariar os principios consti-
tucionais da isonomia e da razoabilidade: a) intima鋳o pessoal aos

procuradores autarquicos e fundacionais federais e b) a possibilidade de con-
cess着o ex o縦cio pelo Tribunal, presente a plausibilidade do direito, de

medida liminar em a確o rescis6ria proposta pelo Poder Pdblico Federal, Esta-

dual ou Municipal, com vistas a inviabilizar a execu確o de宜nitiva da sentenga

rescindenda.

coNα融O

Concluindo, entendemos, com apolo na melhor dou正na const血ci○○

nal, pela inidoneidade da Medida Provis6ha em veicular nomas de direito

processual civil. Prz./硯s, por descurar os exatos temos do art. 22, I, c/c com o

art. 62, da Constitui車o FederaL Secund��2ﾂ���'�VR�fW&R����&匁6��薬�F��殆V�ﾂﾐ

dade e血re as panes e do devido processo legal e, ainda, representa uma

viola確o ao principio da efetividade do processo, em宜ontal testilha com os

princ王pios reitores da modema processual王stica, que no虹earam, e血re n6s, a

recente refoma do C6digo de Processo Civil. rertius, porque ofende o pm-
cipio const血tivo e sist合mico da moralidade adminis骨壷iva, enca正ado no a九

37, caput, da Lei Basica･ considerando que tern-se utilizado da MP para am-

pliar privilegios processuais da Fazenda P心blica.
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MARCBLLO FBRR巳IRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal da 7a Vara Chminal do Rio de Janeiro

Com apublica確o da Lei n.° 9.964 resultante da conversao da Medida

Provis6ria n･° 2･004-5 (inicialmente MP n° L923, de 06･10･99) em Lei e que

instituiu o Programa de Recupera確o FiscaL REFIS, destinado a promover a

regulariza確o de cr6ditos da Uniao, decorrentes de d5bitos de pessoas jur王di○

○as, relativos a正butos e con正bui96es administrados pela Secretaria da Re-

ceita Federal e pelo工nst血to Nacional do Seguro Social - mss, com

vencimento at5 29 de fevereiro de 2000, foi concedida morat6ria em carater

geral, desde que, obviamente, atendidos os requisitos estabelecidos na pr6-

pha Lei ○○ncessiva.

呂患to notd五〇 que imensa quantidade de pessoasjuridicas em debito

com a Receita Federal e com o Inst血to Nacional do Seguro Social - mss

optou pelo R即工S ○○mo meio, as vezes心nico, de se reestm血rarem, manten-

do as minimas condig6es de produtividade e comercializa誇o de produtos e

servl90S･

Nao tratarei, por absolutamente impertinente nesta oportunidade, da

eficacia econ6mica do Programa para o Estado. Isto diz respeito a conveni台n-

cia e opo血nidade da Administra確o Pdblica de, pelo meio pr6prio e no exer-

cicio especiflco e tipico das suas fung6es, realizar a politica que entende

coHeta para a administra9をo de seus crきditos.

Tamb5m n肴o cuidarei aqui, por entender irrelevantes, de eventuais

efeitos penais ou processuais penais especificos da suspensao do cr6dito tri-

butario decorrente da morat6ria (art. 151, I, do CTN), mas sim, da repercus-
s肴o do disposto no art. 15 da Lei de Regencia e demais nomas reguladoras do

re危rido programa no processo penal, e mais especi宜cmente, na presen9a ou

nao do interesse de agir como condi確o da a車o.

Disp6e o a正15 daLein.0 9.964/2000:

crim e s葦t霊.ngss器§.e驚2°9Pdra筈ee"±Sn霊°瑠Z‘器,d,° dEesiae霊inr霧:r器tie覇
eno art. 95 daLei茸8.212, de24 dejulho de 1991, d#rante operz'odo em邸/e

a pessoajurz'dica relacionada com o agente dos aludidos crimes estii;er in-

cl乙/z'da no R弓癌, desde que a inclusao no referido Programa tenha ocorrido

antes do recebimento da den心ncia c正minaL

§ 1旦A prescrz’諦o criminal ndo corre d�&�蹤R���W'｢v���FR�gXﾚ6V�6F�

da pretensdo punitiγa.
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§ 2旦0 disposto neste artigo aplica-se, tamb6m:

I - a programas de recupera舞o fiscal institufdos pelos Estados, pelo

Dis血to Federal e pelos Municipios, que adotem, no que couber, nomas esta-

belecidas nesta Lei;

11 - aos parcelamentos referidos mos arts. 12 e 13.

§ 39及tz’ng躍-se a坪//?ibilz‘dczde dos crimes referidos neste artigo

qLiando apessoajzlrz’枕’ca relacionadcr co′72 o crgente e/et∂iar o pagamento i7?-

tegral dos d討itos orimdos de加‘玩/tos e conかi玩/i誇es sociaz’s, incl乙;sz.ve

acess67~z’os, q乙/e Ziverem Sido oJy.eto de concessdo de parcelame扉o antes do

re｡ebimento dcz de/宅寂cia criminal. "(Grifei).

Nota-se que o dispositivo transcrito, em seu cczpi/t, cuida de in5dita

器usdae dseussupsepnednesra °. d:uprrse.te詣Pauznoftl;vrae’s窪iqc?o謙npi:§駕af害oprifn?tea霊:ecud宝

器茶器叢諾e霊:oC;±umn:ts�7VR�6R�&VfW&Rﾂ��Vﾆ���W&柳F��Vﾒ��VR�FWf��f�6�"�7W5�

A regra atende a 16gica do sistema. Seria realmente urn contra-senso
e levaria a impunidade a lei impedir a persecu確o criminal por urn detemina-

do tempo e pemitir o curso do prazo prescricional.

Embora mais uma vez a inten確o arrecadat6ria do Estado tenha se re-

fletido na lei, 6 impossivel nao se deparar o int6rprete com discuss6es

juridicas no含mbito do Direito Penal e Processual Penal, eis que se cuida de

regra legal que, de urn lado (c呼7ut) tern carater nitidamente processual e, de

outro��x�芳w"�7｢���&猛�V綿�ﾆ�ﾂ���GW&Wｦ��ﾖ�FW&��ﾂ�

Cedigo, e sobre isto nao me estenderei, que sao absolutamente distin-

tos os critさrios temporais de aplica確o das leis em fungao da natureza

processual ou materiaL Aquelas aplicam-se desde logo, vez e宜cazes as leis

:to.vsafr霊: s:霊Fstrj:dpurzaitri器i.ds薯器蓋caipal idcea票soten#ee器it:nrt嵩ieot島ost窯

(leis materiais) s6 retroagem para beneficiar os r5us. Portanto, quando mais

gravosas (como 6 o caso de suspensao da contagem de prazo prescricional) s6
sao aplicaveis a fatos ocorridos em data posterior a sua vig合ncia e eficacia.

2:tfio|議|#.a:it詮藷薫n:c:lil:護a驚rn:ato票r5e:
teleol6gica (adequa確o aos princfpios da ampla defesa, do contradit6rio e do

devido pr○○esso legal substancial, hab血almente desrespeitados em casos de

cita確o ficta), assentou-se o entendime.nto no sentido de que se aplica aquele

dispositivo tao-somente aos fatos penais ocorridos ap6s a vigencia e eficacia

da Lei que o modi宜cou.

Uma das raz6es que levou a tal inte坤reta碑o repousa na impossibili-

dade de aplica確o parcial do 7nes77宅o artigo de lei･ Nota-se que aquele
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dispositivo 5 de natureza mista exatamente porque, no corpo do ccz卿t de urn

mesmo artigo (art. 3 66 do CPP) encontram-se conteddo material e processual.

Por isso, alguns ja cogitam da total inaplicabilidade do dispositivo

廿anschto (a丸1うda Lei n･° 9･964/2000) a免tos 〇〇〇midos antes da vigencia e

eficacia da Lei eis que, no c`堅ft do art. 15, ha nitida disposi鋳oprocessua/,.

enquanto no pardgrcJ/o primeiro, regra de natureza materiaL

Tenho, con巾do, que os血ndamentos que levaram doutrina e juris-

p調dencia, pelo que chamo de prepbnder含ncia inte坤retativa do aspecto

material e teleol6gico, a conclu王rem que a na血rezamista do noγo a九366 im-

pedia a aplica鋳o integral para fatos anteriores a sua vigencia por mais

prejudicial a suspensao daprescrigao e porque nao se concebe aplicag§opar-

cial de urn mesmo dispositivo legal, em nada se confunde com a questao

decoⅡente da Lei n･° 9･964/2000 (RBFIS).

0 problema da坤1icabilidade do a正366 do CPP estava intimamente

(e talvez exclusivamente) relacionado ao fato de un mesmo dispositivo ser
dotado de dupla eficacia (material e processual). Quest5o totalmente distinta
5 a que agora se apresentano c(put do art. 15 da Lei n.°9.964/2000 e em seu

pardgrcz/o prim eiro.

Considerando a natureza processual do cczput do art. 15, seria possi-

vel a sua aplica確o imediata sem que o mesmo se fizesse quanto ao disposto

no seu pardgr`z/o priinez’ro･ Disso decorre que estaria suspensa a pretensdo

p乙′m’tiva･ mas continuaria fluindo o prazo prescricional.

Todavia, ainda tenho que esta nao seria a solu鋳o mais adequada ou a

mais justa, pois impedido estaria o Estado-acusagao de exercer a persecu確o

pelo鬼to criminoso em tese ○○n宜gurado, ao passo que a continuidade do cur-

so da prescri9奮o levaria a脅uns criminosos/contribuintes a impunidade. Seria

como dizer: "Pague as parcelas e mantenha-se mos limites da lei da moratoria.

Mas faga isto somente at5 o momento que eles possam postular emju壬zo pela

sua puni確o".

Realmente esta n5o me parece a melhor solu確o. Deve o interprete,

na sua ardua tare fa, buscar o alcance das nomas. Contudo, 5 imprescind王vel

que esta busca nao seja de urn valor et5reo dejustiga, sejapor que desprovido
de fmalidade pratica, seja porque a hemen合utica nao deve servir para legiti-

mar a impunidade nem a volta a barbaric.

Como dito acima, 6 evidente a inten確o arrecadat6ria do Estado. Pro-

porciona aos inadimplentes meios para saldar seus debitos com o魚s○○ e,

como n奮o poderia (deveria) deixar de ser, 1hes da urn "favor legal", qual seja,

a suspensao da pretensをo punitiva. Com a Lei, o Estado busca realizar seus

cr6ditos e, em contra-partida, mant5m aqueles que em tese praticaram crimes

正but壷os sob a espada de Damocles sustentadapor皿五〇 de cabelo, queさa

estreiteza dos limites para a manuten確o da morat6ria.
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Direito e sistema･ Como tal prescinde de hamonia legislativa, pmcl-

piol6gica e inte呼retativa･ E mais: De nada adianta o esfbr9o 1egislativo para

que as leis acompanhem o dinamismo, a evolu確o das relag6es jur王dicas (ou

procurem faze-lo), se o int5xprete nao vislunbra meios de proporcionar real

語]藍o: °ES,諾pc°ass�ｨ�ﾗ7h�V�~ﾆﾖ��｣ｦ��ｶ�｢���&c�gG&�YyV�7Cｨ�g8�eei窪dne5r:s :

tdiicnaa器i諾:vaeoi cs語:iodsedsei整r託ag霊oa.s笠lais誌:Spdoonst:請託蒜ae霊
inarredavel evolu確o.

Nao admitir a aplica確o do art 15 da "Lei do REFIS" a fatos ocorri-

dos em data anterior a vigencia e e宜cacia da lei de reg台ncia, porque o seu

雷名詔op岩rrz’'# acsuiiftae詩誌誓: odampari:s蒜1語:z(:§ sct語te:ods詰iroei柴霊
retroa確o) 6, com o devido respeito as eventuais opini6es em contrario, sim-

plista por demais, senao consagra確o do div6rcio entre os diversos crit6rios

de inte甲reta車o.

m algum tempo, vein as I.eis que tratam dos chamados crimes tribu-
tarios buscando meios de proporclonar maior incremento na aHecada確o e,

conse(叫entemente, outorgando屯vores legais aos contribuintes inadimplen-

tes que podem ser considerados autores dos chamados "crimes tributarios''.

Extinguia-se a punibilidade daqueles que, antes do recebimento da den血cia,

pagav狐integra布nente o debit〇･ Depois se passou a admitir o parcelamento

:iTa器:tao霊seex音譜'ppe°dfisr sae券:slg蒜ac崇諾整e°n qdu°aE諾:n:蒜Sees窯
de宜nitivamente constituido o cr5dito thbutirio. Por varias raz6es que nao me

cumpre aqui citar, entendeu-se que a lei que, neste sentido sinalizava, n5o ti-

nha como destinatario o Minist5rio Pdblico, mas sim os agentes da
Administra確o, de foma que, com outros meios que nao a J'epresenta誇o本-

calparafnspenc汚s`, poderia o Par邸Iet deflagrar a a確o penal e nao seria o
"かc^z^72sito emju/gado" da decisao do fisco em sede administrativa que inviabi-

1izaria o recebimento da den心ncia･ En魚m, muito se tern tentado nesta seara,

mas pouca e罵tividade se tern logrado alcan9ar.

亘1etra da Constitui車o (art. 50, XL da CR), da Lei Penal (art. 2°, §

｡nico do CP) e princ王pi,o de Direito Penal que "a lei penal nao retroagira, fal-

vopara bene�6��"���&V梯�

Hungrial, em coment証os ao C6digo Penal de 1940 (Decret○○lei n｡

2848, de 7 de fevereiro de 1940) ao analisar a aplicabilidade da lei penal no

tempo, com peculiar sapiencia leciona;負Como qualquer outra lei, a penal

器°odde. Seexr,‡ee※ aodua ,.嘉露o/?tba-器,°i?nad°./re諾)? arc z’al77Z en te御γogaf GoJ, d e

No caso de sucessao de leis penais, pode acontecer que a /eiposte′’z.-

or.. CZJ seja menos/czvordvel que a cznterior, quer incriminando ex novo urn
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叢登a;nvaai窯c:o鷲;薫‡’鷲縦諾講義薫
rさu.

No primeiro caso, a lei posterior e irretroativa; no segundo, ao rev6s,
habet oc乙Ilos retro･ Assim, no direito penal transit6rio, a lei maz’s/c}vorch;el 5

exかa-ativa: quando 5 a lei anterior, sobrevive a sua revogacao (ul/rcz-atz.vz.da-

｡eJ; quando 6 a posterior, projeta-se no passado (retroativida｡e), em

contraste com o /czm/s z’n /egi玩/s nonplacet ou o tem型/s 7’egit acれ/in. Em seno

tido inverso, a lei 77?enos/czvordvel n5o disp6e de qualquer融ra-atz.vz.dcz｡e:

nem faz marcha a r5 (quando 5 a posterior), nem persiste (quando 5 a anterior)

no seuplus de gravidade, mesmo em rela確o as/czctaproeterita.

A irretroatividade da lei penal memos favoravel 5 urn corolario do
nullz,im crimen, nu〃apoena fine /ege･ ”

Acrescenta o Mestre: "Lei nova mais favoravel･ A /eiposterior apre-
senta-se mais favoravel que a lei anterior, para o efeito de retroatividade, nao

s6 quando elimina a incrimina挿o de urn fato, como quando, de qualquer

modo, beneficia o r6u. Pode isto ocorrer, notadamente, quando: a) a pena co-

minada a血almente ao crime e mais branda, quant〇 ､a sua na血reza, que a da

lei anterior; b) a pena a血al, embora da mesma na血reza, e memos rigorosa

quanto ao modo de execu碑o; c) o quantum dapena in c7bstrato 6 reduzido ou,

mantido esse gfiantun7, o crit5rio de sua medida I.n concreto 6 memos rigido

que o da lei anterior; d) sao reconhecidas circunstG77cias que influem favora-
velmente na grada確o ou medida da pena (atenuantes, causa de especial

aumento de pena ou condig6es de maior punibilidade); e) institui 6ene�6薮0

(no sentido da elimina確o, suspensao ab z‘nitz’o ou interrup確o da execu辞o da

pena) desconhecidos da lei pret6rita, ou facilita sua obten確o; f) cria causas

extintivas de punibilidade ou toma mais路cil o seu advento; g) estabelece

condig5es de processabilidade que a lei anteriornao exigia; h) acresce as cau-

sas de irresponsabilidade penal, de isen確o de pena, de exclusao de crime ou

de culpabilidade; i) exclui ou atenua penas acess誼as; j) sup丘me a concessi-

bilidade de extradi確o. (...)

m casos em que 6 intuitiva a maior benz’grz‘｡c7｡e da lei nova (abo空z’o

cri′77inz’s', mera redu確o simultanea do miniman e maxin宅um da pena comma-

dos z‘n abstrato, exclusao de responsabilidade, simples abrevia確o de prazo

prescricional, etc.)･ Outros ha , por5m, em que averifica鋳o do mz.nas de rigor

somente pode ser reconhecido ap6s o exame do complexo dos dispositivos

(especiais e gerais) da lei nova, em con舟onto com os da lei anterior. Tern_se

de apurar o resultado da aplica確o hipot5tica dos crit5rios do novo sistemaju-

ridico e coteja-1o com o alcangado ou alcan車vel, no mesmo caso, dentro do

sistema antigo. As duas leis devem ser consideradas incindz'vez.s' em si mes_
mas e distintamente, em rela車o ao caso de quo c7gitur. (...)

Mais favoravel, sem ddvida alguma, e a lei nova quando admite uma
causa extintiva da punibilidade, de que nao cogitava a lei antiga. (...) Tarn-
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b5m retroativa 5 a lei nova, por mais benigna, quando/czcilita a supervenien-
cia de causas de extin商o de punibilidadej各anteriomente previstas (...) ".

0 brilhantismo de Hungria nao poderia deixar escapar a ana正se os
"casos duvidosos" : "Nos casos de irredutivel ddvida sobre qual seja a lei

mais favoravel, deve ser aplicada a lei nova somente aos casos ainda naojul-

gados･ Os Cddigos mexic餌o de 1871 e espanhol de 1928 dispunham que
"el7宅caso de dz,/dcは'obre la /ey md母crvorable deber短el′ oido el reo ". Tal so-

lu鋳o ja fora proposta por Zachariae, e modemamente a defendem Dorado e

Cuello Caldn, como a mais racional, pois "ninguem melhor que o r5u para

conhecer as disposig6es que lhe s肴o mais ben6ficas". A jurisprudencia nor-

te-americana admite esse crit5rio de decis5o e perante o nosso C6digo nao ha

raz肴o para recusa-lo."

Anibal Bmno2, For sua vez, tambさm en丘enta o tema: "Desde叫e e

posta a vigorar, cumpridos os atos de san確o, promulga確o e publica確o e

vencid○ 0 prazo para a sua en廿ada em v工gencia, anomajuridicapassa areger

todos os魚tos que caem de血o do seu dominio e assim prossegue ate que dei-

xa de existir pela revoga確o. E entre esses dois limites, o da sua entrada em

vigor e o da sua extin確o, que se estende a sua validade no tempo. Nao alcan-

揺atfiavt詰a ieu.e吉hd:s霊°maondt:詩s?eui sps:S霊:±e°蒜;,豊:trd:ao8red en蒜urtiedT_
ca do Estado, sem colisao mos limites temporais da sua vig合ncia. As leis

penais como as de qualquer ou壮o ramo do Direito.

Mas os processos criminais e o per王odo de execu確o das penas geral-

mente se prolongam e v台in muitas vezes cair debaixo de duas ou mais leis

sucessivas･ Pode acontecer que a lei do tempo em que se prati○○u o魚to puni●

vel nao seja a mesma de quando comece ou prossiga a execu確o da pena.

Surge･ entao, urn conflito de leis e a necessidade de regras para resolve-1o.

vas em器F piinoc聖o霊oe rr:gtruol器ipdear器r:aen|te:,opcr器諾t|8.d:ele:Sa詰:tei;Si;

霊tdaebi]�VH･vIUｳ&��ｹ�6TfXﾘﾉ~ﾆ76�b�58�ﾘｮﾖX�ｲ�G�WW6�VﾆvgV�dﾆr�78�ｶF驃ﾃｧF���ｷ2�W"觜ｬC��ﾖ�G'S｣｠

Tal exigencia e mais imperiosa ainda no dominio severo do Direito
Penal, onde bens fundamentais do homem s5o ameagados pela commagao pe-

nal e onde, em consequencia, se imp6e mais rigoroso regimen de precis肴o e

ce直eza de suas nomas. Temos de delimitar com linha窟me azona do l王cito e

do ilicito penal e as缶onteiras no tempo da vigencia das punitivas･

A regra de n5o retroatividade, por5m, govema a mat6ria penal so-
mente em rela申o a lei mais severa･ Condig6es pr6prias desse ramo do

Direito, nas bases tradicionalistas em vigor, justificam solug5es particulares.
各de fato dois princ王pios em rela確o a validade da lei penal no tempo: a) o da
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n肴o retroatividade da lei mais severa; b) o da retroatividade da lei mais benig-

na.

A distin確o era desconhecida dos romanos, emesmo o pmclplo mais

geral da nao retroatividade n肴o se deduz com muita precisao das fontes do ve-

1ho Direit〇･ Nos phmeiros tempos, e ainda na Rep心blica, as mais seg皿as

呼ini6es a宜mam que a re廿oatividade da lei penal era a regra･ Mas no工mpe-
rio e sobre血do no Direitojustini含neo, rara seria a lei penal re血oativa. Foram

os praticos do Direito intem5dio que elaboraram a doutrina, cabendo a Fari-

n各cio haver posto a questao mos temos atuais. Os classicos, no seu

movimento de rea確o c〇両ra os excessivos ngores penais do per王odo anterior,

tomaram a mesma pos華o e a宜zeram adotar nas legisla写るes punitivas m○○

demas.

Aqueles dois principios,podem, alias, reduzir-se a urn s6 - o da apli-
ca亨をo da lei mais benigna, que e a maneira pela qual a dou正na comum e, em

regra, as legisla96es resolvem os problemas d〇 〇〇nnito e血e leis penais que

se sucedem･ 0 da aplica確o da lei sob a qual seresguardam melhor os direi-

tos血ndamentais que a pena amea9a violar･ Assim, a lei penal mais beni凱a,

para se opor a lei penal mais severa, alonga a sua eficacianao s6 por sobre pe-
r,fodo anterior a sua vigencia, mais ainda al6m do momento da suarevoga辞o.

E re廿oatividade e ul厄a-ativa.

Na realidade, ne血um principiojuridi○○ basta parajust沌car as solu-

g6es das varias hip6teses. Nem o princ王pio da nao retroatividade, nem o

principio da nao ultra-atividade se mostram su宜cientes para apoia-las. 0 que

regula 5 a considera確o do fato de a nova lei bene宜ciar ou agravar a condi車o

do delinqtiente, resolvendo-se sempre pela ado確o da mais benigna. Esse cri-

terio atende a exigencia da consci台nciaj血dica e a raz6es de opo轟unidade.

Cabe ao Direito a garantia de ce轟os bens葛en廿e eles bens ou interes_

ses juridicos essenciais a existencia humana, que o modemo Estado de

Direito reconhece atodos os cidadaos. Se a san確o penal suprime ou restRin-

ge alguns desses bens, no condenado, o屯zno interesse da ordemjuridica e da

defesa da sociedade, e ha de faze-1o s6 no limite do necessario ao seu宜m. E

assim, tern de atendern奮o s6 ao cht証o de op〇五unidade, na exigencia daque-

1a defesa, mas ainda ao dos principios de garantia dos citados direitos, no

acusado ou condenado. Dai as solug6es dadas as diversas hip6teses do confli-

to inte請emporal de leis penais.

Foram essas exigencias dejustiga e mesmo de urn certo sentido do

humano, de quenao sepodem desapegar os sistemas penais, que mspiraram a

distin確o dos casos de retroatividade e nao da retroatividade aos praticos do

Direito intemediari〇･ 0 Direito Penal modemo, nascido da rea確o do classi-

cismo contra os abusos da justi9a penal, guardou em primeira工inha, com o

seu carater individualista, o respeito pelos direitos individuais do acusado,

que ele faz valer sempre que o clever de punir nao imponha estritamente o
contr缶io. Nas regras sobre a eficacia da･1ei penal no tempo, hoje mais宜mes

do que no come9o da dou正na, e esse respeito que antes de血do se reHete.
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Diversas hip6tese do con批to

2- Desse ○○n且ito de di罵rentes leis sucessivas, sob as quais podem

cair o momento do crime e ojulgamento, a execu確o ou o prosseguimento da

execu確o da medida penal de deteminado fato punivel, podem resultar diver-

sas hip6teses:

･ a nova lei incrimina財tos que a lei anterior considera licitos;

�����踟f��ﾆV��6�6芳W&�������V譌fV�2�f�F�2�匁7&蒙匁�F�2����ﾆV���蹤W&漬

or;

�����踟f��ﾆV��ﾖ�亰�6����&VvﾖV���蹤W&薮"ﾂ��w&�f�襷����6�F丿ﾖ��F�

r6u;

･ a nova lei altera o regimen anterior, bene丘ciand○ 0 reu･

A lei p,enal que incrimina novos fatos nao alcanga fatos anteriores.

Nao retroage. E essa uma exig6ncia fundamental, em qualquer regmen de

諾°a.tusae葦毛uvee:dsaedgeu±器gean:ea ft?豊謹dpeei°器ned器i5dpu請ec;rnast霊inucia霊
den血o da zona de lic血de deixada livre pelo巳stado se vissem amea9adas por

lei subsequente, que viesse alcangar com a sua de宜ni9ao de punibilidade

aquele ato anterior. Essa garantia se abriga atras do principio n乙/ll乙mt crimen

sine lege, em que ainda hqje se帥nda o sistema punitivo da叩ase totalidade

dos povos cultos･

Por isto que elemento const血tivo da宜gura d〇 〇五me e a sua an旬uri-

dicidade, isto e, a sua con廿ariedade a uma noma de Direito言nexistente a

noma nao pode haver crime e nem, por conseguinte, o atoja realizado, entao
ilicito, ser pun王vel por lei posterior･ Ao tempo do fato, nao existia a advert台n-

cia da lei, proibindo-o e punindo-o, a qual se tivesse mostrado rebelde o autor,

justi宜cando a rea確o do Estado na supressao ou restri確o da sua liberdade.

A王o princ王pio geral dan肴o retroatividade da lei coincide com o crit6-

rio de bene宜ciamento do agente, que domina a mate正a･

⊥ncrimin器°霊sp露器n.Srfqdue:ac9oan°cfuei pq:I:ticrae謹話ldde?e:u6e'e若g°enEcs±taa霊

defesa social e todos os que os tenham praticado, mesmo antes da vigencia da

nova lei, devem ser submetidos as medidas necessarias aquela defesa･ Mais

ponder各vel do que essa considera確o 6 a do perigo que aretroatividade, nesse

caso, representaria para a estabilidade da ordemjur王dica e a seguran9a das li-

berdades･ Mesm○　○s representantes mais a血〇五zados do positivismo

criminol6gico, apesar de dar relevo particular as exigencias da defesa social,

ensinam a nao retroatividade da lei de nova incrimina申o.

b) A lei que desincrimina fatos retroage. A sua a確o se estende aos

餌os anteriomente puniveis, que desincrimina, praticados antes dela, am-
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lando todas as suas ○○nsequencias penais. Mesmo se脆se血en9a condenat6-

na, cessa a sua execu確o.

0 que se alega em apoio dessa solu確o 5 que, se o pr6prio Estado re-

conhece, pela nova lei, nao necessaria a defesa social a incrimina車o do fato,

nadajust沌ca que, por haver ante五〇mente praticado魚to dessa espさcie, ve-

nha algu6m ser punido ou c9ntinue a execu辞o da pena aplicada. Nao se

explicaria que continuasse a impor a sua vontade, em sach賞cio de bensjuh-

dicos fundamentais do acusado ou condenado, uma disposi確o legal

considerada in血il e cuja aplica確o viria a ser, como diz Pamain, anacr6nica e

iniqua.

Manzini justi丘ca a regra que estudamos com o princ王pio da nao ul-

tra-atividade em rela車o a lei anterior, pnnclplo que, comoja vimos, nao tern

aplicagao a outras hip6teses. Na realidade, a ausencia do imperativo da defe-
sa social, no caso, nao pemite a restri確o aos direitos individuais em que a,

san車o importa. Na hip6tese anterior, faltou a inclus5o oportuna do fato na

zona do il壬cito penal, que pusesse o ato do agente em contradi辞o com a nor-

ma e lhe desse, ent5o, a configura確o de fato punivel. Na presente, ha

antijuridicidade do fato ao tempo em que se praticou, masja nao existe a ne-

cessidade da defesa social que determinara a puni確o, como se conclui da

nova lei descriminante, e, pois, nao sejustifica a limita確o dos direitos indivi-

duais que a pena acarreta. Em ambos os casos o que prevalece 6 a prote確o

dos direitos individuais do reu, embora por fbr8a de duas a血a亨6es d窮rentes

da lei - a naoretroatividade, no pnmeiro caso; a retroatividade, no segundo.

c) Se a lei posterior, sem incrilpinar novos fatos, agrava, entretanto, a

situa確o do r6u, n肴o retroage. Temos ai o mesmo crit5rio que inclina a resoL

vcr, na matさria, pela decis肴o mais benigna para o acusado, em con○○rdancia

com o principio do respeito aos direitos individuais, mesmo mos acusados ou

condenados, que mspira o sistema penal dos povos cultos. Nao se ha-de-im-

por a urn bemjun'dico do acusado ou condenado rna restri確o mais grave do

que aquela com que a lei o ameagava no momento da sua infra確o, nao sendo

ainda irrazoavel fazer pesar a considera確o de que se a pena agravadaj各exis-

tisse no momento do鬼to, talvez o agente, pelo temor de so宜e-la, se tivesse

eximido de pratic㌻lo.

0 positivismo chminol6gico, sob 0 〇五tさrio da de罵sa s○○ial言ncli-

na-se tambさm pela re廿oatividade da lei mais severa. Para Fl〇五an, essa

re七〇atividade se imp6e, porque "quando a lei nova sobrevさm e se p6e em lu-

gar de outra lei pr5-existente, este fato socialmente importantissimo significa

que a lei velha nao corresponde mais atutela penal das condig6es sociais mu-
dadas", e porque "aparece contradit6rio e incompativel com os fins praticos

do Direito Penal que se ○○ntinue a aplic竺uma lei reconhecida ou severa de-

mais ou branda demais e assim nao mais correspondente as necessidades

sociais diversas do momento''.

A conclus肴o de Florian s6 seria, talvez, aceit各vel em urn regimen de

Direito em que a pena houvesse perdido o seu tom aflitivo e tomado o carater
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emendativo, que 6 hoje pr6prio, pelo menos em teoria, da medida de seguran-

9a. Por isso FeⅡi, no seu Prqjeto de C6digo Penal, admitia aretroatividade da

lei mais rigorosa s6 para os criminosos habi山ais, en罵皿os de mente ou de

menor idade.

A lei posterior que de qualquer modo bene宜cia o agente re五〇age.

N肴o 5 desincriminando o fato que a lei se mostra mais benigna, mas de qual-

quer outro modo, isto 5, pela situa確o total mais ben6vola que resultar各para o

agente da sua aplica確o ao caso concreto. Se a nova leijulgou que fatos da-

quele g合nero se deviam regular pelo novo regimen, memos ngoroso, nao se

tolera a aplica申o do mais severo, que ]a nao corresponde a vontade vigente

do Estado.

0 C6digo, entretanto, imp6e a essa hip6tese de retroatividade se de-

teria diante da coisa julgada. Se o processo ja estivesse encerrado por

senten9a iHecoH王vel,esta ○○ntinuaria a vigorar mos temos da lei anterior, sem

influencia danova lei mais benigna. A razao que geralmente se alega em apo-
io a essa solu確o 6 de pura economia do processo judiciari’o, raz肴o pratica

extra-juridico-penal, que visa evitar a "extensa e complexa revisao ou ajusta-

mento de processojautlimados". E arazao com que ajustifica a Exposi確o de

Motivos do nosso C6digo. A solu申o, por5m, nをo 5 eqtiitativa. Justo seria in-

cluir a hip6tese no tratamento geral da lei mais benigna, sepi a citada

restri確o. Esta 6, alias, a li確o do mestre Costa e Silva, que a apoiano prece-

dente do C6digo de 1980 e dos projetos Galdino Siqueira, Sa Pereira e

Alc会ntara Machado.

0 caso, alias, esta remediado pela Constitui確o em vigor, que, pondo

a re血oatividade da lei mais benigna en廿e as garantias individuais, sem ne-

nhuma limita9ao, fez cessar a validade daquela restrigao do C6digo. A lei de

qualquer modo mais benigno retroage para beneficiar o r6u em qualquer fase
do processo ou da execu辞o da pena, sem mesmo se deter diante de sentenga

inecoH王vel.

Todas as hip6teses apontadas podem resumir-se nas duas regras se-

guintes: A lei penal de qualquermodo mais severa nao retroage em caso al-
gum･ A que supnme ou atenua a pena, ou a que, embora nao eliminando nem
abrandando a p皿i9肴o, bene宜cia de qualquer ou廿o mod○ 0 agente re血oage,

alcan?ando todos os fatos anteriores, mesmo os definitivamente julgados.

Especificamente no tocante a aprecia確o da benignidade leciona:
"Esse principio da aplica確o da lei mais benigna, como meio de resolver o

conHito de leis penais sucessivas, sugere皿problema nem sempre de鰭cil

solu確o.

Que se deve entenderpor lei mais benigna? A questao s6 se pode re-
solvertomando as leis concoⅡentes, cada uma como urn co可unto, e conside-

rando-as na sua aplica確o ao caso concreto. 0 beneficio a situa確o do r6u em

face da medida penal pode resultar, no confronto entre as duas leis, nao s6 da

ma'ior ou menor gravidade dapena, da suanatureza, dura確o e efeitos, mas da
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constm車o da figura tipica do crime nas duas leis, de que pode resultar a de-

sincrimina確o do fato concreto diante de uma delas, ou o seu deslocamento

para especie menos grave, das suas fbmas, das condi96es de punibilidade,
das circunst含ncias ○○nsideradas agravantes ou atenuantes e do pr6prio regi-

men do processo.

Mas n奮o 6 1王cito tomarem-se na decisao elementos de leis diversas.

Nao se pode fazeruma combina確o de leis demodo atomar de cadauma de-

1as o que paregamais benigno. A lei consideradamais ben5vola ser各aplicada

em totalidade. Note-se que se血ata exclusivamente de aplicar uma ou outra

das leis existentes, no seu integral conteddo, nao sendo licito aojuiz compor,

por assim dizer, uma lei nova com os elementos mais favor各veis das que real-

mente existem. A escolha caber各sempre aojulz que apreciar各os resultados a

que chegaria a aplica確o das leis em confronto ao caso concreto e decidira

pela mais benigna.''

Costa e Silva cやi/d Anibal Bruno assim discorre: "At5 mesmo de-

vem ser levadas em conta as nomas ex廿apenais que consti血am, expl王cita ou

implicitamente, elementos da lei penaL''

E nesse sentido Mezger c坤ud Anibal Bruno: "As circunst含ncias pro-

cessuais favor各veis, as leis acess6rias, etc. v台in tambem em considera確o

para determinar qual 6 a lei mais benigna."

Quanto a possibilidade de manifesta確o do acusado sobre a qua=ei

pretende se submeter, afirma o mestre da Universidade do Recife que "nao
em principio, aceitavel a solu確o proposta por Dorado Montero (Problemas

pag. 375), citada por Cuello Cal6n, que a apoia (C. Cal6n, Derecho Penal,
Barcelona, 1935, p各g. 189), de que se deve deixar ao r6u a escolha da lei pela

qual deseja serjulgado e sentenciado. Entretanto, se o r5u pretende escolher
entre as leis aplic各veis ao seu caso a que lhe parega mais favorivel, essa pre-

tensao pode ser admitida･"

Ålvaro Mayrink da Costa3 a esse respeito: "pode oco町er que uma lei

nova, mantendo o tipo do delito, seja apenas modificadora da precedente.

Tais modificag5es podem referir-se ora aos principios gerais (eximentes, ate-

nuantes, agravantes, tentativa e co-prticipagao), ora ao conteddo do delito, ou

bern as suas conseqti含ncias (pena mais severa ou mais benigna). Em conjun-

to, anova lei pode sermais favoravel ou mais prejudicial ao acusado. Se a lei

posterior e mais benigna, o魚to executado sob a lei deHogada devejulgar-se

conforme esta, isto 6, a lei antiga 6 ultrativa, em obediencia ao principio tel77-

pifs reegz.i acれmつ･ Se, pelo contrario, a lei nova 5 mais favor各vel, se aplica

esta, isto 5, fazendo uso da exce確o de retroatividade da lei mais benigna.

Em suma: impera o principio da nao-extratividade da lei mais restriti-

va da liberdade e tamb6m aqui ha obstaculos relativos a res z.uc7ica/a.

e

工

1
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Ressalte-se que em mat5ria penal ha que se adotar sempre o crit6rio

mais favoravel a hunanidade e a inocencia (Princ王pio humanitario). Se a lei

nova mais benigna n5o se aplica aos fatos cometidos sob a lei anterior mais

severa, o principio da nao-retroatividade das leis penais, concebido em favor

dos acusados, se廿ansfbmaria em dano. (...)

Nao 6 suficiente a determina確o da lei mais favor各vel, comparando

somente as penas aplicaveis, pois 6 comum entre as distintas leis em conflito

que existam outros elementos que devam ser objetos de analise.

0juiz nをo pode tomar o sentido mais ben6fico para o r5u de uma e de

outra lei, e sobre tal suporte ditar sua decisao, pois abriria com isso aviola確o

dos principios basicos que govemam o tema, e o mais importante se teria con-

ve誼do em legislador, pois, ao tomarpa轟e de uma lei, e pa正e de ou廿a, estaria

ditando por si e no momento de decidir, uma terceira noma disti庇a das origi-

nalmente em con且ito.

Acertada a doutrina a cada caso concreto. Assim, o julgador dever各

ditar sua decisao como se as leis em conflito fossem coexistentes e aplicar ao

caso que tern ante si uma ou ou億a, para atingir o resultado. A que considerar

mais favor各vel para o r6u ser各a que provocara a aplica車o da lei sobre a qual

esse mesmo resultado se sustentou.(...)

Para deteminar a maior ou menor benignidade de uma lei em com-

parag肴o com outra ou outras, deve-se observar a totalidade dos elementos

integrativos da lei penal, e ○○mo tal, todas as suas consequencias. Uma lei

pode ser benigna que ou廿a por v㌫ios屯tores, embora南o existam pautas de

compara確o que aprioristicamente permitam tal fixa確o. No nosso entendi-

mento os crit6rios generalizantes nao apresentam qualquer resultado

positivo, e a tare免comparativa sd pode realizar-se n○ ○aso concreto emjul-

筈amento.

Cabe aojuizpenal a analise do caso z.n concreto a luz de uma e de ou-

tra, visto que pode ocorrer que convenha a aplicagao da primeira , ainda que

em pena mais grave que a segunda, que apresenta uma pena memos severa;

considerando-se a possibilidade da aplicagao da medida penal da suspensao

condicional da pena, toma-se mais conveniente para o condenado a mais se-

vera, tendo em vista o cump正mento e罵tivo.

En宜m, 5 evidente que nao se pode ditar a este respeito uma regra ge-

ral, porque a posigao do juiz penal 5 frente ao caso particular, adotando-se a

li確o de Soler, de que o juiz nao resolve qual das duas leis 6 vigente, senao

qual das duas 5 aplic各vel ao caso emjulgamento; claro esta diante da norma

geral.''

Na mesma linha Za既roni e Pierangelli4 : "Tal como a CA de Direi-

tos Humanos e tamb5m o inc. XL do art. 5° da CF/88, o CP estabelece

expressamente a exce確o ao princ王pio da irretroatividade no caso da lei mais
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benigna, tanto aquela sancionada antes da sentenga como durante a sua exe-

cu車o. 0 paragrafo dnico do art. 2° estabelece: "A lei posterior, que de

qualquer modo免vorecer o agente, aplica-se aos細os anteriores, ainda que

decididos por senten9a condenat6ria transitada em julgado.''

Lei penal mais benigna露oさs6 a que deschminaliza ou a que estabe-

1ece皿a pena menor･ Pode廿atar-se da cria亨をo de uma nova causa de

justifica車o, de uma nova causa de exclusao da culpabilidade, de uma causa

impeditiva da operatividade dapena etc･ Por 〇両o 1ado, a maiorbenignidade

pode provir tambさm de outras circunst会ncias, tais como urn l坤so prescricio-

nal mais cu虹o, uma classe distinta de pena, uma nova modalidade executiva

da pena, o cumprimento parcial da mesma, as previs6es sobre as ○○ndi96es de

concessao do聖堂垂, a liberdade condicional, etc.

Ante a complexidade dos elementos que podem sertomados em ○○n-

sidera確o para deteminar qual 6 a lei penal mais benigna, nao 6 possivel

魚ze-lo em abs廿ato, e sim宣ente ao cas〇 〇〇ncret〇･ Dessa maneira, resolve-se

o caso hipoteticamente confbme uma e outra lei, comparand○○se, em segui-

da, as solug6es, para deteminar qual 6 a memos gravosa para o autor. Nessa
tare fa, devem-se analisar em separado uma e outra lei, mas n肴o 5 1王cito tomar

preceitos isolados de uma e ou廿a, mas cada uma delas em sua totalidade. Se

assim譲o fbsse, estar壬amos坤1icando uma terceira lei inexistente, criada uni-

camente pelo inte甲rete.

Afmal, diz o paragrafo primeiro do art. 2° do nosso vigente C6digo

Penal que "ningu5m pode ser punido por fato que lei posterior deixa de consi-

derar crime, cessando em v正ude dela a execu鋳o e os ef証os penais da sen-

ten9a condenat6ha.''

in ens a..4aa|?]霊ae窯譜nt霊spar霊悪罵dno器:es;sat器rajr窪まeaLe言nnt:v����f@;
mas sim, ○○nsent会nea com ou廿o phncipio geral de hemen含utica. Re舟○○me

aquele estampado no art. 50 da Lei de Introdu誇o ao CC: "Na aplica車o da lei,

ojuiz atendera aos丘ns sociais a que ela se dihge e as exig台ncias do bern co-

mum)ブ.

di sp o s iti霊ucm悪Foeir塁i:tna6轟岩器eec嵩器器:i :窯‡監禁gc空;do:
sa. Todavia, uma analise mais acuradame leva a concluir de modo diam5tral-

mente opost〇･

E que se 6 de se entender ser impossivel a aplica鋳o parcial do citado

art. 15 (ccや咋ozfpardgrcz/o pri′neiro) a aprecia碑o do que 5 mais ou memos

gravoso, mals ou menos ben5,fico para o r5u deve ser feita considerando-se o
dispositivo legalpor z’ntez‘ro. E a visao do /odo que deve orientar o int5rprete.

Diante do dispositivo legal em questao,por z‘ntez’ro (ccやut epar蜜ra-

/o primeiro), questiona-se: 0 que e melhor para o reu?
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Aplicar a regra legal nova a fatos anteriores a sua vig含ncia e e宜cacia,

vale dizer, a crimes tribut紅ios ocorridos antes da sua edi9ao, suspendendo-se

; rparze:epnrseasocpi蒜oi;i:|ae霊oq嵩霊ii器r ceo|霊:-npea窯ciidaadofl諾as=sgreant器i:,couru; o do

Ndo se aplicar a regra legal nova aqueles fatos, ndo ficar suspensa a

pretensao punitiva estatal, ser o reu processado criminalmente e continuar o
curso nomal da prescn9a〇･

Tenho que a primeira das respostas acima 6 a mais ben5宜ca para o

r5u. E muito memos gravoso, diria que muito mais vantajoso para o r6u, ainda

que suspens〇 0 〇urso do prazo prescricional, ter apossibilidade de adimplir

seus debitos com o宜s○○ mos limites e modos previstos na Lei do REFIS sem

ficar suj eito a uma persecu確o criminal.

丘claro que, se o intelprete olhar cやenas para o par毎r`z/o pril7?ez’;'o

do citado artigo de lei, concluira (no meu entender, erroneamente) q.ue sem-

pre a lei que suspende o curso da prescri辞o 6 mais gravosa e por isso nao

pode retroagir. Contudo, a visdo do todo, a aprecia辞o do conjunto da noma,

do s'istema, indica com meridiana clareza: A lei penal est各retroagindo para

bene�6��"���#gR�

Isso tudo sem esquecer que nao dar imediata, e, as vezes, retroativa

e丘cacia aquelas disposig6es da Lei do REFIS 5 toma-la /ez7’a morta, diria ate

nati 7norta.

Segund○ 0 texto do a九1°, da Lei que ora se considera, o Programa se

destina a promover a regulariza確o de cr6ditos da Uniao, decorrentes de d6bi-

tos de pessoas juridicas, relativos a正butos e contribui写るes adminis仕ados

pela SRF e pelo INSS, co/77 vencz‘777ento ate’29 de/everez’ro de 2000, constitui-

dos ou nao. Ora, fatos posteriores a vigencia e eficacia da Lei 9.964 de

10.04･2000 s肴o, e sempre serao, posteriores ao periodo por ela abrangid〇･

Simplesmente os agentes nao serao atingidos pelofzvor legal!

E n5o se alegue que a Lei n.° 10.002/2000, publicada em 15.09.2000

e que prorrogou oprazo de ap諦o pelo REFIS pormais noventa dias, tomaria

ineflcaz a a宜ma確o supra･ Esta lei apenas prorrogou o prazo para a op確o

pelo Programa, mas os d6bitos que sao abrangidos continuam a ser fomente
aqueles veri宜cados atg 29 de fevereiro de 2000, dataprevistano art. 1°, da Lei

n.o9.964/2000.

Isto esta tamb6m esclarecido na seguinte passagem das Raz6es de

Veto ao a正2°, da Lei n.010.002/2000:

``...Para tanto, deve-se considerar que o Projeto de Lei nao alterou a

condig肴o dos d5bitos passiveis de inclusao no Refis - com vencimento at5 29

de fevereiro d5 2000 -mos termos do art. 19 da Lei rf 9.964, de 2000..."

Assim, ao menos isto nao se contrap5e aquele argumento da "lei nati
morta''
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Mas nao 5 s6. Superada esta primeira questao, imp6e-se o enfrenta-
mento de ou廿a, a de節ndo, que diz respeito aos reHexos dessas disposi96es

legais n○ ○ampo processual penal Mais espec描camente na inviabilidade d○

○危recimento de denもncia em患ce de responsまvel pela pessoajur壬dica gem a

imprescind王vel prova de nao estar a pessoajuridica inclufda no REFIS.

Como alhures dito,さ魚to not6rio que imensa quantidade de pessoas

jur王dicas aptaral72 (5 o que diz a Lei) pelo REFIS.

Embora com inusitado ineditismo legislativo expresso, resulta claro

deste dispositivo legal, e istoja foi dito, que a inclus肴o da pessoajuridica de-

vedora no REFIS 6 ccnisa de釣/Spensdo dd pretensdo punitiva estatal em

relag肴o aos agentes respons各veis pelos crimes tributdrios' que menciona e q乙Ie

se estencねpelo perz'odo em que pern?anecer incl乙/ida no Programa･

Portanto, embora tenha se consunado o crime tributario, desta lesao

aparente ou e氏tiva ao bemjuridico tutelado pela noma penal tenha surgid○ 0

dz.reito de pedかo provi777ento j乙/risdicional /pretensdo p乙/m’tivczJ p ara, obser-

vado o devido processo legal, resultar na aplica確o da san確o prevista no

preceito secundario da noma penal violada, a inclusao da pessoajurfdica no
Programa a魚sta, pelo periodo em que nele pemanecer, a possibilidade do

exercz'cio daquele direito.

Apesar de existir o direito de pedir (pretensdo), porque nascido com

a viola辞o da noma penal, o seu exercz'cio 6 vedado (recti乙Is.. s'郷penso).

Temporariamente, pela inclusao e pemanencia no Programa, fica
impedida a pratica de quaisquer atos concretos por parte do titular do exerci-

cio daquele direito instrumental (Minist6rio Pdblico) de persecu確o crimii7al

emj?/Zzo.

0 direi/o de pedir o provimento jurisdicional nada mais 5 sen5o o

pr6prio direito de cz誇o penal.

Nao se confundem a existencia de urn direito, a sua Jitz/laridade e a

/crc己ilあde o乙/ obrigatorz’edcJde de seu exercicio.

Nos diversos ramos do Direito, sao conhecidas hip6teses em que,
emboraja se tenha ad卵irido urn direito, o seu exercz'cio fica subordinado ao

advento de determinada condi坤o. 0 efeito do ato fica subordinado a urn

eventof′ft乙fro e incerto. Sao conceitos costumeiramente mais freq職entes no

Direito Civil.

Na esfera penal e processual penal nao sao muitos os exemplos.
Ouso citar dois que agora me ocoⅡem: a suspens着o condicional do processo

nos casos e foma deteminados pelo art. 89 da Lei n.°9.099/95 e a suspensao

do processo e do prazo prescricional na hip6tese廿atada pelo a正366 do CPP

com a reda確o que lhe deu a Lei n.°9.271/96.

Em ambos os casos citados, diz a lei que fica suL坤enso ｡processo.
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Ora, isso nao signi宜ca que flca s'u岬ensa apretensdo punitiva?

Nao quer dizer que fica suspenso o exercz'cio do direito de a確o?

Penso que sim. Tendo que apretensdo p己fm’tiva (exerc王cio do direito

de a確o) n肴o serealizaporum s6 ato (oferecimento de dendnciano caso), mas

por uma sucess肴o deles, todos praticados no p7･ocesso (postulagao, produ鋳o

de provas, etc.) ao longo do procedimento･ Ou sera que nas alegag6es fmais

nao se fomula pedido? A resposta me parece 6bvia, principalmente se consi-
derada, por exemplo, a conseqtiencia da falta de pedido de condena辞g nas

alega96es慮nais em a9肴o penal de iniciativa exclusivamente privada･ E pe-

rempta a ag肴o, vale dizer que, via de regra,extingue-se a punibilidade por

des'interesse, por ingrcia do autor (art･ 60 do CPP)･

Por isso, tenho que a hip6tese tida agora expressamente pela Lei do

REFIS (art. 1 5) como causadora da s'堆7ensdo dcrpretensdo punitiva do Esta-

do nada mais 6 do que uma cat,/sa impeditiva do exercz'cio do direito de c準do

que existe por que nascido com aviola肇o danomapenal. 0 impedimento ao

exercz’cio, por5m, sera f叩pordrio se, em dado instante, a pessoajuridica for

excluida do REFIS, possibilitando-se (rectius.. s'endo obn’gat6rio) o exercicio

ou o prosseguimento dos atos de persecu確o. De outro tumo, sera de〆nitivo

caso ocorra o integral pagamento dos debitos, caso em que, extinguir-se-a a

punibilidade (a正15, § 3, da Lei do REF工S)･

Sabe-se que o ejx:ercz’cio da a確o penal 6 subordinado as conhecidas

condig5es da a確o. Sejam elas gen5ricas (1egitimidade de parte, possibilidade

jur壬dica do pedido, interesse e justa causa) ou especi宜cas (representa確o da

v王tima, requisi確o do Min. da Justiga, etc･)･ As condig6es da agao subordinam

o seu exercz'cio･ Presentes, 6 possivel o uso do insかumento de aplica確o civili-

zada do direito. Ausentes, inviabiliza-se a persecu確o.

Pois bern, ○○nsiderand○○se o disposto no a正1うda Lei do REF工S e a

notoriedade do魚to da maioria das pessoasjuridicas em debito com宜s○○ ter

optado pelo Programa, tenho que n5o estar a pessoajuridica a qual o agente

do crime tributario esta relacionado incluida no REFIS 6 uma verdadeira. con-

｡z’誇o eLやecz7?ca ｡eproce｡z‘bilz’｡cz｡e. Nao se trata de se reconhecer un?a.condi-

車o da a確o de natureza negativa ou se exigir do titular do seu exerclclo uma
"prova negativa'', mag de se exigir, para as a96es penais por 〇五mes瓦espe-

cie, a prova do implemento da condi誇o･

Deixar essa apura確o para o curso do procedimento penal emjuizo,

autorizando a deflagra誇o de uma a確o penal, com as suas naturais conse-

quencias quanto ao s'tat乙/s di幼itatis do individuo, para, depois de eventual-

mente feita a prova pelo r5u, anular-se o procedimento onde aquela qualidade

ostentou sem que pudesse/devesse o autor da a確o ter (precocemente) exerci-

do o direito de a申o, 6 sancionar urn constrangimento ilegal.

0 Ministerio P心blico Federal, usando de suas龍n96es insti血ciona-

is (a巾. 129, VIII, da CF), pode requisitar diligencia investigat6ria e obter財-



Revista da Eれ44RF - i/olume fv

諾gt(e器°iro ,u§mp露盤: d°a託c霊'd:藷蒜9pa:djeu:stsi:°d ec蒜n霊:ra%S霊re sdt:
apto a exercer o direito de a確o penal antes de oferecer denlincia precipitada.

Ce両全a dispensわilidade do工nquさrito Pol二〇ial (a正12 do CPP)

quando o titular do exercicio do direito de a確o poss甲, por outros meios, os

elementos necessarios a deflagra車o da persecu確o criminal, contudo, em ca-

sos como tais, diligencias pr6vias sao imprescindiveis (art. 16 do CPP) para

demonstrar estar o Parquet apto a exercer a persecu確o. Nao se deve esquecer

que o Inqu6rito Policial nao 6 contradit6rio e, por isso, nem sempre tern o
agente do fato criminoso a possibilidade de demonstrar a causa de suspensao

da pretensao por falta de condi確o de procedibilidade durante aquele procedi-

mento investigat6五〇.

Ressalte-se que 5 o pr6prio Estado-administra鋳o quem possui, com

certeza, a infoma確o acerca da eventual op確o pelo Programa. Seria correto

exigir-se do indiciad○ ○ureu aprova de魚to que e do conhecimento (ou deve-

ria ser) do Estado que o acusa? Penso que nao.

E comum pessoas em Juizo quando inteⅡogadas, po正ant○ ○stentan-

do a qualidade de acusadas em a96es penais, declararem terem optado pelo

REFIS e que estをo pagando corretamente as presta96es. Flagrante o constran-

gimento ilegal. Ou ser各que o correto seria o recebimento da denincia sem a

prova da condi確o especifica de procedibilidade, cita辞o, interrogat6rio, etc.

e se aguardar que os "bene宜ciados''pela morat6ria tivessem que se socoHer

霊認諾緒霊dnet:t:°qsute霊aaos,sob erbados Tribunais para o trancamento

lmprescindivel ainda, identificar se o zermo inicial da suspens肴o.

Neste aspecto, o dispositivo parece bern claro: a suspensao se inicia no mo-
mento em que a pessoajuridica e'incluz'dcz no REFIS.

0 Decreto n.03.43 1/2000:

"Do J�w&W76��踉�$Td･0

Art. 39 a ingresso no REF騰dczr-se-dpor apダdo dapessoajurz'dica,

que farajus a regme especial de consolida鋳o e parcelamento dos d6bitos fis-

cais referidos no art. 1皇.

Paragrafo心nico. 0 ingresso no REF応implica I.nclusdo dc江otalida-

de dos c7e'bitos re/eridos no art･亮, em nome dapessoajm'c7ica, incl乙/sive os'

ndo constiわiz'dos', que serao incluidos no Programa mediante confiss肴o, salvo

aqueles demandados judicialmente pela pessoajun'dica e que, por sua op車o,

venham a permanecer nessa situa確o."

"Da HomologaQdo dcz Opfdo
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Art. 10. A homologa〔姉o da印印o pelo REF応serd e/efivadczpelo

Comi露Gestor, prodi/ziiつdo e/eitos' a partir dcz data dc}/｡rmalizagdo dd op-

fdo.

§ 19 A op碑o implica manuten確o automatica dos gravanes decor-

rentes de medida cautelar正scal e das garantias prestadas nag a96es de

execu確o fiscal, cabendo a PGFN e ao ENSS, no ambito de suas respectivas

compet合ncias, promoverem as ag6es necessarias a assegurar o cumprimento

dessa exig合ncia.

§ 2旦Ressalvado o disposto no paragrafo anterior, a homologa確o da

op辞o pelo REFIS 6 condicionada a prestagao de garantia ou, a crit5rio da

pessoa juridica, ao aⅢolamento dos bens integrantes do seu pa正m6nio, na

節ma do a九64 daLei n旦9.532, de 10 de dezembro de 1997.

§ 39 Ficam dispensadas das exigencias referidas no par各grafo anteri○

○r as pessoas juridicas:

工○ ○ptantes pelo SIMPLBS;

11 - cujo d6bito consolidado seja inferior a R$ 500.000,00 (quinhen-
tos mil reais).

§ 49 A exig台ncia referida no § 29 devera ser atendida no prazo fixado

no § 3皇do art. 49." (Grifei).

Como se pode vcr, mos dispositivos legais citados, a incl乙Isdo da pes-

soa jur王dica no REFIS se da com a op誇o. A homologa申o 5 mero ato

declarat6rio do atendimento dos requisitos legais e, na dicgao do art. 10 supra

tr,apscrito, produz efeitos apartz.r ｡cz ｡cz/a ｡cz/or77宅alz‘zafdo da apfdo. Tern efi-

cacia ex tunc, retroage a data da op舞o. Portanto, naquela data, ja estaria

sa/spensa a pretensdo p乙lnz.tiva do estado.

Pelos motivos alhures ja extemados, a prova da homologa確o ou do

seu indeferimento pode e deve ser obtida pelo Minist6rio Pdblico mediante o
exercicio das suas prerrogativas institucionais. Alias, 6 tamb6m not6rio que o

grande ndmero de opg6es pelo Programatem feito com que nao sejatをo breve

a homologa確o expressa, mas simplesmente comunicadas as empresas optan-

tes (por via postal) acerca da recep確o do Temo de Op鋳o pelo flsco. Vale

lembrar que a "di屯culdade''da homologa9各o expressa levou o Poder Executi-

vo, atraves do Decreto n.03.342/2000解revogado expressamente pelo De-

creto n.°3.43 1/200) apossibilitar, em determinados casos, a suahomologa辞o

tdcita.5



Revista da EÅ宏4RF - i/olume IV

Por血do isso, di狐te do que disp6e o a丘43, inciso工工工, do C6digo de

Processo Penal, c/c art. 15, cczput da Lei n.° 9.964/2000, penso que 6 inviavel

o oferecimento de den血cia sem aprova da condi確o especifica de procedibi-

1idade - prova de a pessoa juridica a que se vincula o denunciado nao ter

optado pelo R且F工S,･ Conse叫entemente, uma vez o罵recida (precocemente)

a prefacial acusat6ria sem a satisfa鋳o da referida condi確o espec綿ica de pro-

cedibilidade, deve ser rejeitada, pelo fundamento legal acima mencionado.

Ressalva-se, contudo, que arejei確o da inicial no caso, n奮o servira de

6bice ao exerc王cio da a確o penal atrav6s do oferecimento de nova den血cia,

desde que se comprove a satisfa申o da condi9ao citada. (art. 14, paragrafo

心nico, do C6digo de Processo Penal).

os fins deste artigo e do § 59 do art. 4里, considerar-se-まtacitamente homologada a op確o

ap6s transcorridos setenta e cinco dias da sua fomaliza肇o sem que haja expressa mani-

冗sta亨をo por pa正e do Comite Gestor.''
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Uma das quest6es mais complexas com que se podem deparar os dr-

聾e°sstadg°6 e: °sd.ecr; aJ豊Ce崇tn霊e5] a塁:S霊us9aa｡°ded:｡cbais±霊, een米]e霊snt霊豊n藍teasd :
em cumpri-las, sob o fundamento de falta de previsao orgamentaria para cus-

tear deteminada despesa･ Ate que ponto pode o julgador, respeit紬d○ 0

principio da separa商o dos poderes, obrigar o Poder Executivo a arcar com o

custeio de tratamentos espec睨○○s de sa七･de? Ate que ponto as nomas consti-

tucionais de cunho programatico podem ser invocadas como susten琉culo

dos血ndamentos das decis6esjudiciais, mesmo carecedoras de complemen-

ta鋳o legislativa? Qual a tendencia observada nas心ltimas decis6es das cortes

superiores sobre o tema?

0 presente trabalho objetiva abrir uma via de discussao a respeito da

mat6ria, sem pretensao de esgota-1a, partindo do estudo de uma decisao pro-

罵rida recentemente pelo Supremo Thbunal Federal e ou血pelo Supe五〇r

Tribunal de Justiga, analisando-as em contraposi確o com tres posturas doutri-

n各rias distintas.

Para tanto, iniciaremos o estudo pelo tratamento nomativo recebido

pelo direito a sadde na Constitui確o e as possibilidades de suarealiza確o fati○

Ca.

○ direito a sadde, como rna das esp6cies de direitos sociais, encon-

tra previsao na Constitui確o de 1988, sendo objeto de preocupag5es e

ponderag5es por parte dos operadores do direito, na busca da concretiza確o

das detemina96es do legislador const血inte quando a○○meteu ao Estad○ 0

clever de presta確o atravさs de sistema integrado envolvendo todos os entes fe-

derativos･ Como uma das魚cetas dos direitos允ndamentais, os direitos

sociais em regra nao exigem do Estado mera postura negativa, absentefsta; ao

c○n琉rio, carecem de a96es positivas a demandar despesas a serem previstas

no orgamento. Dai o dilema entre a exigencia de implementa確o dos direitos
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sociais atraves de ag6es estatais que proplclem a devida presta確o em oposi-

確o a limita辞o das receitas orgamentarias, do que devera resultar em atitudes

destinadas a garantir que as nomas constitucionais sobre o tema nao caiam
no vazio das promessas sem concretiza車o].

Observando arecente hist6ria do pais, nao passa despercebida aten-

dencia do Estado de reduzir sua interven9ao na ordem econ6mica a niveis

baixos como jamais vistos desde que a Constitui確o de 1934 iniciou o trata-

mento sistem各tico dos direitos sociais. Em rela確o a sa心de, ao lado da crise

visivel no sistema p心blico, que nao consegue corresponder minimamente as

expectativas da popula確o na procura pelos servigos mais basicos, observa-se

o avango dos planos de seguro de sa丘de, preenchendo o vazio da atua確o esta-

:aelmc;器a?s�ｮﾗ&F�ｨ�ﾗ�gV�%ﾒ觜ｮﾖFR跌��(ｮﾗ(��ｴﾆ�8ｶﾇｨ�ｶﾖ隶ﾖ��ｷ&8ｮﾓｲ��8ﾄV�6�YVc�&�V�

planos de sa心de privada, muitas vezes o Estado ainda se nega a prestar seⅣi-

gos de sa心de de foma digna a parcela mais carente da sociedade, apesar das

sempre opo正unas cria96es de con正bui96es "provisdrias''para o sustento do

sistema.

Ser各dentro dessa perspectiva que se buscara discutir a existencia de

urn limite minimo de presta確o de sa心de da qual o Estado n肴o pode se furtar,

cabendo ao Poder Judiciario, na hip6tese de negligencia voluntaria do Execu-

tivo e com魚Indamento na garantia dos direitos龍ndmentais, deteminar a

concretiza確o do direito e como objetivo a ser alcangado por urn dos valores

器ent豊fa薬to°_n.a;S蒜霊.Cnatra°dsead°anc°霊:t害意g°素3: di8nidade da pessoa humana･

1　Norbe直o Bobbio resumiu o problema no a誼go Presente e Futuro dos Direitos do H○○

mem, em A Era dos Direitos, p. 25, "o problema grave de nosso tempo, com rela亨ao aos

direitos do homem, n5o 6 mais fundamenta-los, e sim de protege輸1os�Vﾒ�&Vﾆ�ｦﾖ����猛ﾐ

2　粥ariu?詰r黒opaee°Auzpe?崇d°o :°葦e:i!s:Pnl:鵠;e3]o蕊6dir語t8,Seh黙諾e°i…6, justiga s｡-

cial eNeoliberalismo, p. 115, "No naufragio dos bens sociais e dos servigos p心blicos

(que, alias, ap6s as privatizag5es freqtientemente tern suas taxas sobrevalorizadas), re]e-

va o sucatemaneto dos seⅣi9os de sa心de e previd台ncia, enquanto se alardeia a e角ciencia

dos pianos assistenciais privados･ Supondo-se que assim fbsse, de que recursos disp6em

para este fin pessoas de baixa ou baixissima renda, que fomam a indubitavel maioria da

popula9ao do Terceiro Mundo? Desta faixa populacional o Estado terまde continuar a in-

curnbir-se, segund○ 0 princfpio, hqie廿ansfbmado em regra, de que os lucros se privati-

3　8a:remp:e!uj’tz[?is器:°pc霊]kz諾r.a整rs:sCs°e墨器eF葦S龍°���"ﾆ陶w�F�B��ｶ窈3､gD｢9Uｶ��ｲ��ｴG6友VYyP

mative Kraft Der Verfassung), p. 19, "a constitui肇o converter-se-a em for亨a ativa se fi-

zerem輸se presentes, na consci合ncia gera上particulamente, na c○nsciencia dos principals

responsaveis pela ordem constitucional -, nao s6 a vontade de poder (mlle zur Mc7c/砂,

mas tamb6m a vontade de Constitui9ao Oville z!ノr yer/as.sz/ng). "
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2. OspR+Ncl榊OsDA Man:　44A EFEHv事DADE EDA

RES思尺VA DO POSSJ'v巴乙

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu a魚vor de autor

carente e portador de AIDS, em caso onde se buscava a condena確o do Esta-

do do Rio Grande do Sul a en廿egar remさdios relacionados ao廿atamento da

doen9a:

MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM AIDS

(RE267.612-RS. Relator: MIN. CBLSO D巳MELLO

①JU de 23･8･2000, Infbmativo no. 202, do STF)

T廿fD ASE諾N灘憲諮5EFN潔SN CCE?#o s?盤諸Evis.°A認諾ニ
DE FORNEC工MENTO GRATUITO DB M巳D工CAMENTOS. DBVER

coNST工TUcloNAL Do ESTADo (cF, ARTS･ 5o, CApur, E ig6).

PRECEDENT呂S (STF).

- 0 direito p丘blico subjetivo a sadde representa prerrogativajurfdica

indisponivel assegurada a generalidade das pessoas pela pr6pria Constitui確o

da Repdblica (art. 1 96). Traduz bern juri.dico constitucionalmente tutelado,

por cuja integridade deve velar, de maneira respons各vel, o Poder P心blico, a

器]: CguaTabn詩誌]ca±rd-a詰薯]oe?ceenstsa: -u:]9jl;tj§:is窪Laalisite器Co°:6a?sfics器nqc霊

m5di co-hospitalar.

- 0 caraterprogramatico daregra inscritano art. 196 da CartaPolitica

- que tern por destinat誼os todos os entes politicos que comp6em, no plano

instifucional, a organiza確o federativa do Estado brasileiro - nao pode con-

ve虹er-se em promessa const血cional inconseq屯ente, sob pena de o Poder P血

blico,宜audando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,

substituir, de maneira ileg王tima, o cumprimento de seu imposterg各vel dover,

por urn gesto irresponsavel de infidelidade govemamental ao que detemina a
prdpria Lei Fundamental do Estado.

- A legisla誇o editada pelo Estado do Rio Grande do Sul (consubs-

tanciada nas Leis n°s 9･908/93, 9･828/93 e 10･529/95), ao inst血ir progr紬a

de distribui確o gratuita de medicamentos a pessoas carentes, da efetividade a

preceitos fundamentais da Constitui確o da Rep心blica (arts. 5°, caput, e 196) e

representa, na concre車o do seu alcance, urn gesto reverente e solidario de

aprego a vida e a sa心de das pessoas, especialmente daquelas que nada t6m e

nadapossuem, anao ser a consciencia de suapr6pria humanidade e de sua es-

sencial dignidade. Precedentes do STF.

A decis5o fundamentou-se na necessidade de efetiva確o da presta-

9ao, pelo Estado, do direito social a sa心de p心blica, previsto no art. 196 da

Constifui確o :

"A sa心de e direito de todos e clever do Estado, garantido mediante p○○

1iticas sociais e econ6micas que visem a redu確o do risco de doenga e de
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outros agravos e ao acesso universal igualitario as ag6es e servigos para sua

promo確o, prote9ao e recupera確o◆"

A sadde 6 rna esp6cie de direito a seguridade social, ao lado dos di-
reitos a assistencia e previdencia social (art. 194 e art. 6°., da CRFB/88),

sendo nomatizada por meio de regras de na血reza program征ca ou de baixa

densidade, segundo a maioria da d〇両rina4･

Todas as nomas consti血cionais, mesmo as que宜Ⅹam programas ou

tarefas prestacionais por parte do Estado, possuem carater de autenticas nor-

masjur王dicas, no sentido de que, na紳ta de ato legislativo. concretizador, se

encontrariam aptas a desencadear algum efeito juridico, seja para colmatar a

produ車o legislativa ou deixar de recepcionar nomas infraconstitucionais

editadas anteriomente a Carta com ela incompativel, nao parecendo sus-

tentavel hodiemamente o fato de que essas nomas seriam meras proclama-

96es de cunho ideol6gico e politico sem capacidade de imposi確o perante o

mundo dos fatos.

Estabelecido esse minimo de eficacia das nomas programaticas5,
discute-se se os comandos const血cionais de cunho prestacional podem ○○n-

ferir ou nao, sem intermedia9ao legislativa integradora, posi確o de vantagem

para eventuais fruidores dos direitos subjetivos.

A decisao comentada, partindo da premissa de que a sadde 6 bemju-
ridicamente　血telado "por c可a integridade deve velar, de maneira

responsavel o poder p｡blico, a querp mcumbe fomular - e implementar - po-
1iticas sociais e econ6micas que vlsem a garantir, aos cidadaos, o acesso

universal e igualit紅io a assistencia medico-hospitalar", ap6ia-se nao somente

na noma constitucional prevista no art. 196, mas tamb5m na legisla確o edi-

tada pelo巳stado do Rio Grande do Sul (Leis n〇･ 9･908/93, 9･828/93 e

1 0.529/95), instituidora de programa de distribui商o gratuita de medicamen-

tos a pessoas carentes. Sendo assim, nao enfrentou diretamente o tema da

possibilidade de se exigir do Estado deteminada presta辞o do direito a sadde

com base exclusivamente na norma constitucional, pois havia legislagao or-

dinaria integradora.

0 legislador tern se preocupado em prever prote9肴o para pessoas

portadoras do virus HⅣ em todas as areas relacionadas a seguridade social,

pemitind〇 0 〇umprimento das presta96es sociais･ A Lei n〇･ 9･3 13/96 preve o

recebimento gratuito de toda medicagao necessdria ao tratamento da AIDS

笠認諾fi:c霊enlcTau器iea:詳ant:iave#sitr:ia#i cpoo iea soar｡eged-os嵩s光ysipmosn霊

que as despesas decorrentes da implementa確o da lei serをo fmanciadas com
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recursos do orgamento da Seguridade Social da Uni看o, dos Estados, do Dis一

正to Federal e dos Municipios, envolvendo todos os entes罵derativos no p6lo

prestacional da rela確ojuridica. A noma legislativa possui carater de genera-

1idade no exerc王cio da competencia concorrente da Uniao (art. 24, XII c/c

paragrafo 1°･, da CRFB/88) e confere as demais entidades politicas a suple-

menta確o por regras espec綿icas, como as contidas nas ja referidas leis

ordinarias do Estado do Rio Grande do Sul. Na assist含ncia social, 5 poss王vel o

pagamento do bene慮cio de presta誇o continuada no valor de urn salario mini_

mo pelo ENSS, desde que fique comprovada a deficiencia　節sica

eventualmente decorrente de estado avangado da doenga, nao havendo meios

minimos de provimento de manuten確o pelo poriador ou sua familia (art.

203, V, da CRFB/88 e a正20, daLein〇･ 8･742/93 - Lei Organica daAssist含n-

cia Social - LOAS). Por宜m, a Lei Federal no. 7.670/88 estende aos

portadores da AIDS os beneficios previdenciarios por incapacidade e pensao
por mo直e do Regime Geral de Previdencia Social (Lei no. 8.213/91), e dos

sistemas securitarios estatutario (Lei no. 8.1 12/90) e militar (Lei no. 6.880/80

e Leino. 3.738/60).

Havendo previs肴o legislativa integradora da noma constitucional

inicialmente de e宜cacia limitada de cunho programatico, a prote鋳o nomati-

芸]±Sceaga5P.e6r.fe��������也FS�&�ﾆ芳�FRﾂ������W&V6V襷��ﾖ�薮&W2��&�'ﾆVﾖ�2�FP

A dificuldade surge na efetiva確o de noma constitucional garanti-

dora de direit〇九ndamental de na血reza social de cunho prestacional carente

de complementa確o legislativa.

Uma primeira postura doutrinaria busca alcangar a m各xima efetivi-

dade da aplica鋳o direta dos direitos prestacionais positivos sem a necessida-

de de integra確o legislativa. Seria possivel obter-se do Estado, com base

diretamente na ila確o intexpretativa do texto constitucional, as prestag6es so-

ciais vinculadas a satde; no caso, clever-se-ia prover a sa心de pdblica como

direito subjetivo individual a ser cobrado do Estado com apolo exclusivo na

n｡matividade do a九196, da Ca血･白o que se extrai do entendimento apre-

sentado por Luis Robe正o BaⅡoso7, quando a丘ma "em uma perspectiva de

avango social, devem-se esgotar todas as potencialidades interpretativas do

texto constitucional, o que inclui a aplica鋳o direta das nomas constifuciona-

is no m各ximo possivel, sem condiciona-las ao legislador infraconstitucional".

Sem embargo da importancia da tese em relagao a garantia da efetividade das

nomas constitucionais, deixa de considerar a limita辞o real das previs6es or-

gamentarias no alcance das presta96es a serem cumpridas pelo Estado.

Em oposi確o, outra corrente de pensamento apresenta crftica a teoria

anterior e encontra limite na obrigatoriedade de prestag5es estatais sob argu-
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elementos su宜cientes para a solu確o do conflit〇･ Seus seguidores parecem

conferir certo carater messi含nico ao texto constitucional, como se a estatui確o

constitucional de uma pretensao positiva pudesse, pel′ se, transfomar a reali-

dade social naquela desejada e a isso estivessem "os outros" a se opor de rna

vontade", posicionando-se contrariamente a possibilidade de franca inter-

ven確o do poderjudiciario na mat5ria " deslocar a decis奮o para o Judiciario

em hip6teses que envolvan escolhas dranaticas, 6 querer alargar para aquele

Poder competencias que n5o sao suas. 0 Judiciario nao esta legitimado pelo

voto para tomar tais opg6es" e prop5e, a luz dessa incompetencia, a inversao

do Onus da prova, cabendo ao Estado "demonstrar que tern motivos razoaveis

para deix頒de cumpm, concretamente, a noma const血cional assecurat6ria

de presta96es positivas･ Ao Judici誼o competiria apenas vcr da razoabilidade

e da faticidade dessas raz6es, mas sendo-1he defeso entramo m5rito da esco-

1ha, se reconhecida a razoabilidade...a op確o politica 5 preferencialmente do

legislativo e do executivo, cabendo ao judici誼○ 0 controle de razoabilida-

de,,.

3. a pR刀vcT'pJO DO Mi'N丑t〆O Ex7sTENαAL E a CONCEJTO

DA DJGN工DADE DA PELSSOA H【刀)宏4^ち4

Entre as duas posturas extremas, surge uma elabora車o conciliadora･

A tese da m各xima efetividade na concretiza確o de direitos sociais de cunho

prestacional, apesar de sedutora, come o risco de cair no vazio da impossibili-
dade de aplica確o pratica, diante da limita商o orgamentaria, inexoravel e路ti-

ca. A sustenta確o de que as nomas podem ser aplicadas no maximo da sua

capacidade n蓋o pode desconsiderar que, no orgamento, as despesas encon-

tram obstaculo na previsao e realiza辞o de ingresso p心blicos compostos na

maior parte de receitas tributarias, insuficientes para supm as necessidades

sociais ilimitadas de uma popula確o carente como a nossa a qualquer prego.

Por outro lado, passa a ser por demais timida aposi確o resignada de veriflca-

確o fria da reserva do possivel, mesmo porque eventuais situag5es inopinadas

nao se encontrariam previstas com antecedencia e poderiam ser de plano des-

cartadas por falta de previsao de receita, anteriomente alocadas para outros
fins. Concorda-se em parte com a a宜ma申o de incompetencia do Judiciario

na escolha de opg6es de destina確o de despesas, materia atinente `a discricio-

nariedade do legislador, mas parece de extrema passividade a argumen亡a9肴o

de que somente se deve admitir o controle darazoabilidade da op確o do legis-

lativo ou executivo no extremo do limite, pois, havendo situa確o nova,. nasci-

da posteriomente a aprova辞o do orgamento, o argumento de que as verbasj,a

foram alocadas previamente para outras despesas seria, tecnicamente, razoa-

vel, apesar de poder conduzir a s血a96es垂ustas agressivas a princ王pios

consti巾cionais, principalmente o da dignidade da pessoa humana; incoHen-

do, por ou廿avia, na mesma ○○nse〈担encia date〇五a que procura atacar, a患1ta



Reγista da EÅ44RF - volume Iv　　　　　　　　　　　　　　　　　　153

de concretiza確o do desejo constitucionaL Se o principio da m各xima efetivi-

didade arrisca-se a cair no vazio por impossibilidade de concretiza車o de to-

das as demandas sociais, o principio da observancia da reserva do possivel,

principalmente se a reserva do possivel depender da mera implementa確o da

vontade do Poder Executivo, tambem pode padecer do mesmo mal, o des-

cumprimento constitucional com o fundamento de respeito as escolhas do

momento. Parece entao, no equilibrio dos pontos de vista, haver espago para a

exigenciajudicial de urn m王nimo de presta96es estatais garantidoras da sobre-

viv合ncia humana, ao lado do respeito a discricionariedade de opg6es legislati-

vas e executivas relacionadas ao tema.

E que quando est各emjogo a dignidade da pessoa hunana, as opg6es

escolhidas pelos mandatarios do povo na representagao momentanea dos po-

deres constitu王dos Executivo e Legislativo nao podem prevalecer diante de

uma agress肴o aos principios pemanentes eleitos elm supremacia por esse

蒜±°tup葦9e_n?susaoni°器? ee:嵩Cica��ｶI~ﾆ顋76F�V�"�F6X�ｹdﾇV�ｩ~ﾉ_6�W77F��G��ﾖV&ﾃｨ�hｮﾐ
outro; denomina-se exerc壬cio da nobre fun車o de guarda da constitui確o (art.

1 02, c従弟/t, da Constitui舞o da Rep心blica)･ N肴o se prega o desrespeito a limi-

ta車o do exercicio das fung6es do Poder, apenas pondera-se que esse pnnci-

pio nao serve como escudo fomal a ser oposto a preservagao dos valores
mais caros estabelecidos na Constitui確o e protegidos por clausula de imuta-

bilidade ○ ○s direitos軸ndamentais e o valor vetor da dignidade da pessoa hu-

1nana.

Partindo-se da visualiza確o de diversas dimens6es do conceito de ci-

dadania, cunha-se o parame廿o do minimo existencial ou minimo sociall°

aqu6m do qual a existencia humana encontrar-se-ia ameagada, condi9ao que

deve so宜er interven確o do Estado e exige prestag5es positivas a fin de cum-

prir o允ndamento da Re函blica relacionado com a dignidade da pessoa hu-

岩]aan器n(taa霊i 1.° 's器b’r:a.Ct霊is:§tud鴬i'avRl±°craFdn豊coabd: rTdoeITt:sdi9 S墨Se霊r譜]Sn�ﾖ羃

necessario a existencia cessa a possibilidade de sobreviv合ncia do homem e

desaparecem as ○○ndi96es iniciais da liberdade･ A dignidade humana e as

condig6es materiais da exist台ncia nao podem retroceder aqu6m de urn mini-

mo, do qual nem os pnsioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem

ser privados." Esclarece ainda que "A ret6rica do minimo existencial nao mi-
nimiza os direitos sociais, sen肴o que os fortalece extraordinariamente na sua

dimensao essencial, dotada de plena’e宜cacia, e os deixa inc6lumes ou ate os

maximiza na regi肴o peri罵rica, em que valem sob a reseⅣa da lei･''Sendo as-

sim, ao inv5s de oportunizar a aplica確o das nomas prestacionais positivas
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diretamente a todo e叩alquer caso, medida que poderia resultama amea9a

da existencia do pr6prio Estado por impossibilidade de cobertura orgamenta〇

五a e quebra da independencia en廿e os poderes, vincula a obrigatoriedade de

prestagao as hip6teses onde se faz necessario albergar e proteger o minimo
necess各rio a manuten辞o da dignidade da pessoa humana. Identificado o atin-

gimento do limite abaixo do qual o ser humano nao possui existencia digna,
deve o Bstado providenciar as presta亨6es const血cionais previstas para a ga-

rantia do n心cleo, mesmo nao havendo nomatiza商o legislativa disciplinado-

ra. Ingo Wol屯ang Sarlet}3, balizand○ 0 m子nimo existencial, sustenta "a exis-

tencia digna abrange mais do que a mera sobrevivencia節sica, si血ando-se

al6m do limite da pobreza absoluta...6 no direito a satde, igualmente inte-

grante do sistema de prote確o da seguridade social Guntamente com a previ-

dencia e a assistencia social), que se manifesta de foma mais contundente a

vincula確o de seu objeto (prestag5es materiais na esfera da assist台ncia m6di-

ca, hospitalar etc), com o direito a vida a ao principio da dignidade da pessoa

humana･･･para al5m davincula9ao com o direito a vida, o direito a sadde (aqui

considerado em sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado a prote-

確o da integridade fisica (corporal e psicol6gica) do ser huma.no, igualmente

posi96es jur壬dicas de血ndamentalidade indiscut王ve｣por mais que os pode-

res pdblicos, como destinatarios precipuos de urn direito a sadde, venham

opor - al中.daja cl各ssica alega確o de que o direito a sadde ( a exemplo dos di-

reitos sociais prestacionais em geral) foi positivado como noma de eficacia
limitada - os hab血ais argumentos de ausencia de recursos e da incompeten-

cia dos 6rg肴osjudiciarios para decidirem sobre a aloca鋳o e destina確o de re-

cursos pdblicos, nao mos parece que esta solu畔o possaprevalecer, aindamais

nas hip6teses e皿que est各emjogo apreserva確o do bern maior da vidahuma-

na...no caso do direito a sadde, o reconhecimento de urn direito origin缶io as

prestag5es, no sentido de urn direito subj etivo individual a prestag6es materi-
ais (ainda que limitadas ao estritamente necessario para a protegao da vida

humana), diretamente deduzido da Constitui確o, constitui exigencia inarre-

davel de qualquer Estado (social ou nao) que inclua mos seus valores essenci-

ais a humanidade e ajusti8a.''

A pa正r dai, o clever somente poderia ser a罵rido de acordo com a lei,

pois a situa確o estaria entregue a. oportunidade do exercicio do Poder Legisla-

tivo, a quem caberia, untado pelo mandato representativo popular, disciplinar

sobre a utiliza確o das receitas pdblicas a serem previstas no orgamento.

hum an a霊%nntc°6itaos嵩eitian9iie霊謹]:vnacsi ai tge:誌誓ndaatudrfegzna嵩:ddefr:?t8se詳

dameutais originarios, ou seja, direitos subjetivos a prestag6es estatais dedu-

ziveis diretamente das nomas const血cionais consagradoras･ Segundo J･ J･

Comes Canotilho~4, pode-se a宜mar a exist台ncia de direitos originanos a

presta96es quando言` a pa正r da gar餌tia const血cional de ce轟os direitos se

reconhece, simultaneamente, o clever do Estado na cria確o dos pressupostos



Revista da EA44RF - volume IV

materiais indispensaveis ao exerc壬cio desses direitos; e a faculdade de o cida-

商o exigir, de士bma imediata, as presta96es constitutivas desses direitos.''

E caso o Estado deixe de cunprir sua obriga碑o constitucional de ga-

rantir o m壬nimo existencial, deve o Judiciario deteminar-1he o cumprimento,

sob pena de esvaziamento da forga nomativa da Carta, garantindo-se os dire-
itos血ndamentais e o phncipio da dignidade da pessoa humana.

Ressalve-se somente que deve haver prud合ncia na verifica辞o, no

caso concreto, do atingimento do limite do minimo existencial, sob pena de

1;nhveagsaad°a雪諾a°詰��gVC｣�6�X�ｷ���｢跂･ﾕ8ｮﾖgV�ｷFV估RﾇHｮﾙdﾆ隘�66X�ｸｶﾈ-ﾉdﾀ

na ementado ROMS no. 11183仲R, rel. Min. Jose Delgado, DJ dia

04/09/2000, p･ 00121, onde宜cou宜mad○ 0 entendimento na possibilidade

de determinar a presta確o do direito a sa心de com base diretamente na noma

da Constifui確o:

CONSTITUCIONAL R島CURS○ ○RD工NÅRIO. MANDADO DB

S EGURANGA OBJ巳T工VAND ○　　○　　FO剛ECIMENTO DE

MEDICAMENTO (RTLUZOL/ RTLUTEK) POR ENTE PUBLICO A

iEMS[So°_A認諾[AcR°竺ED.EAT °pERNoCTAE簿.VEj EE S諒ER[?SoEs L舎TL議AL_
MENTAIS. DIR且ITO A v工DA (ART. 50, CAPUT, CF/88)巳D工REITO A

SA廿DE (ARTS. 60 E上96, CF/88). ILEGALIDADE DA AUTORIDADE

COATORA NA BXIGBNC工A DE CUMPR工MENTO DE FORMAL工DADB

BURO CRAT工CA.

1 - A existencia, a validade, a eficacia e a efetividade da Democracia
esta na pratica dos atos administrativos do Estado voltados para o homem･ A

even血al aus合ncia de cumprimento de uma fbmalidade burocr征ca exigida

nをo pode ser 6bice su宜ciente para impedir a concessao da medida porque nao

retira, de forma alguma, a gravidade e a urg全ncia da situagao da recorrente: a

busca para garantia do maior de todos os bens, que e a prdpria vida･

2 - E clever do Estado assegurar a todos os cidadaos, indistintamente,
o direito症a乙Zde, que 5 fundamental e esta consagrado na Constituigao da Re-

pdblica mos artigos 6° e 196.

3 - Diante da negativa/omiss肴o do Estado em prestar atendimento a

popula確o carente, que nao possui meios para a compra de medicamentos ne-

cessarios a sua sobrevivencia, a jurisprud台ncia vein se fortalecendo no

sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcan9ar o be-

neficio almejado (STF, AG n° 238.328/RS, Rel. Min. Marco Aur51io, DJ

11/05/99; STJ, REsp n°　249.026�"ﾂ�&Tﾂ�ﾖ問��ｦ�3h��FVﾆv�F��D｠

26/06/2000).

4 - Despicienda de quaisquer comentarios a discuss肴o a respeito de

ser ounao aregra dos arts. 6° e 196, da CF/88, nomas programaticas ou de
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eficacia imediata. Nenhuma regra hermeneutica pode sobrepor-se ao pnnci-

pio maior estabelecido, em 1988, na Constitui鋳o Brasileira, de que "a Ls'aiide

全direito de todos e clever do Estado''(a正196).

5 - Tendo em vista as pa正cularidades do caso concreto,屯z-se im-

prescindivel inte町retar a lei de fbma mais humana, teleol6gica, em que

principios de ordem 6tico-juridica conduzam ao心nico desfecho justo: decidir

pela preseⅣa9肴o da vida･

6 -N5o sepode apegar, de fomarigida, a letra fria da lei, e sim, con-
sidera-la com temperamentos, tendo-se em vista a inten辞o do legislador,

momente perante preceitos maiores insculpidos na Ca血a Magna garantido-

res do direito a sa乙ide, a vida e a dignidade humana, devendo-se ressaltar o

atendimento das necessidades b各sicas dos cidad肴os.

7 - Recurso ordinario provido para o fim de compelir o ente pdblico

(Estado do Paranま) a fomecer o medicamento Riluzol (Rilutek) indicado para

o tratamento da enfermidade da recorrente.

CONCL USA a

Em nosso estudo, enquanto a decis着o proferida pelo STF baseou-se

no cumprimento de legisla車o ordinaria vinculada ao direito a sadde, foi no

provimento do Superior Tribunal de Justi9a que癒cou consagrada a possibili-

dade de extra辞o direta de e正cacia de noma constitucional de cunho progra-

matico para impor-se ao Estado a obriga確o de prover tratamento m6dico

pelo SUS, quando em jogo a manutengao do m王nimo existencial necessario

para consagra確o do fundamento nuclear da dignidade da pessoahumana.

Em tempos onde as nomas eleitas pelo Poder Constituinte originario
vinculadas a estrutura確o da ordem social v合in sendo submetidas a erosao

constante e compulsiva, em que o Estado desincumbe-se dia-a-dia de presta-

96es sociais m王nimas, entregando sistematicamente seⅣi9os p心blicos, por

mais essenciais que sejam, a iniciativa privada exploradora do lucro, cabera

ao Poder Judiciario, alerta, a garantia do m王nimo existencial como concreti-

za9肴o do valor da dignidade da pessoa na財ceta social dos direitos humanos,

urn dos血ndamentos sobre os quais se ap6ia a Reptiblica Federativa do Bra-

sil; impondo ao Poder Executivo a obrigagao de prestar de forma satisfat6ria

os servi9os de sa竜de p心blica - e isso, com se afirmou, nao configura desres-

peito ao principio da divisao e independ台ncia dos poderes, mas sim o exerci-

cio da fun確o de guarda da Constitui確o e dos valores fundamentais mais

caros a s○○iedade brasileira.
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A CONTRIBUICAO DO SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALH○ ○ SAT

MARCO FALCÅo cR工TSNEL工S

Juiz Federal da Vara廿nica de Teresdpolis伏J

A正m de dar e危tividade a esta garantia, e seguind○ 0 exemplo das le-

gislag6es passadas, a atual Constitui確o Federal, no seu art. 7°言nc. XXVⅡI,

assegurou aos trabalhadores urbanos e rurais "seg乙/ro contl′a acidentes' de

f7’abalho, a cargo do enやregado7’, Jem excl乙lz.r a indem’za諦o cz邸ie este estd

obrigado, q乙/ando incorrer em dolo ou c2//pa･"

A preocupa確o com a seguranga do empregado sempre foi uma rea-

1idade do legislador nacional, que, ciente da precariedade com que sao

fomecidos equipamentos adequados para o empregado desempenhar com se-

guranga as suas tare fas, vein tentando criar fomula habil que diminua a
exposi確o ao perigo iminente, penalizando o empregador omisso ou relapso

com a justa indeniza確o.

Alias, este tema foi exaustivamente debatido no Supremo Tribunal

Federal - STF, merecendo a cristalizagao da Slimula 239: "A indeni乙a主婦o

acidentdria ndo exclui a do direito colm/in, em caso de dolo oz,/ c2//pa grave

do en?pregador･''

E aLei 6.367, de 19 de ou巾bro de 1976, no seu a正igo 20 concei血ava

o acidente de trabalho como: "4quele qz/e ocorrerpelo exercz’cio de trabalho

a servifo de empresa, provocando /esdo co′poral oz,/ pe履[rbc準do〆lncional

qz,te caL/se a morte, perda ou redilfdo, per′nanente ｡z,/ Ze/7?pordria, c7cz ccやaci-

dc?de para o f7’abalho･"

Esta regra indenizat誼a, independentemente do seguro de acidente

de trabalho, ten como escopo reparar dano verificado por culpa ou dolo do

empregador･

Assim, a empresa que fbr desidiosa na seguran9a dos seus emprega-

dos 6 respons各vel pela reparagao dos danos ocorridos quando da presta車o

dos servi亨os d○ ○breiro.

A naturezajuridica do SAT 6 tributaria] , tratando-se, na foma do art.
195, I, da Constitui確o Federal, de contribui確o destinada ao erario da seguri-

dade social, ○○be虹o pela Previdencia Social no titulo VIⅡ da aludida Ca轟a

Magma.

Nesta vertente, quando se efetua a contribui辞o para a seguridade s○○

cial, o contribuinte custeia os beneficios que estao sendo pagos, bern como os

叢:vl±嵩:sqeu:S嵩�踉��&W7F�F�2ﾂ�匁6ﾇW6庸R��2��VR��'&�誚Vﾒ��2�6宥V�sVW2�FR�&�66�
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Comoborand○ 0 que fbi dito Wagner Balera3 citado por Geraldo Ata-

1iba4, em la9o de extrema felicidade, aduz: "De oi/f7'a parte, o z.de6rz.o do

seg乙/ro s'ocial ndo pode ser deixado de /ado. Pretende-se q�R��7｢���ﾒ�R���F�&W｢簟

to hd de s'erpara isso instr乙/mento - 1/rna s'olicね/*’edczde enか■e as gera?∂es e

denか･o dczprc和ria gerafdo邸/e estd sendo cobertapelosplanos de seg乙/rida-

de focial･ Desta s'orte,即iando cada urn contri玩/i, o mo77tante邸/epaga ndo

te′72 relag∂o direta co7n o valor do bene�6薬��2��6R�f賑�6乏��&��&V6V&W"�ﾗ��2p

a tanto eqi‘n‘γaleria iim regi7ne de ccやitaliza?do即/e, em nosso direito,訪vz.-

gora na eJ/era previdencidria privada. A co/毎ri玩/if do de cadcJ urn ,s'erve

/枕‘ria melhor, cus'tez.c7J os bene�6薮2��程R�W7FF��6V襷����v�2�R��2�2vW(<�貿�2�wVP

estdo sendoprestados aos que hc/> ’e s'e enq���3w&�都r���2�2v挺/a印es de n.scopre-

γistas em lei.''

A Lei n〇･ 7･787/89 era a regente sobre o SAT e島xava uma al工quota

霧霧a,,de:, 2d°:°�異S2ﾀs器:r蒜n,;°｡)dl;nsc諾霧霊`盈欝o o乙I credz‘tado, no

Todavia, em 25/7/91, foram revogadas as disposig5es contidas na Lei

7.787/89, passando o viger a Lei 8.212/91, a qual, de foma precaria, passou a
exigir a contribui申o SAT vari各vel entre 1% (urn por cento), 2% (dois por

cento) e 3% (tres por cento), em decorrencia de risco leve, m5dio e grave, da
atividade preponderante, respectivamente, nao definindo, de foma concreta,
todos os elementos essenciais para a cobranga do tributo, na foma do art. 97
do GIN, tanto 5 que o chefe do Poder Executivo expediu sucessivos decretos

com o宜m deregularaLei 8.212/91.

Sucede, que o v王cio inicial do aludido diploma legal impede que o

Decreto Regulamentador explicite as suas lacunas e omiss6es, em vir血de de

macular o principio da estrita legalidade, haja vista que somente a Lei pode

de正nir todos os elementos essenciais para a cobran亨a do tribut〇･

Nessa moldura, por invadir o principio da tipicidade, a a血al cobran9a

do SAT 6 ilegal, por n肴o defmir a atividade preponderante, ou seja, de risco

leve, m全dio e grave.

0 art. 22, da Lei 8.212/91, exige a contribui申o SAT mos seguintes

moldes:

`A所. 22 -A conかibi/i誇o a cargo da e/7字p7'esa, destinadcz a鹿gr/7'iゐ-

de Socia/, ale'm do di岬osto no an. 23, g de.. //-para ofnancian7ento dcz

complementagdo dczs presta誇es por acidente deかabalho, dos s'egr/intes per-

cent乙Iais'言ncidentes fobre o /otal das rem乙/nera誇espagas o乙はreditad郎', no

decorrer do mGs, aos s'egr/rados en?pregados e zrabalhadores ava//s'os:

a)1% (urn por cento) para as empresas em c可a atividade preponde-

rante o risco de acidentes de trabalho seja considerado leve;

3　　RDT4夕/115

4　　RDA ｣93/48

3　　A正. 3, II da Lei 7.787/89.
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b) 2% (dois por cento) para as empresas em c可a atividade preponde-

rante esse risco se]a considerado m5dio;

cJ 3%伽Gspor centoJ para as empresas em c乙y.a atividadepr雀)o/?de-

rante esse risco Je/’a considerado grave."

Como visto, a citada lei宜Ⅹa os percentuais incidentes sobre o total

das remunera96es dos segⅢados empregados e trabalhadores avulsos, sem

contudo explicitar os crit6rios para o que venha a ser considerada atividade

preponderante de risco leve, m6dio ou grave.

Esta lacuna e in廿anspon王vel, tendo em vista que o poder regulamen-

tar n肴o pode criar ou inovar o que vein ○○ntido no texto legislativo. Seria o

mesmo, mal comparando, que pudesse o Che罵do Poder Executivo baixar ato

pem紬ente que invadisse ou criasse nomas legais de ○○mpetencia privativa

do Congresso Nacional.

A de正ciencia da Lei n° 8･212/91, quando a mesma se limita, pura e

simplesmente, a dispor sobre al壬quotas variaveis incidentes sobre a chamada

atividade preponderante, vein o Poder Executivo, ex廿apolando a sua compe-

tencia const血cional (a正84, IⅤ, da CF), e baixa, inicialmente, o Decreto n.0

356, de 7/12/91, reproduzido no de n.0 612, de 22/7/92, e, recentemente, o De-

creto n.a 2173/97, sendo que o primeiro fixa a base de calculo, e o心ltimo a

altera, mos seguintes te皿os:

"Decreto n･ ° 356/91 - considera como atividc7de econ∂micaprepoi7-

c7erante c準Iela gue oc'均フa o maior mimero de seg乙frados J?o estabelecimento

/cJr/. 26, S 1 a e 2 a/; Decreto n. a 612/92 - considera col72o ativJ’dade econo’mica

preponde′′ante aq乙Iela邸/e oc均フa o maior mimero de J'eg乙Irados' no estabele-

cimento /czrf. 26, J 1 a e 2°); Decreto n. °2. 1 73/97 - COJ?sJ’dera como c7tividcrde

econ∂mica preponderante aquela gue oc�������ﾖ���"�ﾖ蒙W&��FR�ｦVw"�&�F�0

na empresa /c沈. 26, J l°/."

Ora, aprevalecer apossibilidade de o巳xecutivo preencher as lacunas

existentes na Lei 8.212/9 1 , as empresas-contribuintes deparar-se-奮o com uma

majora申o disfargada do tributo: se determinado contribuinte recolhia 1% na

ma正z (pane adminis血ativa - 100 empregados) e 3% na宜1ial-ind心s宙a (lot

empregados), a partir da vigencia do Decreto n.a 2.173/97, incidir各uma al壬-

quota心nica de 3% para toda a empresa･ Vale dizer que para todos aqueles

funcionarios lotados na matriz, cujos riscos que o meio ambiente profissional

oferece sao claramente inferiores aqueles da atividade industrial, devera ser

supo轟ada pelo contribuinte uma al壬quota maior, sem absolutamente o menor

nexo 16gico en廿e o dano em potencial e a atividade laboral exercida pelo tra-

bamador. Consigne-se que tal situa確o, mesmo que fosse veiculada por lei

(de legalidade duvidosa), desatenderia ao princ王pio da razoabilidade.

N着o　6　diferente o entendimento do E. SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL (R且n･0 1 82･191-4-ReL Min･ Ilmar Galvをo) ao recha亨ar-unani-

memente - a majoragao fraudada de tributo, atrav5s da altera碑o via decreto

de urn dos elementos que comp5em a fixagao de calculo de tributo:
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TR工BUTÅR工O. IPTU. AUMENTO DA R島SPECTIVA DA BASE

DE CÅLCULO MEDIANTB A APLICAC:Åo DE王NDIC巳S GBN丘ⅢCOS

DE VALOR工ZAqÅ0, APLICÅvEIS POR LOGRADOUROS, D工TADOS

POR LEL

Somente por via de /ez., no sentido/oma/, p乙/bli｡adcz no exercz'cio〆-

nanceiro anterz.o7’, g permitido am7entar柄.b乙/to, col77o Za/, havendo de s'er

consideradcz a im’ciativa de mod拓car a base de cdlc乙Ilo do ｣PTU, por meio cね

緩霧霧.Z,霧,e整霧Co°議,e%’o°,’霧霧?�vR�ｨ�c�s��gfWｨ�fbﾂ�w&Vﾆ�F庸�ﾒ�V蹤R��

No percurso da ilegalidade, se constata que o a血al decreto regula置

mentador "exclui g��ﾇ�+d妨"�&R�$v�6�����W7F�&VﾆV6姪svV蹤�2rﾂ�FPnindo gue

considera-sepr雀)onderante a atividdde que oci/par o maior in,imero de Ls'egu一

霧,蒜器"第,ese:.霧霧;.r�&R2v�篥砺Xﾅ穽�D｢t��T｣vf����76�����6W'��"�V佛觚6�

Com efeito, o § 1°, do art. 97, do CTN repele a majorag各o disfar9ada

de tributo, atrav6s da modifica確o da base de cまlculo:

`Art. 97- /..)

1 ° - Eq乙jipara-se a mcU’ora印o de zri玩fto c勅7od雄ca?do de sua base

de cdlc乙Ilo, gz,/e importe em rornd-lo mais oneroso."

Tem-se, assim, que, na cria確o do tributo, nao basta a existencia de

leis8, tendo em vista que o legislador deve defmirtodos os elementos b各sicos

曇etf±霧:a霊;`Jce c°,#霊d霧°霧羅/ozG~lo, haver鉦����ﾆV��ﾆ�7V踟6��ｨ�b3u�

Apesar de o Che罵do巳xecutivo ter o poder de regulamentar, emana-

do pela pr6pria Constitui9ao, seu ato discricionario se prende a lei, n肴o

podendo desvincular-se dela em hipdtese alguma:

`Art. 84 - Col7?peteprivatii;amente czo P/'esidente dcz Re型iblica.. /..J

fv- sancionar, prom以脅ar ejあer｣刀Iblicar as /eis', bent con宅o expedir

decretos e regulal77entos para a Jua〆el exec乙Igdo."

Assim o decreto regulamentador nをo pode ultrapassar os limites da

lei que regulamenta, dispondo z擁･a ou e寂ra /egem, pols, senao, o Executivo

estaria invadindo a competencia const血cional do Legislativo.

RE 182.191-4/RJ, ReL Min. Ilmar Galvao, julgado em 7/11/95, publicado no DJ de

畿禁9dap譜藍a7d.oria Ge.a| do INSS/Brasilia PG,CCAR n.. 38.,7, de 3,,4,,,, que

ief:S露語:e.a議[ctje.rafe親書嵩ad,u牽doa器#ri:§ Caroet8 6n嘉g2諸3i/b9u7,i.i o N a｡ i o na I " , c o ord e_

藍藍凝露盤豊藍謹ins, Vol･ 2･ ed･ Saraiva･ 1988,轟16)
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Abra-se parenteses para registrar a autorizada 6tica de J.J. Canotilho,

para quem: "0 regulamento ndo pode contrariar 3im crto /egislativo o∂I e印Ii-

pa/〆ado. A /ei tern absol乙/taprioriddde s.obre os reg己/lamentos, mod所cativos,

si/jpensivos o乙I revogat6rios dds /eis (..) Os reg乙Ilamentos mod第catiγos - re-

gulamentos笹/e alteram a disc互7lina /egislativa - implical7? cr revoga?do de

preceitos legislatiγos, coin cz conseqiiente viola�F��F�2��&肇�8ﾍﾓv薮2�6�7Gｩ%｢ﾂ�6漬

onaz.J de preemz.房ncia da /ei e de congelamento de g′′a己I hierd7’邸/ico･" 1°

Possuind○ 0 Decreto Presidencial a宜nalidade de regulamentar o tex-

to legislativo, nao pode ele desvincular-se do conte心do principal da lei, nem

mesmo sob o pretexto de preencher lacunas ou omiss6es ver甫cadas naquele

texto.

Da王porque, o Executivo expediu sucessivos decretos - ro山ados

como regulamentares - os quais, al6m de preencherem as lacunas deixadas na

lei, ora modi宜cando a base de calculo da exa確o denominada SAT, ora alte-

rando as aliquotas aplic各veis a certas atividades empresariais. Esta conduta,

al6m de carecer de amparo legal, resulta uma majora9条o fraudada de tributo,

o que 6 vedado pelo principio da estrita legalidade em mat6ria tributaria.

E o STF, no Ag. Reg. 144861/SP, pela autorizada voz do eminente
Min. Marco Aur61io, teve a oportunidade de desmantelar suposta regulamen-

吉葉~ao aⅡepio danoma devig合ncia, em total sintonia com o A九84, IⅤ da

Em abono a este posicionamento, nao hまcomo validar decretos que

maj oram o SAT, eis que o princ王pio da estrita legalidade em mat6ria tributaria

5 o pr6prio verdugo destes atos baixados pelo Executivo.

Po正anto, a cobran9a do SAT, 〇五ada da fbma como est各, demonstra

o desvirtuamento do poder regulamentar que 5 conferido ao Chefe do Execu-

tivo, como a宜rma Jos6 Cretella Jdnior: "0nde se es子abelecel77, alteral7?, o乙/

exting〃em direitos, ndo hd reg乙tlamentos - hd abuso depoder reg己ilal77entar,

I.n昭sdo de competencia do Poder Legislativo･"12

丘de saben9a, que os Decretos regulamentadores n5o podem extrapo-

1ar ou inovar na宜el execu確o da lei, pois, hodiemamente, o poder

discricionario do Executivo 5 entendido como delegado pela lei.

Consigne-se que, nem mesmo o IPI (excegao instifucional do princi-

pio dareservalegal para a alteragao de al王quotas, exvz. art. 153, § 1°), podeter

sua base de calculo manipulada por delegag肴o, consoante entendimento do E.

SUPERIOR TR工BU- NAL DE JUSTIGA.

"Base de cdlculo -Pauta Fiscal - C7N佃r手97) -Aj壷afdo de ba.s'e

de cdlc乙/lo para o JPJ deve resultar de dispositivo /egal･ 0 s'iste′77aかibutdrio
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brasileiro ndo ad7?ite delega?do de col7?petG7?cia para esse fin. 0 Decre-
to-Lei 1593/97, o己/to7官ando con7petGJ?cia ao Mim’ste'rio dcJ凡zzendcz para

葱等窮.Z;,Z[評Jca/, G z‘nco77｡czfz've/ com re剛a /ega/ e;x:plicitada no arz. 97

Por seu血mo, o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDE- RAL, nessa

mesma linha, tern recha9ado as investidas do Poder Executivo em legislar via

decreto regulamentar - Relator Ministro Celso de Memo:

`ADHV- slsTEÅ44 NA cTO梱L DE DEF尻5A Do coNsUA幻DOR -

DECRETO FEDERAL N° 961/93　-　CONFLITO DE LEGALH)ADE -

LJM7T互S DO PODER REGU乙AMENTAR　- Aq40 DIRETA NA~o

C0NHECIDA. Se a interpreta?do ac7ministrativa cね/α‘, qLie iJz.er a s'e COJ?-

Fz,/bstanciar el77 decreto exec乙Itivo, dz.velgJ.r c7o sel毎ido e do conte窃do c7c7

norma legal que o czto sec乙In`漏rio pretende乙/ reg乙/lal7?entar, q乙/erporqz,ie este

tenha sepro/’etado i/擁a /egeln,卵erporqi/e Zenhapeiイ77anecido cz.ira /egei7?,

quer ainda, porque Zenha investido conかa /egem, a邸/es絡o cai′acteriza, s'em-

pre,碑?ica crz’se de /egalidcrde... ''14

As palavras de CARLOS MARTO DA SILVA VELLOSO[5, servem
de conclusao: "ndo zem gr/aridcz, no direito brasileiro, o regr/la77宅ento praetel′

legem, que e'editado parapreencher o e坤afo vazi｡ c7cr /eJ.".

Dai porque n5o poderia o Chefe do Poder Executivo ter, 1egitima-
mente, expedid○ ○s multicitados decretos que e氏tivamente preencheram

lacunas da lei, sem os quais nao estariam os contribuintes obrigados ao paga-

mento da exa確o. Nesse sentido, confira-se as palavras de ROQUE

ANTONIO CARRAZA: "Fczzen｡o z,im ef/o/写o analz'tico, te/77os que a classl-

fcafdo dczs' atividades preponderantes das empresas, co#/orn7e o risco de
acidentes de trabalho邸ie o/erecem, porque/eitaspor meio de decreto, czgri-

dem aos princzz7ios dcr /egalidade e da n‘picic7czde c7cz　擁’玩/tafdo. A

繁磁器.誓;‘,q§#’�F����&����4��F襷����R�H���*�*柳蹤�FR��`

A Lei n.a 8.212/91, ao dispor sobre as al王quotas incidentes, tao so-

mente cuida de宜Ⅹar os limites m各Ⅹimo e m子nimo (a血22, 1エフ"a, b e c''), sendo

ce虹o que o Poder Executivo e quem estabelece -na pr征ca - a aliquota apli-

cavel a cada uma das atividades.

Sabe-se que a心nica exce9奮o const血cional ao principio da estrita re-

serva de lei em mat5ria tributaria no que tange a altera申o de aliquotas via

decreto, encontra-se disposto no §1｡ do a丘153, in verbis:

"A所. 153 - (..)

13　RESP 24.861-2/CE, Rel. Min. Humberto Comes de Barros, rt., DJ 21/2/94.

14　STF, Pleno,MedidacautelaremAD賞N n°996/DF, Rel.Min. Celso deMe=o, DJ 6/5/94,

]5　薗ioj4｡6����6ﾗ�*�,｡｡, BH: ｡E.REV, 1,,3, pÅG. 454.

16　Temas De Direito pdblico, Bh: Delrey, 1993, Pag. 454.
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S I°- E re殉tado ao Poder威ec乙/tiv｡, atendic7czs as condi誇es e os /i-

mi/es estabelecic7os em lei, alterar czo alz'gz/otas dos impostos enz,/merados nos

incisosL ｣L Ive V''

Tal exce9ao decorre da necessidade da Uniao Federal em proceder a

ajustes rapidos, atendendo aos objetivos da politica econ6mica govemamen-

taL Nao ocorrendo esses casos excepcionais, o decreto n奮o 5 instrumento

legal para a flxa確o e altera確o de al壬quotas.

Todavia, como sera amplamente demonstrado, os decretos C`regula-

甲entares" n° 356/91, n° 612/92 e n° 2.173/97 ,na pratica, fixam e alteram as

aliquotas apliciveis as diversas atividades.

Nao obstante restar cabalmente demostrada a real fixa確o e altera確o

de aliquotas via decreto, o prdprio Decreto n° 2.173/97, hqje revogado pelo

Decreto n° 3･048/99, no seu a正158 dispunha expressamente que as re罵ridas

alterag6es de aliquotas entrarao em vigor noventa dias ap6s a sua publica確o,

respeitand○○se, assim, a anteri〇五dade mitigada exigida pelo a九195, § 40 da

Constitui確o Federal de 1988.

Ora,了o pr6prio § 6°, do a正185, da CF/88 imp6e o clever da adminis-

tra碑o, tendo em vista que o prazo de noventa dias 6 expressamente contado

da data da publica確o da lei que modi草ca a alfquota. Tanto 5 assim, que o Pa-

recer da Procurad〇五a Geral do mss/Brasilia, de 30/04/97, citado alhures, ao

comentar o re罵rido a正158, tenta legitimar as altera96es da aliquotas via de-

creto da seguinte foma: "rczl dispositiT;ojus/zJ?ca ｢sepel′ante o es'tabelecid｡

no a7'Z. J95, J 6° da Constitui誇o Federal q乙Ie deter′77ina giie as contri短/i誇es

sociais sc5 poderdo Jer exigidas c準76s decorridos noventa dias dcz dcrta dc7pu-

blicafdo cね/ez. gz,/e as hoz/ver instituz'do ｡u moa擁cado. "

Ou seja, efetivamente houve uma modifica確o nas aliquotas aplica-

veis, pols, caso nao houvesse, seria desnecessario a observancia, ao prmclplo

da anterioridade mitigada. Nesse preciso sentido, manifestou-se a ilustre Mi-
nis廿a do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST工CA, Dra. Eliana Calmon,

quando em exercicio no TRF-1a Regiaol7, atrav5s de seu voto-condutor, le-
vou a 4a Tuma a adota-lo por unanimidade..

"TR工BUTÅR工O. SEGURO DE ACIDENTBS DO TRABALHO _

SAT. Em principio, parece estranho que, por via de decreto, seja alterada a
aliquota da exa確o, sem observ倉ncia as limitag6es constitucionais. Liminar

que se just拍ca. Recurso improvido.''

Em seu voto a Ju王za asseverou que "a /onga discz,/ssdo desenvoんida

neste recurso, em /orno dcz ilegaliddde dc} contribui!婦o re/erente czo Segr,lro

Acidente de r7'abalho -拙T gprematura, na medic7cz em邸te de777anda exa′77e

merz’t6rio. Em princ互フio e /iminarmente, como exameinou o magおかado, es-

かanha-se q己/e, por via decreto, tenha sz.do alteradcz a contribui誇o do Seguro

17　TRF-1aRegiao, ReL Juiza Eliana calmon, AI. n° 1998.01.00. 081631-3�rﾂ�F��GW&ﾖ�ﾀ

julgado em 16/3/99, publicado DJ 14/05/99, pig. 171.
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Acidente de丑abalho - SAT s'em observdncia as /imitc準∂es' constz’わ/cJ’ol7aiJ.,

dentre elas o princz'pio dcz anterioridade nonczgesimal."

Objetivando convalidar os ilegais decretos "regulamentadores", foi

editada a Lei n° 9.528/97, 1 1/12/97 (DOU), que deu nova reda碑o ao inciso

11, do art. 22 da Lei n° 8.212/91 que, ate ent肴o, regia amat6ria. Napratica, pre-

tendeu-se dispor expressamente que o regulamento ira魚xar os graus de

ris○○s.工sto, porque, cu五〇samente a lei anterior sequer dispunha que cabeha

ao Poder Executivo a sua宜xa確o.

Tal desvi血anento legislativa nao tern o cond5o de legitimar os deL,

cretos supostamente regulamentadores, tampouco convalida-1os: Nesse
sentido, SACHA CALMON NAVARRO averba: "Mc7s opr/.ncz'pio dcz legali-
dade vai a/?in eproz'be a delegafdo, pois de nada ac7lantaria, jd descontadcJLr

c暮exceg∂es', a Cons'tituifdo reservar 6 /ei oかatamento de determinadcz matg-

ricz, Se, depois, o /egislador,jあendo dela ta玩Ila rasa, delegas's'e o se己[ mane/’o

ao adminisz7’ador. Seria o ditopelo ndo dito. A Co/笹tizi/igdo obriga o /egisla-

dor cz consentir aかi玩/taf∂o. A competencia !legislativa, em fede de

霊紫盈oe';’露盤繁?z宗!盈,%薯?8Pela q乙Ia/, Ocorrendo a delegafdo

Sintetizand〇 0 〇ra exposto, com a maestria que lheさpeculiar, o emi-

nente Ministro CELSO DE MELLO,皿o voto condutor da A確o Direta de

工nconstifucionalidade n° 1296仲E, que teve julgamento unanime pelo Pleno

E･ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assevera quanto a necessidade de se
obseⅣar quant○ 0 prihcipio da reseⅣa absoluta de lei em sentido fbmal em

mat5ria tributaria, a impossibilidade de delega確o legislativa e os limites do

poder regulamentar, 〇両a ementa segue:

"ACA~0　D旅E場4　DE NCONSHTUC/0N4LIDADE　-　LEI

ES7ADUAL QUE OUTORGA AO PのER EXECUHVO, A

諾B驚墨+G謹_笠器認繋yEO畿雛設濫警護惣欝嵩
DH過[T,O ESTRITO - POSTU班D0 DA SEPARA CL4~o DOS PODERES -

PR射CIP[O DA RESER V4 ABSOLUTA DE LE/ EMS捌｢TID0 FORA44L -

PLA US肥1LH)ADE J〔/榊'DfcA - CON弼N庭NC規DA SUSP別曙4~o DA

E打CAc規DAS NORM4S LEGA｣S /MPUTADAS - MEDのA C4 UTELAIそ

DEF脚DA.

A essencia do direitoかibL/fdrio - re5peitados os posれIladosj琵ados

pelapr唾)ria Consti/1/ig∂o - reside na integral fタ/bl7諒s'do do poder estatal a

/'ule oflc�ｲ����ﾆV陳�V��V�蹤��ﾖ�ﾒ�7F�fF��W7F�F�ﾂ�W7G&友�蠍V蹤R�4ｦｨ�2�7F�F7｢���2p

pos寂lados sz,fbordinantes do rexto consz,/bstanciado na Carta da Rep訪bliccr,

qt/a/z第ca-se como decisivo ins'trz,/mento de garantia constit乙/cional dos con-

かi玩/intes contra eventuais excessos do Poder Ejcec己/tiγo em n?atGria zributc5-

ria･ Considera?∂es em /omo dczs dimens∂eLJ em邸/e seproieta o prj’ncz2?io c7cr
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reserva constito/cional de /ez‘. (.･) A vontade c7o /egislac7o/’, q乙/e s己ibstれ/z’crrbz.-

かariamente a lei delegadcz pelaガgrlra dc〃ei ordj‘/7dr/’a, okjet/’vando, com

esseprocedz’777ento, Zrans/erir ao Poder Ex.ec��ｨ�Wf����W�&6｢v3ｸ�V��FR�6�s��WFV�6��

norn7crtivaprin7 aria, 7’evela-se z’rrita e desvesti｡cz c7e財czl印Ier e�6F7ｨ�V��踉��ﾆ�ﾐ

/7o coiつs脇Icz’onal･ 0放ec乙itz’i;o ndo pode, findcznd｡-se ei72 in ei′ape/'mz‘ssdo /e-

gz’slatz‘va constate de /ez. co/72un?, valer-se do reg乙/la/77ento ｡elegado o#

az,/torz’zado con2o s,a/cedc‘neo da /ez‘ delegadc2para o e/ez’to de dz’scz2?/inar, nor-

mcztivame/毎e, fe′77as S'乙U’eitos cz 7~eserva constitz/cio/ial de /ei. "

Pelo exposto, forgosamente conclui-se que os decretos mos 356/91,

612/92 e 2･173/97 ex廿apolam a competencia que lhes fbi outorgada pela

tco:’: 8d(eas:.i a8i s[?e'詳塁Per書芸fc霊°j霊,rde�~ﾇ'f���ﾂ�2�V6雜ﾈ-ﾈ�ﾕ�gX�ｶ9w�ｧF��ｵﾓ｢�g�頏

igTal, a Lei n° 9.528/97 nao possui o condao de retroagir ou convalidar os ile-

gais e natimo正os decretos declinados anteriomente, const血ind○○se em mais

urn ato legislativo ilegal e desconfome com principio da legalidade tributa-

ha.

Em 1 1/12/98 fbi editada a Lei Ordin征an° 9･732, a qual inst血iuuma

outra (e nova) fonte de custeio da seguridade social, destinada especifican?en-

te a manuten肇o da chamada aposentadoria especial･ Ate a entrada em vigor

da citada lei, a aposentadoria especial era custeada pel○ ○r亨amento geral da

藷fs謹enso°aci;]萌:or詰e6Ffl/簿aqnut: :xS±芸]Lnec±°8豊°mnea霊dara霊’r盛三三三
tui確o de novas fontes de custeio.

Assim sendo, a Lei n° 9.732/98, introduziu a seguinte reda確o ao art.

57 da Lei n° 8.213/91, ad/itteran7..

c aren ci a"e築iiz-nfs駕篭]9,n霊ds°er霊reasgoe cq霊]e st誌irdter霊bdaai'h蒜oa svu荒±離Pcr謡adi:

goes especiais que prejudiquem a sadde ou a integridade fisica, durante 15, 20
ou 25 anos, confbme dispuser a lei.

Paragrafo 6° - o beneficio previsto neste artigo sera fmanciado com

os recursos provenientes da contribui確o de que trata o inciso 1工do art. 22 da

Lein° 8.212, de24 dejulho de 1991, cujas aliquotas serao acrescidas de doze,

move ou seis pontos percen血ais, confbme a atividade exercida pelo se即rado

a servigo da empresa pemita a concess肴o de aposentadoria especial ap6s

qumze, vinte ou vinte e cinco anos de contribui確o respectivamente.

Par各grafo 70 - o acr6scimo de que trata o paragrafo anterior incide ex-

clusivamente sobre a remunera確o do segurado sujeito as condig5es especiais

re危ridas no "caput''.

Diante da previsao legal cite-se o posicionamento do magistrado
PETRUC工O FERREIRA do TRF da 5a Regiao, que quando na relatoria de AI

n｡ 99･05.23 1 85-4,島mou entendimento acerca da inconst血cionalidade do

SAT, tendo em vista a necessidade de lei complementar para insti血r a sua



1 68　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　jwarco FalCdo c7壷sinelis

cobranga, in verbis: " Por se乙/ turno, a Lei 8.212/91, ao c'乙/ic7czr da conか･ibi/i-

f do dcJ empre,5'cJ, mo c7c71iddde defnanciamento dd seg乙/i��fF4ｦFR�6�6��ﾂ��&Wf�7F�

no citado a7'f. 195, da Constiわ/i?ao Federa//88, segrlrJ’cねde Social estcz, c均‘a

naturezaかibutdria g indi/bitdve/, em/c7ce, incl乙/sive, depromInciamento nes-

te sentido dc諸やren7a Corte do paz's', estabelece a re/erida Lei 8.212/91, em

sei/ arz. 22, que a contribuifdo a cargo da e77?presa destinadcJ a seg乙frid｡de

socz.a/, algm dcJs destinc準∂es que lhe dd o ar/. 23 coin fe∂/s rejpectivos incz.-

sos, Jerd de 20% s'obre o valor total dczs reinunerag∂espczgas o乙/ creditadds a

qualquer zz'tulo, aos ,fegurados en?pregados, emp/'esdrios, Zrabalhadores',
cm//sos e auto‘nomos que lheprestem s'ervigos ( z.nciso D e para o〆l?ancia-

mento da complenつentafdo c7czs prestag∂es por acide/7te do trabalho,

escalonapercen寂ais de 1 a 3%, co7?/orl7?e a/z'#eas "a", "b " e "c''do inciso

JT, do re/erido d互?loma /egal. Atente-se gz/e, em relafdo a contribui坤o dos

かabalhadores ai;u/sos e aut∂nomos., de modo a atende/'-se o coi77ando do arf.

195S4° da Carta Mdgana do paz's, /oz. tal exafdo insti寂ldcz, s'eg乙Indo o orde-

namento do arf. 154, I , /ambe'n7　dcr Ca所a Mゐgna, a存･avgs de Lez.

Con?plementar銘/飾. 0ra, ao instituir-se em relafdo as obrigc準∂es tri玩/td-

rias,即/e as mesmas s'e cやlica oprincz'pio dc汀eserva /ega/, tal ocorre co772 o

Direito Pena/, a /ei, no caso, s'el7つa邸/al ndo haverd ｡briga誇o fri玩/tdria al-

gumcz, s'egr/ndo exigencia cons'tit己/cional cやlicdvel ao caso, g Lei de nati/reza

Co77plementar. yczle dizer, Jem Lei ndo hd zratar-se tal conかib乙Iigdo como

obrigafdoかibutdria, poz.s, emboraprevista em /al diploma /ega/, ndo釣/I名z.乙i

ainda no /mndojz/rz'dico como #ormaかib乙/tdria, pots, emb｡ra prevista em

tal diploma /ega/, ndo鋤rgi?/ ainda no milndoj乙Irz’dico como norma tri玩/tdria

〆scaL pois, ndo exis'te obrig印doかi玩/tdria s.em /eJ., no caso a /ei exigz’vel

para a s'己ia institui誇o - Lei Col77plelnentar. rczis observc準∂es as.加fo, para,

霧ee諾Z#.霧認諾羅#7つaga do bo加J’reito afindar o pedz’do, conce~

0正nanciamento da aposentadoria especial, a qual era custeada pelo

erario da seguridade social (pelas demais contribuig6es), passou, a partir de

entao, a ter uma outra fonte espec綿ica de custeio: 120/o, 90/o e 6% exclusiva-

mente sobre os sal紅ios dos trabalhadores que possam evenfualmente se

bene宜ciar da aposentadoria especial. Isso porque a Lei no. 9.732/98 alterou

tamb5m areda確o do art. 58 da Lei no. 8.213/91 no sentido de retirar da lei e

outorgar ao Executivo a detemina確o de quais atividades pro宜ssionais po-

dem ser bene宜ciadas.

Em ou廿as palavras, deteminado empregado que estava s巾eito a

agentes nocivos e, portanto, incidiu sobre seu salario a exa確o, podera, findo

15, 20 ou25 anos nをo termais o direito de se aposentar, uma vez que o Execu-

tivo decidiu excluir deteminado agente como n○○ivo.

0 Poder Consti血inte derivado, com a promulga亨をo da Emenda

Const血cional n〇･ 20/98, retirou da previdencia social a exclusividade da
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`′cobertura de eventos re�ﾇF�蹤W2�FR��6芳V蹤W2�F�*��&�ｵV��"��F�7�V諞����&Rﾐ

da車o inaugural do art. 201, I da Carta Magna vigente a partir de 05.10.88:

"A所. 201 - Osplanos deprevid銑cia socia/, mediante conかz.bui?do,

atenderdo, nos Zermos dcz /ez., a..

1- cobertura dos eventos de doenfcJ, invalidez, more, inclu紡os os re-

sultantes de acidentes doかabalho, velhice e recl〃sdo; ”

Todavia, em 15/12/98, foi promulgada a Emenda Coustitucional no.

20 que alterou a reda確o do transcrito artigo, suprimindo do texto daLex Mcz-

ter o encargo exclusivo de custear acidentes do trabalho, at5 entao afeto a pre-

videncia (T血lo VⅡI - CF/88 Da Ordem social) e, po正anto, segu正dade

social. Sen5o vejamos:

" Ar/. 201 -A previdencia social serc5 organlzadd sob cz/orma de re-

gr’me gera/, c7e cardter conかibutivo e deflz.agdo obrigat6r/’a, observados cri-

tgrios q〃e preservem o equilz'brio����6V�&��R����&����R��FV襷W&Bﾀos

termos da lei, a..

I- cobertura dos eventos de doen?a, I.nvalideろmorte e ic7c7de cルan-

fadc7;''

Nessa moldura, foi introduzido o §10 ao multicitado artigo, o qual

disp6e sobre a cobertura de acidentes do trabalho que, a partir de ent5o, pode

ser atendida pelo setor privado, mos temos de lei a ser editada:�ﾆV��8ｮ�6��ﾆ漬

〃ard a cobert�&��F��&�66��FR��6芳V蹤W2�F���&�ﾆ�ﾂ���2vW"��FV�3v芳B�6�6�"ﾐ

rentemente pelo regz.me geral de previdGncia s'oc;.al e pelo s'etor privado. ”

Como de sabenga, a contribui申o em tela, mos ensinamentos de

RICARDO LOBO TORRES, tern carater contraprestacional2° sendo devida a

seguridade social face ao bene宜cio especial para o cidadをo, o que no caso po-

dera deixar de existir, tendo em vista a possibilidade, nas condig6es que o le-

gislador ordin缶o estipular, da cobertura dos acidentes ficar sujeita ao regime

p五vado.

Para coHoborar, com os argumentos tendentes ao a患stamento da

exigibilidade da contribui車o SAT, desde a vigencia da Lei no. 8.212/91 vein

sendo exigida sem a observancia do principio da estrita legalidade em mat6ria

tributaria, sendo as majorag5es de aliquotas introduzidas pela Lei Ordin証ia

no. 9.732/98 mais uma ilegalidade eficaz, atravds da qual se iustituiu rna

nova fonte de custeio destinada a manuten鋳o da aposentadoria especial, em

a缶onta ao a正195, §40 que exige Lei Complementar.

A norma em questao viola sobreprinc王pios tribut証ios, cujas premis-

sas suportam o Estado Democratico de Direito, em etemo confronto com a

voracidade fiscal dos govemos, cujo refreio sempre se curva a interveniencia

do Judici証io. "A 77orma e高ste e/oi, com czparencia de /egi#‘midczc7e, editada

pelo Congr錆so Nacional; ndo cz呼lico, entretanto言gnoro-cz, c7e占pre乙o-cz,

2o RICARDO LOBO TORRES. CURSO DE DIREITO FI棚NCEIRO E T尺IBU7党RJO,

RENOVAR, 1997,牢EDICÅ0, 1997, PÅG. 353.



170 脇I′co Falcdo CIイ短I?e!i.¥.

cねntro de mz’nhaf′n誇o prin2ordial de zelar pela Col弧/iわIifdo, de rna/?fel′ c/

int培ridczde dcz leif/nd｡mental e re/’ez’tar z乙/do aq己/ilo gile com ela se z.nd/.J'po-

盈n名Z;.#2i 9Z`e Se/’a pro擁o c即rente/77ente /egz'tz./7?o do /egisla｡or

A segurangajuridica 5, por excelencia, urn sobreprincipio. 0 direito
ex工ge para cumprir o窟m espec窺co de regrar os compo血amentos humanos,

nas suas relag6es de interpessoalidade, a implanta確o dos valores que a socie-

dade almeja alcangar. As nomas gerais e abstratas, principalmente as
○○ntidas na Lei Fundamental, exercem urn papel relevantissimo, po工s sa○ 0

血ndamento de validade de todas as demais, indicand○ ○s mmos e caminhos

que as regras inferiores haver肴o de seguir. Quem se proponha a conhecer o di-

reito positivo n肴o pode aproximar-se dele na condi確o de sujeito puro,

despojado de atitudes axiol6gicas, como se estivesse perante urn fen6meno

da natureza ou uma equa商o alg6brica･ A neutralidade axiol6gica impediria,

desde o infcio, a compreensao do sentido das nomas, tolhendo a investiga-

確o. A16m do mais, o conhecimento juridico ja encontra no seu objeto uma

auto-explica鋳o, pois o direito fala de si mesmo e este falar-de-si 5 compo-

nente material do objeto.22

Em sintese, a noma "re荻e/orlna/mente todos os elementos dcz /eJ.,

masj料e a cons｡z‘enciajm'｡z’ca pelo zrata77?ento abj'aircわe ccp/��f6�6���fdﾇ�

destoa dosprincz'pios a q乙/e visa regrla", confome li9肴o de Sam Tiago Dan-

tas.23

A mat5ria, por fim,j各encontrou solu9肴o no ambito dos Tribunais Re-

gionais Federais, a saber, pela decis肴o, por maioria, da 4a Tuma, no AI n°

99･02･03731-3, reL Des･ Fed･ Rogerio Vieira de CaⅣalho, DOU de 08･06.99,

com o seguinte ac6rdao:

"pRoc燐suAL cr桝L E pRE7シのENc/4'Rlo. AGRAVo DE

JNSTRU肱互NTO. /NDEF嵐榔MENT0　DE L｣硯R. M4NDADO DE

SEGURANG4. C0N撮むBU[q4~o pARA　0　FカⅥ4NC規Å狐TTO DA

coMf>z,E脳労v7AG4~o DAs pRESTAc∂Es POR AcのENTE DE

TR4BALH●0.朗T ART. 22, JL DA LE[N°8.212′91. LEIN°､9. 732ノウ8. hc｡n〇

･毎c7z'vez’s as巌�3WFW6W2�F��｢跏7｢�6��｣r�R�･b�3v���"���S��F��7$粐�6�6��Vﾒ�w｢ﾂ�

/‘/7e〆caz a segr/ranfcz, caso afnal concedi｡cr, Lre, ｡es｡e logo, ndo/or ｡e/erz’｡cr

a //’/m’nar, Suやendenc7o a exz’gibilic7c}de do ato z.71?p略nado. A z-m〆cdcia da

/77edz’da consiste em ndo mais serpossz'vel cz/c7Lrtar a /esdo que fepretendia ver

`(/czs子adcr, a ndo ser pela repetifGo,邸/e ndo G via sz,Icec7c^nea c7o manc7cJc7o cね

･､'egl//'anfa･ Relev∂ncz’a na〆ln`ねn?entafdo do wri/,?//7?a vez qz/e os critGr/‘os

pc7ra e/型/adrar o rz.Fco de acidente de zrabalho, na c}tz.vic7czcねpreponderante

c/c7 e/77prej'a - s'e/‘a /eve, mGdz.o o乙′ grczve - constit己/em ma諺ria reservadcz a /ei.

21 Panorama Atual da Aplicagao do Direito Tributario, Francisco Rezek , Revista Especial

22 #inTc葦Fiod3a3;eRgeu崇!aan°g謀議ec:r#afepri蔀trr記tu°t器藍･Je.藍;ros carvalho, Revis,a

23　誌器:t誓]Fdo?豊蜜438a,霊i.�Uﾘ�ｶ��cfc7SW)JFFR�F�&V友��G&ｦ'WF�&薬ﾂ�f���"ﾂ����Sb�
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Aparencia do bol72 dJ.reito邸/anto d ine邪‘gibilidc}de do enqz/c7c九a/72ento pre-

visto consoante o decreto n ° 2･ 1 73/97. Agravo de J/?strz,/mento provido･"

Tamb5m o Tribunal Regional Federal da la Regiao compartilha da
tese da impetrante, como se depreende da decisao da 3a Tuma, na AC n°

90･0L06366-7, DJU de 1L1L91, pp. 28.292/293, desse teor:

"pREVブDENC型'HO.地X4 DE SEGURO E AcめENTE DE

TRABALHO･ ESCRITORJO DE EMPRESA NDUST疋L4L･ Se a empresa

mante'm em 67'eas distintas ejおicamente separados os estabelecimentos in-

c7z/sかial e o estabelecimento administrativo, /諸o obs'ta扉e o cadastro iinico

perante o Mim’stGrio dcz Fczzenc7cz, as /axas de aclde/毎e de zrabalho deven持er

c7//erenciadas, em/Llnfdo言ncl郷ive, c7c} cガ’versic7c7de de 7壷'cos. A prcわ所a Por-

子aiイa MP4Sn °3. 609, de 13 de dezencbro de 1985, ao relacioliar as atividczdes

舛フuradc7spor g7’a乙/ de 7'iJco, di坤∂e que os escrit6rios defrl72as i/?cn’vid���2�6P

｡lassz7?ca′77 no grcz}/ I - risco /eve･ Precedentes do 7RF. 4pelo improvido."

Ainda no ambito do TRF da 2a Regi5o, o Des. Federal Ricardo Re-

gueira, ao decidir no Agravo de工nstmmento n° 99.02.14889-1, DJ de

25･05.99, assim declinou: "(･･) Ante o exposto, recebo ｡presente recz,/rso em

se乙/ e/eito s'i/岬ensz.l;o e, exc雀プciona脇ente, DEF脈0 A Ll硯尺para garan-

tir d cJgravante o direito de compensar as ｡onかib乙/if∂es 5'ociais relatJ.i;as czo

segu7~o de acidente de zrabalho con? as con擁’bui印es previdencidrias inci-

dentes sobre a/olha de Jaldrio, bern con2o determinar gile o刑部fe abstenha

de praticar qualq乙ler ato conかdrio 6 presente medic7cz. ”

No Tribunal Regional Federal da la Regi各o o Juiz C含ndido Ribeiro,

no AI n° 98.01.095901-3�rﾂ�6�V誚��F��ﾖW6ﾖ��FW6Rﾂ�6�f�覲�踟F�6���F�

Revista Dial6tica de Direito Thbutario, n° 43, p. 1 96, que assim resumiu sua

decisao:

"c0NTRIBUTCA~o AO SEGURO DE ACのEN7ES DO

TRABALHO. HPOS EM ABERTO. FAL場4 DE DEF踊岬A~o EM LEJ.

LI最了NAR A44NTIDA."

Na primeira instancia da Justiga Federal temos a decis5o da Juiza

Lama Maria Fontes Regueira, no MS n° 98･0030427-4, com o seguinte disp○○

sitivo: "Presentes ｡s press均フos'tos /egais c7o方mus boni iz,/n‘s' e do peric乙/l乙Im

in mora, consubstanciados a邸Iele na #ova ｡rden? constlわIciona/, em razdo

c7cz ilegalj料a主婦o dcz altera誇o de alz'gilotas atravGs do decreto n 0 2. 1 73/97,

nos zermos do arf. 97 do C7Ne arts･ 149, 150, incz.so 1dcz CF, e este napossi-
bilidade de i/7?posi誇o fs'cal #o paga′7?ento, com graves pre/.i/z'zos,

CONC互D 0 A L却4飢Ⅵ4R para garantir d高’mpetrantes, a sllやensdo dcz inexi-

gibilidade do crGdito re/erente d contrib祝’fdo czo朗T deviddpela en?presa e

ar.ndcz do cre'cガ’to re/erenteあco勅･z’bui��ﾖW2�6�6���2�FWf蓬;�2����､譌72�竰"�

Trago a colag肴o outra decisao dojuiz Alfredo FrangaNeto, no MS n°

99.0007418-1, verbis: "(･･) CONCEDO A L/M弟V4R /7a/orl77a re邸/erida

para f乙/岬ender, a partir desta dcztcz, a exigibilicわde da conかibui?do para a
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seg乙/riddde s'ocial denom’J7adcz Seg乙/ro de Acidente c7e rrabalho - S4 I, dev/.-

da pelas i777petrantes, bern como Si/a incidGncia soblメe cz/olha de s'aldrios,

partepc寝ronal(Lei 8.212/91, ar/. 22, D e sobre a乙/to’/7omo5', a偽/lsos e en?pre-

sdriosrz,C 84/96J atg o montante dos pagamentos indevidos/...)."

A compensagao e uma forma de extin鋳o de crさdito tributario, con-

forme disposi確o do art. 156, 11, do C6digo Tributario Nacional. Disp6e o art.

66 daLei 8383/91 que em caso depagamento indevid○ ○u amaior de正butos

ou contribuig6es federais, inclusive previdenciarias, podera o contribuinte

efetuar a compensa確o desses valores no recolhimento de import含ncias cor-

respondentes a periodos posteriores, sendo que a compensa確o s6 poder各

efetuar-se entre tributos e contribuig6es da mesma esp5cie, facultado ao con-

tribuinte optar pela restituigao.

Em que pese pender orienta9ao doutrinaria e pretoriana no sentido de

que os tributos a serem compensados nao se restringem a mesma esp5cie mas
a mesma destina商o constitucional, o referido artigo literalmente assim o c○○

local Reza o art. 170 do CTN : "A /ei, J?as condif∂es e sob as garantias que

es痩7乙/lar, o乙/ c均‘a esn‘pulagdo em cadcz caso atribi所d ai//oridcJde ac7minis-

tratii;a, c雅toi’izcJr a co/1?pensa誇o de crgdz.tos col7宅crgdJ.tos /z'g?/idos e certos,

vencidos ou vincendos', do s均’ez.to passivo contra a Fczzendcz P訪blica."

0 C6digo Civil cuida da compensa申o como foma de extin確o de

obrigag6es em seu art. 1 009: "Se da/aspessoas/orem ao mesmo Zempo oredor
e devedor�ﾓv��F���ﾂ�&�ﾂ�7ｧ2�@c籾obr鳴'af∂es se exting己/em, ate'onde se col72-

pensarem. "

De efeito, veja-se aLei 8383/91, em seu art. 66.

A compensa確o, como lidejudiciaria, sofreu evolugao consideravel.

Ate determinada altura, a compensa確o, mesmo ap6s a sobrevinda do art. 66

da Lei n° 8.383/91, ficou condicionada a pr6via autorizagao do fisco, para cer-

ti宜car a liquidez e certeza do cr6dito compens各vel com o d5bito declarado, a

teor das diretrizes doutrinarias e legais acerca do instituto da compensa確o

classica. Entretanto, as cortes constitucionais fixaram a tese hoj e praticada in-

discriminadamente por todos os tribunais, no sentido da declaragをo incondi-

cional do direito a compensa確o, por via do autolan亨amento, com a ressalva

do poder dever慮scalizat6rio do ente正butante.

置m interessante julgamento do Egregio Superior Tribunal de Justi9a

veio a cola確o a essencia da declara確o da compensagをo de tributos. Assim,

declarar que o cr5dito do contribuinte 6 compensavel afigura-se o reconheci-

mento de urn direito insculpido na lei, enquanto a compensa9ao em si mesma

considerada prescinde de ajuste cont積)il e extrapola o ambito da |ide.24

A compensag蛋o deve merecer estudo a partir do contexto hist6rico

pret6rito a edig肴o da Lei n° 8.383/91 e, nesse aspecto, trata-se de mecanismo
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叩e visajustamente a racionaliza辞o e agilidade nos procedimentos a cargo

da administra確o pdblica como transparece no item 64 da Exposi車o de Moti-

vos n°　534/91 do ent5o Ministro de Estado de Economia, Fazenda e

Planejamento Marc王lio Marques Moreira: "Racionalz’zar procedimentos', re-

dz/zir cz,/stos adminisかativos e evitar perdas para os contri玩lintes, s'do os

prap6sitos com a permzssao para agi/eles gz,/e Ze/話am pag｡ imposto z’ndevi-

do, o乙t a maior邸/e o devido, possam compensar ｡s valorespertinentes com

recolhin2entos de d窃itos〆/i?/ros. "

Talvez, melhor dizendo, com ce正eza, por esses motivos cada vez

mais a Justiga brasileira venha dando maior extensao ao raio de a辞o relativa-

mente a compensa確o, como 6 o caso do ac6rdao do Superior Tribunal de

Justiga que abaixo仕anscreve-se:

"pR｡cE∬O cmL. Aq4~｡ DE REPEHG4~o DE踊D互BITO.

APROV場[TAMENTO DA SENT掛TG4　PARA OS EF且[TOS DE

COMPEN拙印~o T尺膨U7A'R均N0 REG初犯DA LEI N° 8.383, DE 199J,

ART. 66. S,e a exec乙/?do dc描'enten?cz q#ejai/gou procedente a afdo de均7etz.-

fdo de indgbito /he g menos convem‘ente do gz,/e a co/1?pensaタdo dos c毒dz’tos

c均‘a existencia/oi reconhecida nojz優ado, o con妬’bi/intepode, col7宅base na

carga declarat6ria dc持entenfcz, /czzer esse encontro de contas no fmbito do

lanfal7?ento por hol7つologafdo, ind呼endentemente de cz乙/to7~jzaf∂o j?idicia/,

盈名器z筈霧:Zre霧:Z‘z葦%.S,?2g乙Ie ndo exec乙Itard a con擁do'Re~

Confome assentamento najurisprud台ncia patria, a corre9ao moneta-

ria dos indebitos em juizo e inquestionavelmente devida, desde o

recolhimento dado por ele indevido, objetivando a recomposi確o do valor

aquisitivo da moeda. Nesse sentido, vide sdmulan° 46 do Tribunal Federal de

Recursos, verbis: "Nos casos de devolu?do do depc5sito e/eti/ado em garantia
de instcAncia e de均7eti?do do ind窃it｡ Zribiitdrio, a corre?do monetdria G

彰誓fe°c霧品霧綾霊Z霧o盈縁:7;,詔o z‘巌vz’do e z’nci擁g o

No caso, como se trata de cr6ditos em favor do contribuinte por reco-

1himento indevido que serao utilizados para futuras compensag6es com

d5bitos exig王veis, a corre車o monetaria deve ser calculada desde a data do de-

p6sito indevido, at5 a data em que a impetrante utilizar各o seu cr6dito para

compensa確o com exa96es vincendas･

A corre95o mensal devera atender aos ditames estipulados na tabela

de atualiza確o dos valores dos precat6rios, expedida em confomidade com

decisao proferida mos autos do processo administrativo n° 1 1.773/89/DF, em

…諾aa°r±rae:]o請託,d,���c�ﾆr�g����#v��ﾎ･66V�ﾆ昧3･ﾖB��2�ｩdﾃ�$fFVVF�Y���ﾖﾆ��i~ﾇ9<wBﾆ��蹐｠
31/12/95.





CARACTER工ZACÅo CONCEITUAL B巴VOLUTIⅤA

DE DEMOCRACIA

R且IS FR｣EDE

Juiz Federal, Mes廿e e Doutor em Direito P正blico e autor de in心meras obras

ju正dicas, den廿e as quais "Curso de Teoria Geral do Estado - Teoria

Consti血cional e Rela96es lntemacionais'', Forense Universit壷a, 2000, RJ

(302ps.)

Segundo a doutrina classica, a expressao democracia inicialmente

foi utilizada para designar rna/om?a de governo, cujo exerc壬cio teoria efeti-

vo pe虹encena, em tese, a todos os cida塙os. Como bern obseⅣa SAHID

MALUF (reorz’a Geral do Estado, 23a ed･, Sao Paulo, Saraiva, 1995, p. 275),
``as antigas repdblicas gregas eromanas de vinte e cinco seculos passados, en-

tre as quais se destaca como tipo classico o Estado ateniense, foram as

primeiras manifestag6es concretas de governo democ毒tJ.co", salientando,

logo a seguir, que "foram aquelas experiencias as 5.ementes c7c訪e/77oc7’ac/.a,

que os乱dsofbs antigos e medievais conseⅣaram vivas ate que geminassem

assinaland○ 0 advento dos tempos modemos''･

Destacam-se, neste aspecto, com○ ○s primeiros te6ricos cl各ssicos da

護轟轟灘鷲
(Deve ser regis廿ado, repetindo li96es de SAHID MALUF (ob.cit, p.

275) que, "nos Estados hel合nicos e romanos, como mais tarde nos Cant6es da

Confedera車o Helv5tica, a democracia. foi idealizada e praticada sob a foma

direta, isto 6, o povo govemava-se por si mesmo, em assembl6ias gerais rea-

1izadas periodicamente nas pra9as p的1icas･ Tal sistema primitivo fbi possi-

vel porque entをo o Estado-cidade (Polis, na Gr5cia, e Civitas, em Roma) era

p.equeno, restringindo-se aos limites da comunidade urbana. E, para bern fun-
clonar a democracla, a popula確o nao podia ultrapassar cert:os limites.

PLATÅo, em "A Re〆blica", limitava em dois mil o n｡mero de cidadaos; e

器afcs霊r.d e謹]?鍵盤S'; 'nao語豊: qvu]諾霊霧三雲gsa藍盤tinc黒雲ニ
veni台ncia de que os cidadaos se conhegam uns aos outros para que possam

escolher com discemimento os seus magistrados, aconselhou tamb6m as li-

mitag6es territoriais e demograficas, embora sem宜xar precisamente esses li〃

mites. Chegou mesmo a afimar que o Estado nao deveria ir al5m do ndmero
de pessoas as quais pudesse chegar a voz do orador").

Mais tarde, por6m, confome ja advertimos, a de/77ocracia, sob o

ponto de vista conceitual, evoluiu de sua concep確o originaria de/orma cね

goγerno para traduzir a ideia de regime politico, motivada, segundo muitos

estudiosos, pela pr6pria percep確o quanto a sin6rgica impossibilidade fatica

de se ter uma de′i宅ocracz’a direta (no sentido de o povo govemar-se por si
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mesmo), ○○mo a experimentada em alguns Estados heleni○○s e romanos, em

deteminados per王odos hist6ricos.

Esta radical mudanga de categoriajz[rz'dico-instit己/cional que experi-

mentou a democracia, no mundo modemo, deve-se tamb6m ao advento da

ideia da representatividc7de no sentido cr/7?plo que pemeou a concep確o con-

tempor含nea de /egitimidcJde e inaugurou os conceitos atuais de representati-

vidade s'tricto sensz,/ (1egitimidade a priori) e de legitimidade a posteriori,

todos calcados no princ王pio basilar da s'obei･aniapop乙/lar, cujo corolario fun-

damental baseia-se na maxima de que todo poder emana do povo (na qualida-

de de t血lar do Poder Constituinte) e em seu nome 6 exercido (pelos agentes

do Poder Consti血inte).

"No mmdo modemo, porem, a del7つocracia surgiu sob a fbma inみ

reta ou representativa･ Manteve-se o princz'pio cねsoberania pop乙/lar (todo

poder emana do povo e em se?/ nome ,rerd exercido), transferindo-se o exerc王-

cio das fung6es govemamentais aos representantes ou mandcrtdrios do povo.

Democracia e representafdo polz'tica tomam-se, no mundo modemo, id6ias
equivalentes: fala-se em democracia e subentende-se o部’stel77a r呼resentati-

vo de governo･ Realmente, o Estado modemo, pelo aper罵i9oamento dos mei○

○s de comumca9ao, superou os obst五〇ulos do調竜mero e da dist含ncia,

colocando em pleno funcionamento o mecanismo das representaf∂es man-

tendo contato imediato com as imensas populag6es, a tal ponto que se chega a

conceber a fomagをo de Estados continentais e at6 mesmo de urn Estado mun-

dial" (SAHID MALUF, in reoria Geral do戌'/ado, 23a ed., Sao Paulo, Sarai-

va, 1995, ps. 275-276).

Mesmo na tradu確o contemporanea de regimepolltico, a democracia

pode ser ainda entendida em fentido a′7?plo (que alguns autores nome三am

como sentido substancial) e em sentido res短‘to (que alguns autores nomeiam

como sentido fbmal).

Sob a 6tica restrita, a democracia apenas designa o regimepolitico da

representatividade lato sensz,/, traduzindo, em心ltima analise, os variaveis mg-

todos /ormaz.s de exercicio da r雀)resentati明‘dcrde, associados aos seus

dz.Versos gra乙Is.

Por6m, sob o prisma amplo, a democracia alude a uma s5rie de valo-

res (otimismo relativo acerca da na血reza humana, govemo e巳stad〇 〇〇mo

instrumentos da soeiedade, inexistencia do clever de submissao etc.) que, por

fim, conduzem a urn conjunto de caracterz's'ticaspraprias que podem ser sin-

tetizadas atrav5s dos seguintes t6picos: elei誇es /iv/'es (em contraposi確o as

eleig6es manipuladas t王picas do regime desp6tico),印osigdo polz'tica /egal

(em contraposi申o ao partido心nico tipico do regime desp6tico), /iberdade de

e華フressdo (em contraposi確o ao confomismo intelectual tipico do regime

desp6tico), governo dc} maioria com res'peito aos direitos da minoria (em

contraposi碑o ao govemo arbitrario tipico do regime desp6tico), constitucio-

na/ismo (em contraposi確o ao pseudoconstitucionalismo t王pico do regime
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desp6tico), i77?pe'rio da lei e dcz orden? /egitimamente estabelecidas (em con-

traposi確o a lei e a ordem ilegitimas tipicas do regime desp6tico) etc.

L DE脚cRA cL4 NOs sENHvOs AMPLO E RESTRJTO

1･1･ Democracia e Regime de Amp量as Liberdades

No sentido amplo, alusivo ao vocabulo democracia, 6 tamb5m corre-
to afimar que o regime de777ocrdtico se traduz como urn regime de c脇岬lczs

liberdades em seus variados espectros (liberdade de a9ao, 1iberdade de pensa-

mento, 1iberdade de reuniao, 1iberdade de associa9ao, 1iberdade de profissao,

liberdade de locomo確o, liberdade pessoal etc.), ainda que, por si s6, tal ca-

racter王stica nao seja suficiente para de正nir a democracia.

(E opor血no assinalar que, de modo geral, o leigo tende a associar o

regime democrdtico com o regime de anやlas /iberdades, como se ambas ex-

press6es fossem sin6nimas. A verdade, contudo, 6 que o regime de amplas li-
berdades 6 apenas uma condi確o necessdria, por6m ndo釣/�6坊蹤Rﾂ���&�

efetiva caracteriza確o efetiva da democracia.)

No caso brasileiro, em especial, o regime politico democratico afual -
de inconteste matiz fomal (aparente) com e.nfase em elementos de legitimi-
dade originaria - caracteriza-se, sobremaneira, por urn extenso conjunto de

dispositivos constitucionais que tutelam a /z.berdczde, ainda que nem sempre

exista, por parte do Estado, a necessaria agdo comissiva garantidora, em心lti-

置da霊11:ss:;tgie.S(ti3 mesma /z’berc脇, teoricamente assegurada pela ordem

C`(...) A miss5o do Estado, ante a liberdade individual, nao 5 puramen-

te negativa, nem a de urn espectador indiferente: ao contrario, 6 de natureza

essencialmente positiva, para a realiza確o da liberdade juridica, assegura-1a

contra o perigo de uma opressao exterior, ou uma supress5o por parte do pr6-

prio indiv王duo.(...)" (NAGIB S. FILHO, in Anotag6es a Constitui確o de

1988, Rio de Janeiro, Forense, 1989, p･ 205).

1･2･ Democracia e Igualdade

Outro postulado do regz.me deln｡crdtico 6, sem divida, o prznc堂)io

dcz z.gr/cz/dcJde (isonomia), segundo o qual todos os nacionais devem ter trata-

mento equivalente e, especialmente, igi/aldade de印orわIm’dades.

Sob a 6tica geopolitica, 6, inclusive, 1icito afmmar que a concep辞o

concei巾al de democracia por muito tempo tern se basead〇九ndamentalmente

nos pilares da /iberdade e da igr/aldade, sendo certo que, mos tempos da cha-

mada "gr/err｡ficz" (confronto ideol6gico e politico-instifucional entre o Oci-
dente e os paises do bloco sino-sovi6tico), as principais democracias

ocidentais (EUA, Franga, Reino Unido, Canadま, Repdblica Federal Alema

etc.) denominavam-se "M訪ndo Livre" (numa visivel alusao a primazia do ele-

mento liberdczde, caracteristico de seus respectivos regimes politicos demo-
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craticos) em contraposi申o critica aos Estados totalitarios da denominada
``Cortina de Ferro''que se a航mavam, pelo menos sob o prisma designativo,

democracias pqpulares, em uma pretensa refer合ncia a maior igr/aldade que

tais povos esbravejam possuir.

De qualquer foma, 5 valida a a正ma確o segundo a qual a idさia con-

tempor含nea de democracia transcende os elementos da /iberdczde e da

igr/a/dczde para, - al5m de inclui-1os sob uma nova roupagem (que implica,

謹書霊dfrses±�F跿･ﾙ��6�G�Yw��ﾔR�3宝ｨ�ｷF��~ﾈ顏�ｸ�ﾓｦ59�3ｨ�ｹ~ﾉVf��ｶ���&��'6�ｽ襷H�ｳ｠
direito a pr6pria existencia do homem, atraves dos chamados direitos hc/mcJ-

I?OS.

O噂o 5 por outra razao que, independentemente da caracteriza9ao

transnacional dos direitos humanos, todos os Estados que se autonomeiam re-

gmes democraticos consignam em suas respectivas Constituig6es urn
extenso (ou generi○○) elenco de direitos individuais (e tambem coletivos e di-

fusos) relativos a liberdade e a igualdade (isonomia) e, sobretudo, a vida

(numa acep確o particular e nacional dos direitos humanos), como nao deixa

de ser exemplo a Constitui確o brasileira em vigor.)

Notas:

L Dem○○racia A壷rquica

Digna de men車o 6 tamb6m a especial designa9ao ("andrq乙Iica") que

alguns autores outorgam a etemamente jovem democracia brasileira que se

caracteriza, dentre outras, pela ampla discricionariedade (que m乙Iitos rotulal77

como arbz’Jrio) com que agem os agentes p心blicos no mister de suas fung6es

politi〇〇〇administrativas.

Mesmo em casos simples, regis廿a-se, com inacred前vel constancia,

o absoluto desrespeito as leis - e, sobretudo, a concep申o vinculativa do bi-

n6mio poder-clever (que corresponde ao pr6prio amago do regime

democratico) -, por intem6dio, particulamente, do pemanente arb缶rio co工手

que agem as autoridades p心blicas, decidindo subjetivamente, seu atuar em si-

tuag6es perfeitamente delineadas pela legisla確o vigente. E o caso de fato

ocoHido no Rio de Janeiro, onde quatro turistas suecos foram conduzidos a

delegacia policial por terem sidos組agrados se banhando na praia de工panema

sem roupas (ato obsceno, art. 233 do C6digo Penal brasileiro) e, ainda assim,

foram imediatamente "liberados" pela autoridade policial, s'em o competente

regz.stro dcz ocorrencia, por decis肴o "soberana" do delegado plantonista (0

Globo, 14･2･99, p. 20), independentemente de qualquer conhecimento do

fato pelo representante do Minist5rio Pdblico que, no ambito de sua compe-
tencia consti血cional, poderia requerer o even血al arquivamento do inquerito

policial (que nao chegou sequer a ser instaura確o), em face da pretensa pre-

senga I.n ca諏/ de erro de proibiQdo (considerando ser, na Su6cia, pretensa

pratica comum o nudismo em certas praias).
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Ou廿o exemplo grotescoさo caso de urn cida塙o que, a宜mando in-

corporar o esp王rito de urn medico alemao, durante varios anos praticou os

crimes de exercz'cio I.legal da medicina e cz/randeirisl77o (arts. 282 e 284, am-

bos do C6digo Penal brasileiro), com pleno conhecimento por pa正e das

autoridades函blicas e tendo ate mesmo atendido, em c皿rgias med誼nicas,

muitas delas.

2. Papel Ativo do Estado na Prote_確o Efetiva dos Postulados Demo-

craticos

Confomeja reiteradas vezes registramos, nao se pode simplesmente
r〇億Iar como genuinamente democrdtico o Estado que, apenas em sua previ-

sao nomativa abstrata (ainda que de indole constitucional), assegura os

postulados fundamentais do regime democratico, quais sejam: a /iberdade, a
igr/aldade e, acima de tudo, o sagrado direito a vic7cJ.

Entender de outra forma seria qual描lcar de democrdticos os mais

teH王veis regimes totalit㌫ios que, sob o ponto de vista te6ric○○legislativo, se

autopomeavam democracias, atrav5s d-os mais difere.ntes sofismas (demo-

c手acias populares (totalitahsmo comunista), dem○○racias nacionais (totalita-

nsmo nazi-免scista) etc.).

Em essencia, apenas os Estados que verdadeiramente屯zem valer

ativamente os pr6prios direitos que asseguram podem ser coⅡetamente cha-

mados de E証ados democrdticos de direito, o que, 1amentavelmente, exclui o

Brasil do passado e da a血alidade.

Nesse sentido, apenas a tftulo de ilustra確o, vale registrar que, em

nosso Pa王s, formalmente dotado de urn regime democratico, foram furtados

ou roubados, so平ente durante o ano de 1998, 305 mil autom6veis (urn recor-

de hist6rico, mats que toda aprodu確o da Fiat (a segundamaiormontadora do

Brasil)), embora a Constitui確o expressamente assegure o direito depr?prie-

dczde. Tamb6m passou para o cotidiano nacional o controle de extensas areas

de cidades brasileiras (pa正culamente o Rio de Janeiro) por gmpos privados

paraestatais com cenas no minimo cu五〇sas, com○ 0 caso em quebandidos de-

teminarm o罵chamento do comercio no baiHo ca五〇ca de Lara可eirasうpor

urn dia, em sinal de luto pela morte do chefe do trafico de entorpecentes do

Morro do Pereirao (0 Globo, 28.12.98, p. 8), em local onde se encontra a
sede do pr6prio govemo estadual (Palacio Laranjeiras), o que, na 5poca, cau-

sou extrema indigna確o, especialmente ao ex-candidato a presidencia pelo

Pa正do Verde, ALFR玉DO S工RK工S, morador da l○○alidade, que extemou sua

opini肴o afirmando ser o caso "uma questao de seguranga nacional, sendo

inadmissivel que grupos amados controlem areas da cidade". Em outro epi-
s6dio (de urn conjunto in宜nito), o secretario de seguranga do Rio de Janeiro

foi pessoalmente a favela Congonhas acompanhar a destrui確o de quatro ma-

nilhas cravadas ve正calmente na Ⅲa para impedir a passagem de vefculos

policiais no principal acesso a comunidade (ocasi肴o em que nenhum dos tres

mil moradores saiu de casa para a○○mpanhar a comitiva, em claro e evidente

sinal do poder do tr各flco) (0 Globo, 6.2.99, p. 13).
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L PR OBLE脇AHCA

Em v証ude da pesada carga血but証a imposta pelo Govemo, vein se

:°mmbaunsdc°a霊qie:tre蒜u誓藷zta.9jau°fi spd°�&9Fﾆ��&��ｩ}ｶ覈~ﾉ~ﾈ�ﾖV�'FVV致�&�W68ｽ譌VVF��ﾗF2謦��@:

deteminado thbuto.

0 problema surge quando o Poder Judiciario nao lhes da guarida,

mas, mesmo assim, os con血buintes, momente as pessoasjuridicas, insistem

器mo feaszpe:spardeav :詩f'za諾o器:tset器Sd詰�Vﾖ#ｨ敢ｼh�ﾙ���ｶ�7Cｨ�或驀ｵ�W'FV�FvY�`
da legisla確o processual.

Uma das vias mais largamente utilizadas 5 o mandado de seguranga,

量'語md: od器e:arit:nseusFea]r霊Sa�ﾖﾖH�ｶ��g��)~ﾉ_4fG�X�ｷ�ﾇF��&��忌ﾕfy~ﾈﾆB譴蕋�@c王a]瞳

Uma das tecnicas utilizadas consiste em decompor a tese autoral em
tantos argumentos quantos bastem para魚z台-1a bern sucedida, ainda que, para

tanto, mais de uma a確o mandamental tenha que ser ajuizada com o intuito de

se alcan亨ar o mesmo resultado pr征c〇･

〇〇〇Ⅱe que, em regra, a autoridade impetrada 5 a mesma, deparan-

d○○se esta com dois mandados de seguran8a versando sobre o mesmo

assunto,畦d望垂e pretensao desconstitutiva de not誼ca確o fiscal de langa-

mento de d6bito. 0 caso 6 1evado ao Poder Judiciario, em sede de preliminar

de m5rito nas infoma96es prestadas, para pronunciamento acerca da existen-

:豊盤Is]:tis:tea: ddeen霊a6. e]sn霊gtf±t:tda°s ,6塁三ed:vr:r?±tdaadd°epde:°±e韮°

I工OBJEHVOS

Ao final do presente trabalho, restar各demonstrado que a causa de pe-

dimao pode ser desdobrada em diversos argumentos, gerando diversas ag6es

e oportunidades para obten鋳o do sucesso de uma tese autoral, eis que com

eles n肴o se con允しnde.

月工′USTI財CA HレA

A importancia deste estudo se justifica para preservar a integridade
de diversos pmclplos processuais, como o dojuiz natural, Oo da livre distri-
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bui碑o, o da lealdade processual, bern como a coisa julgada, coibindo a

prolifera確o de praticas processuais que enfraquegam a segurangajur王dica e a

credibilidade dos pronunciamentos judiciais･

JI,. n4ETのoLOGL4 E T互cNTCAS u撮Llz4DAs

re| ativasAag e叢rueii記j器iipp?rdaedno:i霊rea doo#tn霊dn;aitificzl葦acroa? eaElocradnaggaern:

conclus看o.

V DESENVOL VIMENTO

Objetivando atingir a melhor compreensao acerca da mat6ria, admi-

tamos que uma pessoa juridica impetre a確o mandamental contra ato do

Chefe da Divisao de Arrecada確o do Instituto Nacional de Seguridade S ocial

- ENSS, objetivando ser desobrigada do recolhimento do adicional de 2,5%,

incidente sobre a contribui車o previdenciaria devida, institu王do pelo art. 22, §

10, da Lei n.° 8.212/91, em rela確o as parcelas vencidas ou vincendas, pelo

患to da cobran8a do indigitado acrさscimo violar o princ王pio da isonomia, uma

vez que confere tratamento tributario desigual a contribuintes que t台rn a mes-

ma capacidade con正butiva･

Uma vez proferida sentenga de m6rito denegando a seguranga, retor-

na ao poder Judici証o mediante novo ajuizamento, sustentando, dessa vez,

n看o ser sociedade seguradora e, conse叫entemente, suj eito passivo da rela確o

juridica de natureza tributaria･

Aduz a Impetrante, como ca郷apetendi, que a pretensao ora deduzi-

da baseia-se na premissa de n5o ser sociedade seguradora, portanto,

○○nthbuinte do t正buto em ques僚o.

Assim, afima que se tern como arbitraria e ilegal a iminente cobran-

ga que esta para ser ajuizada, tendo a Impetrante sofrido s5rios danos em
razao da inscri誇o de tal d5bito em divida ativa, com o conseqtiente indeferi-

mento de expedigao de certidをo negativa de d6bitos宜scais.

Da王se serve de outro Writ o/7nandcrm乙Is, obj etivando a concessao de

詰e努, j§u薄紫]誌.9f8a.S,t誌,a,議qan?lps,da°n禁fsc:°ennaqlu霊r2a’r5霊塁審曇[e?
vistas em lei para tal cobran9a, por nao ser sociedade seguradora･

"La litispendencia es uno de esos temas揖sicos que siempre ha esta-

doahi.

Facil de identi慮car, de uso cotidiano en el foro, pol6mico en muchos

aspectos concretos, condicionante de otras inst血ciones･''(Francisco Ramos

Mendez)

A litispendencia e a coisa julgada sao dois institutos processuais
arms cujo objetivo 6 obter segurangajuridica e estabilidade nas relag6es soci-

ais, evitando a perpetua確o dos conflitos de interesses.
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Encon血am-se de丘nidos pela lei processual civil nos tres primeiros

paragrafos do artigo 301. Com efeito, "verz#ca-se a /iti岬endencia oLt a coisa

j己ilgadcr, quandb se reproみ/z a誇o anteriormente cU’uz’zadcz", sendo que "I,/rna

a諦o g id6ntica a o沈ra quando zem czs mesmaspartes, a mesma causa depe-

dir e o mes772opedido･ H��F冕fV襷��6��ﾂ�wV�襷��6R�&W�WFR���F���VR�W7FB�Vﾐ

cz,/rso,･ hd coisajulgada quando se repete a?do quejd/oi decidida, de即/e�F�

caz.ba reci/rso."

Desta轟e, competindo ao reu, antes de discutir o m証to, aleg㌫1as (ar-

tigo 3 0 1 , incisos v e v工), incumbe aojuiz extinguir o processo, independente-

mente de apreclagao merit6ria, quando acomer a alega商o, a teor da noma

autorizadora insculpida no inciso V do a誼go 267 da Lei A句etiva･

Da王exsurge a import含ncia da precisa identifica商o dos elementos

subjetivo, objetivo e causal da a確o, vale dizer, por intem6dio da perfeita

identidade das partes, pedido e causa de pedir, poder-se-a identificar quando

uma a車o 6 id台ntica a outra.

A causa de pedir consubstancia-se mos fatos e fundamentos juridicos
do pedido, assim confome definido pelo inciso Ill do artigo 282 do C6digo
de Processo Civil

Se即ndo Eduardo Amda Alvim, "responde沌adi9蚤o do direito bra-

sileiro, e, em realidade, representa posi確o universal, a de que, para se

identificar uma a碑o, 6 absolutamente imprescindivel examinarem-se os fa-

tos e os fundamentosjuridicos em que se baseia esta a確o (causa de pedir), os

quais, s奮o, a seu血mo, os患tos e os血ndamentosj血dicos do pedido, mos

quais de deve assentar a sentenga que hajajulgado essa a9ao, agora em foma
de sua fundamenta確o. Uma a確o deve ser identi宜cada a luz de sua substan-

cia, que sao os fatosjuridicos ocorridos (teoria da substanciag肴o)･"2

Jos6 Carlos Barbosa Moreira3 afima que a identifica9ao da cab/sape-
tendi coincide com a resposta as perguntas: por que o autor pede tal

providencia? Qual o fundamento de sua pretensao? Prossegue a definindo
como o fato ou conjunto de fatos a que o autor atribui aprodu辞o do efeitoju-

ridico por ele afimado, sendo que nao integram a causa de pedir a

qualifica確o jurfdica dada pelo autor ao fato em que apoia sua pretensao e a

noma juridica aplic各vel a esp6cie.

Destarte, segundo Luiz Fux,�6R����WF�"��&��R�Vﾖ���v���f�6�襷���
anulagao de uma escrifura, alegando erro e nao obt6m exito, nao pode, poste-

riomente, propor amesma a95o com base mos mesmos fatos, sob a invoca確o

de que o que houve fbi dol〇･ Nestahip6tese, o餌tor estaria apenas alterando a

qualificagaojuridica do fato e nao a sua conseqtienciajuridica que 6 o desfa-
zimento do vinculo, merc台de repetir a mesma base飴tica, incidindo na
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veda確o das ag6es a luz da teoria da substancia申o."4

Para Araken de Assis5 "6 rigorosamente neutro o fundanento legal,
ou nomen i乙/rz.s, na expressao de certa doutrina, na caracteriza車o da causa

petendi･ Deriva tal certeza de antigo e obscuro brocardo - z.z/ra novit curia -

que atribui exclusivamente ao 6rgをojurisdicional o clever dejoeirar os fatos e

encon廿ar a regra ju正dica na qual, supostamente, incidiram.''

Prossegue afimando que "no que tange a cumula韓o de ag6es, admi-

tir a indiferenga do fundamento legal implica identificar uma心nica agao, se o

autor,坤6s expor 0 〇〇mplexo de鬼tos, inv○○a duas ou mais regras juridicas

para designar a conse申encia reconhecida neste materiaL Dai, se algu5m se

vitimou em acidente de transito quando era passageiro de urn 6nibus e, na

agao de repara確o de seus prejuizos, aponta tanto o artigo 159 quanto o artigo

1056 do CCB como regras que autorizam o pedido, trata-se de uma心nica

a9ao."

Segundo Ant6nio Carlos De Aradjo Cintra, Ada Peuegrini Grinover,
C会ndido Rangel Dinamarco6, "γindo crji/z'zo, o a研or narra os/cr/os dos q乙/ais

deみz ter oみez.to即/e alega･ Esses/c7tos conszz’fz/tz’vos, a邸/e fe re/ere o arti-

go 282, z’ncz’fo ,〃, do C6dz‘go de Processo Civil (.･) Jambgm concorrempara

a identz#cagdo da aQdo proposta (..).

0/c7to q己ie o autor alega (.･) recebe da lei determz’nac7cz qualz�6���

jz/n'dz‘ca (.･)･施s o邸/e constitui a causapetendi g c7penas a exposiQdo dos

fztos, ndo Jua quah#ca?dojurz'dz’ca. Por z’rfo G gi/e, fe a qua/z#ca?6oji/rz'di｡a

estz.ver errad匂m誓.n7e㍗o assim opedido/orm乙′lado /iver relafdo com osfz-

tos narrados, o ]uLz nao negard o proi;imento jur高dz’cional /..J. a dz‘reito

brasileiro cJdotcz, quanto 6 causa depedir, a chamadcz douかz.na dd鋤bstanci-

afdo,錐/e d拷re c7cz z’ndivid#a坤o, para c7 g乙tal o que contapara z’de融#car a

a誇oproposta e’a e乎7gciejurz'dica invocada (..J, nao as meras `circunstdnci-

czLJ defzto 'que o autor alega."

Para Humberto Theodoro Junior7, "a cab/sapeten｡z., por sz/a vez, ndo

e'a norma legal z’nvocadcz pelaparte, mas o/c7tojurz'dz’co qz/e an?para apre-

tensdo dechizidcz em juz'zo.

Todo direito nasce do fato, ou seja, do fato a que a ordem juridica

atribui un deteminado efeito. A causa de pedir, que identi正ca rna causa, si-

tua-se no elemento fatico e em sua qualifica申ojuridica. Ao fato em si da-se a

denomina確o de `causa remota'do pedido; e a sua repercussaojur王dica, a de
`causa pr6xima'do pedido.

Para gue se/’am d���2�6�W6�2�ｧ&�F�F�2�6���｢覈gWF�6�2�r��&V6�6��pe

Sejam z.guais zanto a causapr6jx:ima como a remota."
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Na hip 6tese vertente, insurge-se a imp etrante contra ato administrati-

vo que a autuou pelo nao recolhimento do adicional incidente sobre a

contribui確o previdenc請ria prevista na Lei n° 8.212/91. Dessa autua確o ex-

surgiram alguns efeitos, dentre eles, a constituigao do cr5dito tribut壷io e o

conseqtiente indeferimento do pedido de expedi確o de certidao negativa de

d6bito. Este decorreu daquele. Em verdade, o fato 6血uco, mas com desdo-

brmentos 16gicos.

Para inpugna-1o, a demandante valeu-se da a車o mandamental, ob-

tendo pronunciamento jurisdicional desfavoraveL Sua primeira tese autoral

repousou em suposta viola確o ao principio da isonomia.

ノ匂6s aprola?do da s'entenga, comparece a outro Juizo, atacando o

memo ato admi正s血a互vo, todavia, com novos argumentos ju正dicos.

Nessa nova opo轟unidade, alega n肴o ser con血buhte do adicional de

2,5%, incidente sobre a contribui辞o social, instituido pelo art. 22, § 1°, da Lei

n.° 8.212/91, por nao ser sociedade seguradora.

皇室皇yin tal expediente 6 invi各vel tecnicamente, al6m de atentar

contra os principios processuais do juiz natural, da lealdade e da boa驚. Ao

demandante nao 6 dado deduzir sua pretensao parceladamente, revelando pa-

ulatinanente argumentos para dar suped合neo a sua demanda, a medida em

que os anteriores sao rechagados.

Em elucidativa hip6tese, "se algu5m prop5e a確o declarat6ria de in-

vestiga確o de patemidade alegando concubinato (art.363, I, do CCB) entre a

m奮e do investigante e o investigado, poderia o juiz, nao obstante a falta de

prova do concubinato, julgar procedente a a確o porquanto, na instrugao, se

provou a existencia de relag6es entre aquelas pessoas na 5poca pr6pria da
concep車o? E indicando o autor, desde logo, na inicial, o concubinato e as re-

1ag5es sexuais (art. 363, 11, CCB), ter-se-ia cunula確o de ag6es ou uma a辞o

com dois允nd狐entos?血cl血a-se Ovidio A. Bap互sta da Silvapela血tima so-

lu確o e aduz: `a circunst∂ncia de estarem osflndamentos de uma mesma de-

manda dis'かibuz'dos por dois ou mais di坤osi毎vos legais, ndo implicard gue

e癌stam necessariamente Zantas ag∂es quantos s'e/’am os preceitos' /egais em

causa.'''(g正fb nosso)

Confome Jos6 Rog6rio Cruz e Tucci8, "d堆rentemente de ｡uz7~crs le-

g誌laf∂es, em eやecz.al a alemd e a italiana, nas quais fen印repredominou a

liberdade dds partes na cやresenta誇o de suas re箪ectivas alega誇es, g d｡

かadiQdo do processo brasileiro a ado?do da regra dcz eventualidade, z.nやon-

do aos demandantes o clever deprqpor, num mesmo momento, Zodos os meios

de ataque e de/esa. C｡mo anotaLiebmc?n, o nossoprocesso civi/,〆elあsuas

origem', manteve dois postulados herdados do processo comum medieval.. o

de�ﾖ���&FVﾒ��v�ﾂ�觀6W76G&���FG2��*末F�FW7�&�6W77V��2ﾂ�6���Vﾖ��gV6W2ﾐ

sdo de estddios ou /as'es dれersas, in.tiddmente sepαadczs enz7.e sz.; e o
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princz2?io dcz evenれ/alidade, que ob塙･a as partes a propor ao J7篤smo Zempo

todos os meios de ataque ou de de/escz, ainc7c団iie contradit6rios entre s'i''.

(ghfb nosso)

Ensina Emane Fid61is dos Santos9 que "o processo,ndo g czpenas I.72f-

かam?ento de Jol乙Ifdo de /i/z’gz.os, no interesse dczs partes･ E /ambgm mez.o de

que o戌,tado se uti/z.zapara inやor apaz Jocial. Daz'ndo〆car o processo a

crz’te'rz’o daspartes, aponto de /hespermitir o uso desregrado de eやedientes

/ra乙/d�ﾆV蹤�2ﾂ��&�7&�7F匁�Cg&薮2�R�ｨ�fﾖ�&��2ﾂ���&��6�6Vx�4沫"�2vWW2��?X�fWF庸�0

(..).''

Com efeito, na exata dic確o do mandamento insculpido no artigo 14,

inciso 11, da Lei Adjetiva, compete as partes e a seus procuradores proceder
com lealdade e boa椅.

do.

Ademaisブ揖evidente litispend台ncia, confbme anteriomente de宜ni-

Comparando as duas a96es mandamentais, as partes, o患to e 0 ○bjeto

sao os mesmos. 0 que varia s肴o os argumentos dos quais se vale o autorpara

obter o provimento judicial pretendido.

Em voto da lavra d〇日minente Relator Francisco de Assis Vasconcel_

]d°esc±Pd器eir;a.d? as霊]av嵩’dn.a#r]±ab9uan°a]nEem嵩:a霊2諾e4i-8書:djouldhe°s器詫

que "o魚to e o血n血mentojur王dico do pedido (direito a宜mado pela autora)

integram a causa de pedir, que por forga da adotada teoria da substancia確o

havera de se conservar inalterada durante todo o processo. Entretanto, ndo z.n-

tegram a cczz/sa ｡e pedir os cyJ’gr/mentos em q乙/e a autor叩e baseia para

sustentar osf[ndcmentos dopedido･ A prop6sito, calha preclsamente a expli-
ca確o do ilustre Professor Jos6 Ignacio Botelho de Mesquita, constante de

parecer veiculado Revista dos Trib皿ais 564/41: `Do mesmo modo,疏o se

con允nde o危to const血tivo do direito, que e a hip6tese de餌o prevista na lei

como necessaria e suficiente para gera-lo, com os argumentos de fato com

que o autorprocura demons廿ar a ocom台ncia daquela hipdtese, o que os italia-

nos denominamfztti坤ecie di /egge･ Da王a afmma確o de Pontes de Miranda,

transcrita. na sentenga: simples mudanga de fato na sustenta確o dos funda-

mentos da a確o n5o constitui altera9ao do pedido.'''1° (grifo nosso)

Na Apela確o 146.089-1/4, 2a. C含mara Civel do Tribunal de Justiga

do Estado de Sao Paulo, em 20 de agosto de 1991, a宜mou o Eminente Rela-

tor Silveira Paulilo: ".･･N肴o se pode olvidar que, `Passada emjulgado a sen-

tenga de m5rito, reputar-se-ao deduzidas e repelidas todas as alegag6es e

露語s,,. Euoe qau: ad?ze op窪;a4%o5oa8s諾..: oE器:tlihcia芸|Pnt:a窪�3｢�V�8ｮﾖｧI�ﾎ｠

9　Manual de Direito processual civil, Vol. I, 4a edi確o, Editora saraiva

]0　Nomesmo sentido･vz‘deac6rdao do 2°. Tribunal deA19ada civel naApela確o21 1.720-8,

5a･ C会mara･ 22/12/87, Relator Alves Bevilacqua: JTACSP, Lex, 1 10:286.
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gao da Egr6gia Quarta Camara Civil deste Tribunal: `Quando examina se
ocorre ou nao nulidade de arremata確o, ojuiz nao fica adstrito aos fundamen-

tos invocados pelaparte. Esta apenas aponta o fato. Ojuiz lhe da o Direito: Da

n7ihif7ctu′77, dc7bo zibz’z‘z,fs･ Se ja foi decidido que a pra9a nao 6 nula porque

nao houve irregularidade da arremata車o, ndo pode aparte volver aj}/zzo es-

posando a mesi7ia pretensdo e variando cやenas o /}/nda′nento'(cf. RT

605/46)''. (grifb nosso)

Em ambas o fatojuhdico誼nico: autua確o do impetrado pela entida-

de aut各rquica previdenciaria, sendo que por intemさdio do Poder Judiciario

quer vcr desconstituida･ A obten確o de certidao negativa de d6bito nao con-

substancia pretens肴o aut6noma, mas mera conseqti6ncia do acolhimento da

pr工meira･

Para tanto, se vale de diversos argumentos desdobrados para funda-

mentar sua pretens5o desconstitutiva, enquanto deveria utiliza-1os de uma s6

vez, sob pena de estarmaculando a salutar disciplina do a誼go 474 do C6digo

de Processo Civil〕 dispositivo este que alberga os principios da igualdade pr○○

cessual (a正go 125, incisor, do C6digo de Processo Civil) e da paridade de ar-

mas, que infbmam o direito processual como urn todo.

0鎚堂7ra indigitado artigo 474, ao estabelecer que "pcrLrsac7cr emju脅a-

do a fenten?a de m5rito, rep2/tar-se-do ded#zidas e 7~雀7elz.dc}f fodczs czf

alega誇es e de/esas q乙/e crparte poderia opor assin7 ao acolhil77ento como a

re/’eigdo do pedido", esta a, verdadeiramente, consagrar o princ王pio da even-

tualidade, inserido no artigo 300 da Lei Adjetiva, ds crvessas. Resta, assim,

assegurado o tratamento ison6mico preconizado pelo artigo 5°, c`坪乃lt, da

Constitui確o da Rep心blica.

Nesse diapas5o, pode-se categoricamente a宜mar, em sintese, a正m

de defmir o preclso conceito de litispendencia, que a causa de pedir n肴o se

con請nde com os argumentos dos quais se vale o demandante para embasar a

pretensao deduzida･ Afigura-se inconceb王vel admitir que a tese autoral sej.a

desmembrada em diversos argumentos e pulverizada ao longo de tantos pro-

cessos quantos sejam necessarios ate ulterior sucesso, pois tal expediente

acarreta prejuizo para a defesa de r5u e colide frontalmente com o pmclplo

do juiz na血raL

Insatisfeito com a improcedencia da pretensao deduzida, ao deman-

dante n肴o 6 pemitido alterar seus argumentos e ajuizamova (rectius: a mes-

ma, em verdade) a韓o perante outro Juizo, a flm de, em uma segunda

tentativa, obter ou廿a chance de sucesso.

Com efeito, os argumentos t5cnico -juridicos dos quais se utiliza o

demandante para dar suped含neo a tese esposada nao se prestam a individuali-

za確o da causa de pedir, sob pena de se admitir o desmembramento em tantas

a96es quantas fbrem os diversos argumentos, em evidente a宜onta aos dita-

mes do a正go 474 e〕 por ○○nseguinte, aos pmcip工os processuais da lealdade,

boa-罵e igualdade das pa轟es.
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A argumenta確o juridica nao integra a individualiza9ao da causape-

tendi. A quali宜ca辞o jur王dica se inclui na motivagao ou fundamenta確o

jur王dica da pretensao, mas nao na individualiza確o da causa de pedir nem, por

tim, no objeto do processo.

Ha que se observar que o efeito pratico a ser alcangado com a tutela

estatal e rigorosamente o mesmo nas duas a96es en仕e as quais sustenta-se a

ocoHencia de litispendencia.

Di6guezl署n霊憲Zer a C°la950 a elucidativa ligao de Francisco Malaga

Por訪/timo, espreciso f己/brの′ar gi/e /a causa petendi co77?prende iini-

camente hechos.. la calz�6�6吐�����rvw"�V蹤�6�3ｶ��ｦ沫&ﾆG｢舸�2�踉�匁fVw&���Vﾀ
objeto deljiiicio, sz.no mds bien laf/ndamentaci6n o motivacic5n de la deman-
dcz, ya que /os elementosji/rz'dicos alegados en la misn7a no vinc乙/lan al Ji/ez

por obra de /os cz/orismos iura novit curiay dcz mihi factum et dabo tibi ius. No
pretende negarse aquz'el il77portantep`zpel邸/e la nor′i7ajurz'dicaji/培a en /a

cor触ら/racz’6n de la ca郷a depedz’r, pi/es es evidente邸ie Gsta訪lo conやrende

aq乙/ellos hechos g��ﾂ��ﾂ��&殆(�f��"�R�匁F庸萌ｨ�ﾂ����gｦ�"�����66�3ｶ闖7FR�2vR�R��fW&6友�ﾀ

han sido prevz.stospor dicha norma como imprescindibles para /a concesic5n

de /a tutelajudicial que fepretende. Sin embargo, esta exigencia de relevan-

cia nomativa no i/1?pide d短ing乙/ir los hechos de鋤〆indamentaci6nj�'｢yv��f6�ﾀ

de suerte que, si /os primeros coinciden en sendosj}iicios, /a divergencia en

乙Ino de /os elen7entos de la s'eg!/ndd (窃non"’naci6n de la acci∂n, calz#caci6n

ji/n’diccJJ no obsta eJ? modo al料tno a la existencia de identidad causal･ En

estep乙Into, debe sitscribirsepor fanto /a teoria de la sustanciaci6n, en deme'ri-

to cね/a teor王a de la individualizaci6n, seg訪n /a c乙Ial s6lo z.nfegran /a causa

petendi `el derecho o ra乙onesjurz'dicas determ’nantes de /o qz,fe sepz’de ', asl

como de la denolninada teoria sincr6tica, seg寂c均JosposれIlados /a causa de

pedz’r ha de estar /Zctz’calnente鋤stanciadc} y j乙/rz’dicamente z’m海’d��ﾆ率�ﾐ

da'.

r ixp ru ,e霊,.’脇rse,Cec;盈;e°霧筋諾霧鍔7r°e,;諾箸Zce霊霧:
la causa petendi como `el relato/Zctico quef/ndan宅enta la accic;n y desembo-

ca ffnas concretas petz’ciones. 'No obstante, fambiGn exiJten 77umerosas

sentencias en /as que parece fi/scribirse /a mencionadcr teorz'a sincre’tic｡ al

cZ#ri72arse q乙/e z.ntegran dicha causa /os hechos y Ls'i/ ca/z#caci6njurz'dica･ A

pesar de estos 2?/timosprom/nciamientos, debe conclui7~se que, si en dosju’ci-

os fe/orm2/la la mifma pretensic5n e勅･e /as mismas partes, basadcz en los

misl7つos hechos' indii;id��ﾆ率�F�&W2ﾂ�Vﾂ�ﾖW&��6�ﾖ&薬�FR�6�ﾇｩ�f6�6�3ｶ��ｧW&芳�6�

no altera nz. /rans'/orli宅a /a ca乙Isa depedi7’, ypor /anto el s'egundo J��｢�FV&W&@

ad7m’fir la e�6�6���W�6ﾈｼ�V蹤R�FR�����F侘FV襷V�6��R� 
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Confbme recente pesquisa najurispmd合ncia italiana (Rivista di Di-

ritto Processuale, ano LXIⅡ, n心mero 2, abril ajunho de 1998, paginas 545 /

577),

Em caso de afdo declaratc5ria tendo por o匂‘eto a valic7czde de urn ne-

goczo, c買enten?c} de procedきncia preclui ao re'u redifcz,/tir fal rela誇o,

exercz’tando em Jeparadojuz'zo印/e pretenda am,ild-la qz,/e podia e sabz‘a po-

der exercitarjd no curso do primeiro processo.

Segundo Emesto Fabianil2, tal solu確o parece impor-se por forga

do principio pelo qual ojulgaqo cobre (nao s6 o deduzido mas tam-

b5m) o deduzivel, a menos que se queira anular este principio;

- do principio - prevalente seja em doutrina seja emjurisprudencia -

pelo qual o julgado preclui mesmo as a96es relativas a direitos diversos da-

quele declarado, mas com ele incompativeis - quer tenham eficacia
impeditiva, modificativa ou extintiva a respeito da s血a鋳o subj etiva deduzi-

da - e deduziveis em via de excegao ou de demanda reconvencional no

primeiro processo (na esp6cie, direitos do r6u de impugnativa do neg6cio de-
clarado existente) ;

- da pr6pria essencia do julgado, que se veria de outro modo tomada

v肴se se considerasse poss王vel que o "bern da vida''por ele a証bu王do possa su-

cessivamente ser reposto em discussao atrav5s da instaura辞o de urn novojui-

ZO.

Vejamos, agora, elucidativos posicionamentos jurisprudenciais, que
denotam a distin辞o que ora se pretende demonstrar.

"Filia辞o. Segunda a誇o de investiga確o da patemidade. Causa de

pedir da primeira distinta da ca乙tsapetendi da segunda. Inexistencia de ofensa

a coisajulgada. CCB, art. 363.

Pelo disposto mos incisos do a正go 363 do CCB, o制ho disp6e de仕es

fundamentos distintos e aut6nomos para propor a a確o de investiga確o da pa-

temidade. 0 fato de ter sido julgada improcedente a primeira a碑o que teve

como causa de pedir a a宜ma確o de que ao tempo da sua concepgao a suamae

estava concubinada com seu pretendido pai, nao lhe impede de ajuizar uma

segunda demanda, com outra causapetendi, assim entendida que a sua con-

cep確o coincidiu com as relag6es sexuais mantidas por sua m肴e com seu pre-

tendido pai.



Theoz?hilo Ant∂nio A4i如tel Filho190

Sao dois fundamentos diferentes, duas causas de pedir distintas, e a

詳霊誓l豊aadu:odr:dpar;ecedsas器tj°ufgaasdea:#P3da a9ao n5o imp oria em ofensa ao

"Processual CiviL Adminis廿ativo. Mandado de Seguran9a. SeⅣido-

ra P心blica EstaduaL Remo確o. Litispendencia. Ocorr合ncia･

- 0 mandado de seguranga, embora seja uma a確o de natureza consti-

tucional destinado a prote確o de direito liqtiido e certo contra ato ilegal ou

abusivo de poder emanado de autoridade p心blica, 6 regulado subsidiariamen-

te pelo Cddigo de Pr○○esso Civil e, po正anto, deve submeter-se ao comando

do artigo 267, V, que preve a extin確o do processo semjulgamento de m5rito

quando veri宜cad○ 0 insti血to da litispend含ncia.

- Nos temos da nossa lei inst則mental civil, reputam-se identicas

duas a96es quando houver identidade entre as pa正es, a causa de pedir e o pe-

dido. (a九301, par. 2｡, do CPC)

-巳m conson含ncia com tais conceitos, ocoⅢe a litispend合ncia na hi-

pdtese em que seⅣidora p心blica estadual pos巾1a o reconhecimento do direito

a remo確o para acompanhar marido, funcionario pdblico estadua=otado na

Secretaria de Fazenda, reproduzindo pleito fomulado em a確o mandamental

anteriormente ajuizada, em curso, sendo irrelevantes, in casi/, os novos docu-

mentos anexados quanto a situa確o funcional e residencial de seu c6njuge.

- Recurs○ ○rdin証o desprovid〇･一4

FT. CONα US4~o

0 mesmo fatojuridico pode render ensejo a diversas consequencias.

A fim de impugna-1as, ojurisdicionado nao pode desmembrar sua pretensao
ao longo de diversos argumentos para engendrar, supostamente, distintas

a96es, sob pena de investir con廿a o mandamento processual insculpido no ar葛

tigo 474 da Lei A句etiva.

Com e罵ito, o principio da even血盆lidade existe para ambos os liti-

gantes, com vistas apreseⅣar a igualdade dos mesmos, a seguran9ajuhdica e

consecu確o da estabilidade nas relag6es sociais.

Logo, conforme o caso, existira coisajulgada ou litispendencia quan-

d○ 0 demandante retomar a Juizo, com novos argumentos, mas atacand○ 0

mesmo fato jun'dico gerador de sua irresignagao e suas diversas conseqiienci-

as. Nesse diapas肴o, 5 de se acolher preliminar de litispendencia ou coisa
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julgada para extinguir o segundo processo, semjulgamento do mさrito, na fbr-

ma a血〇五zadora do a誼go 267言nciso VI, do C6digo de Processo Civil.
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A TR工BUTAqAO DA NT巴RNET NO BRAS工L E NOS

ESTADOS UNIDOS

VALERIA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

Juiza Federal da 9 a Vara do Rio de Janeiro e

Professora de Direito Tributdrio da UNI-RTO

J. JN7ROD UCA 0

A Internet e urn sistema ○○mplexo, predominantemente aut○○regula-

mentado, caracterizand○○se como urn segmento de atividade via ○○mputador,

aut○○su正ciente e abe虹o.

0 comeio eletr6nico (e-mail) transfbmou-se em urn meio de comu-
nica確o indispens各vel que revolucionou, nos心ltimos anos, Estados Unidos e

BrasiL

0 objetivo deste trabalho 5 apresentar as semelhangas e diferengas

entre a tributa確o das atividades relacionadas a Internet no Brasil e mos Esta-

dos Unidos.

Certamente a extensao dos aspectos a serem considerados 5 imensa,

sendo impossivel uma abordagem completa neste廿abalho.

0 primeir○ ○ap血l〇七ata dos tributos da工ntemet nos巳stados Unidos.

0 trabalho prossegue estabelecendo urn roteiro basico para auxiliar

os proflssionais do Direito na definigao da propor亨ao de tributos a ser aplica-

da a Internet nos Estados Unidos e no Brasil.

0 potencial de crescimento da utiliza確o da Internet para anunciar,

vender e enせegar bens e seⅣi9os obriga tributahstas de tod○ 0 mundo a con-

siderarem todas as ramiflcag6es desses novos m6todos de negociagao e suas

repercuss6es na esfera tributaria.

Na conclus蓋o, a autora aborda, atrav5s de sua vis肴o pro宜ssional, a

maneira pela qual os tributos relacionados a Internet devem ser inseridos na

realidadejuridica e como afetarao o sistema de auto-regulamenta確o da Inter-

net existente mos dois paises･

H.月7ST6RL4 DE Jjt4POSTOS SOBRE HVTERNET NOS

ESTADOS UNIDOS

Apesar de, tecnicamente, a Internet ter surgido em 1965, somente a

pa轟ir de 1990 ela pode ser considerada como urn recurso disponibilizado e

屯cilmente acess王vel ao p心blic〇･

Em 1980 o estado do Texas fbi o primeiro a en宜entar crises慮scais.

As ind心s宙as imobi耀正a, do petr6leo e os bancos passaram por momentos
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muito d誼ceis que acanetaram grandes perdas最nanceiras e implicaram em

perda de recursos para o Texas.

Assim, o estado do Texas decidiu, em 1987, ampliar a tributa確o de

vendas e cobrar impostos, al6m da tributa確o sobre varias categorias impor-

tantes de servigos, inclusive processamento de dados e de infoma確o. Na-

quele momento, fora da ind心stria comum, surgiu a tributa車o da Intemet･

0 grupo controlador das contas pdblicas nos Estados Unidos, em res-

posta a consultas de entes privados, recomendou a tributagao das transag6es
relacionadas a Internet no Texas, a titulo de imposto de vendas. Assim, ha-

器ndda°d苫sT sl:jcea�ｦ��)}ｹ�#�F���FR�&VFRﾂ�W7FR�6�7F宥V��W&���&ﾖ�ｦV��ﾖV蹤�

No Texas, entao, foram emitidas varias decis6es indicando que os
servigos relacionados a Internet estavam sujeitos a imposto, o que atingiu a

inddstria de cria確o e manuten確o da rede local, at5 mesmo na qualidade de

destina塩ia dos seⅣi9os s可eitos a impostos, o que gerou cr王tica nacional sig-

ni屯cativa.

Alguns criticos sugeriram que o clima de imposto no Texas seriahos-
til ao crescimento da Internet e dos neg6cios relacionados a mesma.

Em resposta a tais 〇五ticas, o gmpo controlador das contas p心blicas

no Texas, interpretando a tributa確o de vendas e transag6es relacionadas a

Internet, decidiu aplicar os tributos j各existentes sobre venda e uso de servi-

gos de processamento de dados, infomag6es e telecomunicag6es, como inci-
dentes sobre as transa96es via工ntemet.

Todavia, nesta ocas工ao, percebeu-se que a Internet era urn veiculo

virtualmente desconhecido.

Os mecanismos de tributa確o da Internet no Texas sao resultado de

inte甲retag6es do referido grupo, bern como das leis estaduais do Texas sobre

impostos existentes･ Existe urn relat誼o contendo recomenda96es espec窺-

cas no sentido da necessidade de a確o do Legislativo em ambito nacional.

1　Veja, por exemplo ,Comptroller RullingsNdmero 9512L1386804 (cria車o de uma pagi-

na derede 6 sujeita a imposto sobre servigo de processamento de dados); 9501L1335AO1

(conversao de fita de video a fomato online eletr6nico esta sujeita a imposto de processa-
mento de dados; assim como manuten9ao de uma pigina na rede); 9512L1386D04 (es-

quaclrinhar informa辞o sobre a Internet e criagao de " documentos de HTML�6��

sujeitos ao impostos sobre processamento de dados; paginas de rede postando em urn ser-

vidor s着o sujeitos ao impostos sobre processamento de dados); 960 1 L1389G04 (carregar

informa確o de urn servidor no Texas esta sujeito a imposto sobre servigo de infoma亨ao;

9610L1436A02 (servigo de dados na Internet estまsujeito a imposto sobre servigo de in-

forrna確o); 9701 I 89L (cria確o dewebsitepara uso radiodifundindo em cima da Internet

es屯s可eita a hnposto sobre o seⅣi9o); e夕81 1967L (proveracesso de重ntemeteum servi-

go suj’eito a imposto sobre jnforma9肴o).
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0 Deputado Cox e o Senador Wyder iniciaram esfbr9os p調a, em nト

vel federal, cobrar certos impostos na Internet, propondo legisla確o federal

tomando a Internet tributavel tanb6m a nivel nacional mos Estados Unidos.

0 Ato de Isen確o de Impostos na Internet estabaseado em urn pnnci-

pio simples: a infoma確o nao deveria ser taxada. Este ato foi aprovado como

H･R･ 4328 pelo Congresso dos Bstados Unidos em 20 de ou血bro de 1998 e

assinado na fbma da Lei 105-277, publicada em 21 de ou血bro de 1998･

0 Ato de Isen確o de Impostos na Internet foi necessario para prote-

ger o comさrcio realizado via Internet, visando assegurar aos americanos a

ce正eza de n肴o serem su坤reendidos com impostos inesperados que implicari-

am em custos nao previstos.

Tal ato, nos Estados Unidos, sofreu varias mudangas desde que foi

introduzido como resultado de meses de intensas negocia9oes com Estados e

lideres govemamentais locais. Assim, a legisla確o foi alterada para refletir as

preocupa写るes dos Bstados, e agora re且ete urn compromisso equilibrado en仕e

o interesse nacional e o estaduaL

Foram危itas muitas mud孤9as pelos govemos locais para de肌bar a

referida isen確o, incluindo a diminui申o do prazo da morat6ria para tr合s anos.

A moratoria do工mposto de工ntemetteve inicio em 01de ou血bro de 1998 e es-

tara em vigor at6 21 de outubro de 200L

Por5m, uma clausula de protegao limitada constante do referido ato

pemitiu que diversos Estados que estavam em vias de taxar o acesso a Inter-
net tais como: Comecticut, Wisconsin, Iowa, Dakota do No正e, Dakota do

Sul, Novo M㌫ico, Carolina do Sul, Temessee, Texas e Ohio, pudessem正-

i:tpairemaen[t:tdeamaentte蒜A霊塁°unss:aas,S器esq諾｡読ao,,tr8��&��ｶ��ｧ6�7i~ﾂﾉ~ﾆVC｠

todos estes estados optaram por tributar o acesso a lnternet. Comecticut e Ca.-

rolina do Sul preferiram pemanecer abrangidas pela morat6ria estabelecida

pelo Govemo Federal dos Bstados Unidos･

LH. 1MPOSTOS SOBRE即TERNETNOS ESTADOS UNのOS

Ao redor do pa王s, autoridades tributarias de varios estados conside-

ram os Provedores de servigos da Internet como prestando urn ou varios

servigos diferentes, tais como:

｡) servigos de informa確o;

b) dados que processam servigos;

c) seⅣi亨os de telecomunica96es ;

c7) an心ncio de servigos.
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A血almentenos Bstados Unidos, ○○mo n6s vimos no cap血lo工工deste

trabalho, a hternet fax moratorium/oi i/7?plementadcz em 1 a de ou寂bro de

1998 e vigorard at5 21 cわo乙ft#bro de 2001, por dec轟o do Congrefso alneri-

cano, czlcangando os consumidores e comerciantes envolvidos em /7~ansag∂es

γinculadas' a h7teme/, protegendo-os de eventi/al taxafdo incidente s'obre co-

me'rcio e Jerγigos e/ezivadbs exclu5'iγamente via hternez, os q乙/az’s ndo

tenham equivalente oLZ卵ine.

Uma Comissao Disciplinar Temporaria de Com6rcio Eletr6nico foi
criada para estudar os aspectos relacionados a tributa確o do com5rcio eletr6輸

nico e infbmar ao Congresso americano, no prazo de dezoito meses, as

possibilidades de taxa確o e, em caso de respostapositiva, ate que ponto sepo-

deria assegurar que tal segmento comercial n着o estaria submetido a

tributa誇o especial distintiva, excessiva e cumulativa. 0 Congresso det6m au-

toridade para alterar ou descartar as propostas da comissao.

Tal morat6ria tambem declarou que a Internet deveria se caractehzar

como zona n肴o tributavel. A Administra9肴o Clinton esta trabalhando agressi-

vamente junto a Uniao Europ5ia para manter o com5rcio eletr6nico livre de
tah魚s e impostos distintivos･ 0 Depa正amento de Comercio tern o clever de

infomar ao Congresso eventuais barreiras impostas que dificultem a compe-
titividade ○○mercial dos Estados Unidos no含mbito intemacional d〇 〇〇mさrcio

ele廿6nico.

0 Ato de Isen確o de Impostos na Internet foi criado porque o Con-

gresso entendeu haver necessidade de uma pausa que conferisse a Internet
oportunidade para crescer e, ao mesmo tempo, proplciar uma reflexao subs-

tancial e madura acerca da melhor pol王tica a ser adotada com respeito a taxa-

9肴o na Internet.

Dur紬te os tres anos em que amorat6ria fbi posta empr独ca, uma c○○

missao composta por 19 representantes do govemo e das partes interessadas,

foi fomada para discutir o assunto,慮cando estabelecida, ap6s o decurso de

tal prazo, a possibilidade de taxa確o da Internet mos Estados Unidos.

Tal equiparou as vendas via Internet a urn catalogo de vendas via te-

lefone. N5o produziu qualquer efeito em rela確o aos impostos sobre vendas

ate entao existentes, por nao haver alterado em nada a legisla確o vigente apli-

cavel a vendas a dist含ncia. Simplesmente previu impostos novos.

A Suprema Co正e Americana, decidind○ ○s casos envolvendo distin-

写るes tar脆has entre廿ansa96es in廿a e interestaduais,正mou entendimento

mos sentido de que somente podeham ser正butadas pessoas e empresas co重証

presenga fisica signi宜cativa " na壷ea dejurisdi確o, o que significa: nenhuma

tributa確o sem representa確o.

Existem, por5m, preocupag6es validas sobre os efeitos que a Internet

livre de impostos estaria causando com5rcio local. A resposta, no momento,
se enc○n廿a sob a responsabilidade do Congresso que tern opo正unidade para
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finarposi確o e manter a Internet livre de impostos, pelo memos at6 que ana-

確o tenha rna no辞o mais exata da melhor maneira de se lidar com os efeitos

desta nova infra-estrutura empresarial e suas aceleradissimas trausforma-

96es.

Neste sen互do, existe urn consenso mos Estados U正dos, no que con-

ceme ao inplemento das regras de tributag肴o sobre o com5rcio eletr6nico,

visando a neu仕alidade n〇七atamento con耗正do ao comercio ele廿6ni○○ e ao

tradicional, nao-eletr6nico.

Naquele pais, as bases parataxa確o sao fixadas tanto sobre a fonte de

renda como sobre aresidencia da pessoa que aufere aquela renda. Os concei-

tos de fonte de renda, geralmente, assunem urn papel principal no que

conceme a taxa鋳o intemacional, rna vez que os paises onde se encontra a

fonte tern, em geral, 1egitimidade para taxar a respectiva renda e os paises de

residencia evitan a taxa確o dobrada utilizando urn sistema de er6dito ou un

sistema de isen9肴o.

As pequenas quantias muitas vezes envolvidas nas transag6es via

Internet tamb5m complicar肴o a administra車o do imposto. 0 Tesouro Norte -

Amehc狐o solicitou es血dos rela互vos ao modo de adapta9をo do sistema de

imposto a tais micro-trausag6es sem intemed迫rios e o meio de infoma確o

de tais仕ansa96es.

0 goγerno dos Estados Unidospreparo乙t uma e諦･atggiapara cU’uddr

a acelerar o crescimento do comgrcio global via hternet. Sob a /ideranfa do

yz’ce二Presidente Gore, /ormou-se z/in s'ig7筋cativo gr均o de trabalho s.obre

乞.:#z’#c築鏡Co°, ,礁,ree蓑蒜°藷霧霊;`.霊:y‘綴霧
gz/iar apolz'訪ca de des'envolvimento e esbofar as post.誇eJ dcz Adninisかa!姉o

em rela!姉o a vdrios assuntosprimordiais relaci｡nados a com87’cio eleか∂ni-

CO.

0 Gmpo de T輪ba皿o e composto porrepresent孤tes de alto n王vel dos

gabinetes de varias pastas, inclusive os Departamentos do Tesouro, Estado,
Justiga e Com6rcio, como tanb6m os escrit6rios executivos da Presid6ncia e

da Vice-Presidencia, o Nacional Econ6mico, Conse皿os de Seg皿an9a, o

Escrit6rio de Administra確o e Or9amento, o Escrit6rio de Politica para Cien-

cia e Tecnologia e a Representa辞o Comercial americana･

A Administra確o Clinton desenvolveu este projeto por se tratar de

un elemento crucial no prograna de trabalho da Administra確o sobre com6r-

cio e tecnologia na medida em que discute as血plica96es comerciais desta

nova infra-estrutura de informa確o global･

0 citado pro/’eto constatou que esta nova fecnologia Zornouposs九′el

a e/etiva誇o de pagamento por bens e servigos adquiridos vz.a h2ternet atra-

2　　　h請p: /冊.i癌nist.gov./ele comm/exec-sum･htm
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vGs de a/grins me'todos eletr∂nicos' e s'istemas de pagamento, incl乙Iindo as

cadeias de cartdo de cr紺ito e d窮ito, c7czndo oJ'igem a iJ毎er/czces de i;arejo

novas via hternef, atravGs do denominado dinheiro eletr∂nico, em relaタdo

as' quais os cons己imidores, enかetanto, podem ndo s'e sentir co#/ortdveis por

pre/erirem o anonimato garantido��8*���6��6W2r�R�F庸�F�2r�6����6������F�

〔ガnheiro vivo.

A Comissdo Disciplinar de ComGrcio Eleかc‘nico nos E. U.A. /oi ins-

taurada atrav?s dc7 P乙Iblic La世n° 105-2777 para cond���#�問�W8�&F�

co/7?parativo con?pleto, nos m'veis' /edera/, estadc/a/, /ocal e intemaciona/,
acerca de faxag∂o eかatamento tarz/Zrio das z′′ansaf∂es g乙Ie clsam c江rzterneJ,

em rela?∂o as atividcrdes de vendas intraestatais, interestatais e internacio-

nais e i#/ormar s'乙ias constata印es e recomendc坤∂es para o Congresso dos

郎tados C力?idos.

Govemadores de muitos estados, preocupados quanto aos danos que
o c○mercio via工ntemet liⅥe de imposto pode causar em seus or9amentos,

pretendem que o Congresso proscreva, pemanentemente言mpostos sobre

vendas estatais.

Antes d｡ in宅pleli?entaf∂o do Ato de Jsenf∂o, em oufz,/bro de 1988, vd-

rios E㍍ados vz.nhal7汗axando o aces'so a h7ter/?et e, virtualll?ente, todos ｡s

estados im坪/s'erai7宅critGrios de tαa誇o, Zanto #as classes de bens como nas

de servi?os o/erecidos via hteme/, semelhantes czos cやl/.cados em relagdo a

catdlogos de venddsかadicionais

Atualmente, a preocupa確o dos Estados est各centrada na pouca visi-

bilidade das transa86es ele血6nicas via　工nternet e nas redu96es de

arrecada確o, possivelmente significativas, de impostos.

嵐'fas preoc堆?a?∂es e′宅/ocam o iiso da hte/'net para毎ansaQ6es de

γendczs convencionaiJ. Me7zos atenfdo /oi prestad｡れaxaf∂o dos s'erγifos

origindrios e e坤ecz7?cos dc江#temet como os provedores de czcesso e web

777 asters.

Varios Estados adaptaram vendas e usaram impostos em servlgos se-
lecionados. A maioria dos estados, inclusive o Texas, presume os servlgos
como nao sujeitos a impostos, a memos que a atividade seja especificamente

taxada･ Em rela確o aos tributos sobre servigos que nao estao relacionados di-

retamente a propriedade identificavel, como aquele cobrado no Texas sobre

vendas e utiliza確o de servigos de infoma申o e processamento de dados, e

evidentemente d甫cil a ident拍ca9宕o do local e momento de ocoHencia do

fato tributaveL

0 Texas e uma das poucasjurisdi96es a taxar as transa亨6es via工nter-

net･ Ate mesmo depois que o Congresso de Estados Unidos imp6s amorat6ria
dos impostos relacionados a Internet, o govemo do estado de Texas言sentado

da morat6ria, manteve a ○○bran9a･
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Neste momento nos Estados Unidos, ha uma Comiss5o Disciplinar
em Comercio巳letr6nico (ACBC) que es血da com○ ○s govemos氏deral e es-

taduais deverao taxar as transag6es via htemet, assim que o periodo de
morat6ria haja terminado.

Existe tambさm urn fb轟e compromisso none-americano que elegeu

uma lideranga para implementar o Ato de Isen確o de Impostos na Internet

(1998) nao s6 como umamorat6ria de tr含s anos, mas tambem como umapoli-

tica a longo praz〇･

JV. COM五R CJO VL4且VTERNETE T及IB UTOS NO BRAS比

0 crescimento do com6rcio global pela Internet diminuiu as distan-

cias entre os diferentes paises, nao s6 em relagao ao tempo mas tamb6m ao

espago. Hoje em dia 6 muito comum a efetiva辞o dos mais diversos tipos de

neg○○io somente tecl孤d○ 0 computador. Evidentemente, isto a危tou a reali-

dade brasileira em grande proporgao.

A velocidcrde dos neg6cios internos e as rela?∂es comerciais com

ouかospaz’ses/oram implementadas e melhoradczspelos sites de hternet onde

os vendedores exp∂em Jeusprodz/tos acon?panhados de foda a s'orte de i7?/or-

maQo es' necessdrias.

0 govemo do Brasil se deu ○○nta do progress○ ○casionado pela工nter-

net e esta tentando limitar e controlar as operag5es e negoclos envolvidos,

preocupando-se com a evas5o fiscal. 0 Govemo encontra dificuldades para
tributar as transag6es via Internet porque, de acordo com a legisla確o tributa-

ria, para taxar 6 necessaria a delimita確o de urn fato gerador e nas operag5es

de Internet nao ha docunento ou comprova確o quanto ao momento ou local

da transa確o.

De a○○rdo com o C6digo Comercial Brasileiro, comerciante e aquele

que tern como pnmeira e principal atividade o comercio, send○ 0 homem de

neg○○ios ou o neg○○ia血e, de acord〇 com o mesmo esta血to, obrigado a man-

亡er亡odos os livros ○○merciais e documentos em ordem, regis廿ado-se na

respectiva Junta Comercial e apresentando a cada ano balan亨o do exercicio.

Por analogia, devemos considerar o negociante de Internet sujeito as

mesmas regras impostas ao homem de negocios convencional･

Como n6s temos urn sistema de direito civil distinto do sistema con-

sue血din各rio no轟e-americano, baseado em precedentes, diversos esta血tos

normativos brasileiros deverao ser alterados para se adaptarem as com5rcio

de工ntemet.

Certamente, a legisla確o tributaria dever各incoxporar estes novos

conceitos e procedimentos, estabelecendo mecanismos su宜cientes para a ma-

nuten辞o dos niveis de arrecada誇o mos parametros necessdrios a Federagao.
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0 Brasil vein pa誼cipando de discuss6es intemacionais sobre C○○

mercio de工ntemet, em muitos Congressos, eventos, comiss6es e gmpos de

trabalho para lidar com este tipo de com6rcio intemamente e no exterior, pre-

servando a soberania brasileira e firmando posicionamento quanto as

detemina亨6es globais.

Todavia, a di宜culdade de enquadramento do com5rcio via工ntemet

no ordenamento jur王dico brasileiro esta preocupando o govemo brasileiro,

em decorrencia da grande evas各o de impostos que poderえocorrer. 0 Con-

gresso brasileiro vein tentando regulamentar o Com5rcio Eletr6nico, deven-
do ser implementada a宜scaliza確o sobre as transportadoras de mercadorias

neg○○iadas via工ntemet e ca正6es de crさdito eletr6nicos.

Enquanto as transa86es ○○merciais tradicionais compo正am 45,38 %

de tributos, as negociag6es via internet implicam em apenas 2,38% de tribu-
tos, ou seja, as transag6es ordinarias t台rn carga tributaria dezenove vezes su-

perior aquela aplicavel as chamadas transa95es eletr6nicas.

0 ICMS, por exemplo, que pertence ao Estado onde o neg6cio 6 1oca-
1izado 6 de dificil incidencia no com5rcio eletr6nico, e s6 pode ser implemen-

tado no estad○ ○nde as vendas come9aram.

De acordo com artigo 21, XI da Constitui確o de 1988, negociantes de

工nternet nao precisam de permissao govemamental especial para se estabele-

cer. Eles nao sao considerados prestadores de servigo de comunica確o, estan-

do士bra da incid台ncia do ICMS. Bxistem, por outro lado, algumas decis6es

administrativas e judiciais opostas a esse posicionamento.

V CONαUSAO

Existe urn antigo proverbio no meio politico segund○ 0 qual, se voce

deseja que algo prospere, subsidie, por5m, se voce deseja que algo termine,

taxe.

Todavia, tant○ ○s govemantes none-americanos como ds brasileiros

est肴o encarand○ 0 ve誼ginoso crescimento do mundo vir巾al ○○mo uma ma-

neira promissora de expandir suas bases tributarias.

Ambos os govemos pretendem aumentar as taxag6es sem, contudo,
ser poss王vel delimitar os prejuizos que os novos tributos poderao causar ou os

procedimentos espec綿cos que se far肴o necess各rios para a efetiva tributa確o.

A血almente, apesar da aparente avidez govemamental em狐bos os

paises quanto a necessidade de se tentar taxar a htemet, existem tamb6m re-
levantes aspectos a serem considerados acerca dos efeitos que a ausencia de

宙butos sobre a工ntemet pode exercer sobre o comさrci〇七adiciona=ocal.

H各varios problemas decorrentes da pressa em taxar transa亨5es ele-

tr6nicas. 0 problema principal 5 que a Internet compreende com6rcio global,
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un mercado sem fronteiras, com alcance ilimitado, ao contrario das lojas tra-

dicionais com seus produtos ○○nvencionalmente dispostos dentro de urn es-

pa9o delimitado航sicamente･

Claro que o com5rcio eletr6nico tera urn impacto em rela確o aos

princ王pios tributarios. 0 principio de neutralidade entre com6rcio fisico e ele-

tr6nico necessita que aqueles principios sejam adaptados a realidade virfual,

online, ao mundo sem fronteiras do espago cibem5tico.

Esta revolu確o nas comumcagoes que continua varrendo o mundo

necessita de princ王pios claros e racionais os quais assegurem que a lei tributa-

ria nao sera urn impedimento ao crescimento destas tecnologias avangadas

que tern urn enome potencial para melhorar nossas vidas･

Porem, alguns aspectos deste desenvolvimento tecnoldgi○○, ○○m〇 0

〇rescimento de廿ansa96es an6nimas envolvendo vul血osas quantias de di-

nheiro eletr6nico, despertam elevados n王veis de preocupagをo.

Mesmo assim, os govemos do Brasil e dos Estados Unidos tentam as-
segurar que a lei tributaria nao ser各um impedimento ao crescimento destas

tecnologias avangadas que tern urn consideravel potencial para melhoramos-

sasvidas.

Estas tecnologias novas eliminaram as丘onteiras nacionais na estra-

da da informa確o. Subseqtientemente, diversos paises poderao reivindicarju-

risdi車o sobre estas transag6es, estipulando taxag5es proibitivas, e

impedindo que estas tecnologias alcancem seu potencial maximo.

Eu concluo este trabalho acreditando que a Internet deveria ser decla-

rada urn ambiente livre de tarifas, no que conceme a entrega de produtos e

servigos. A Internet 6 uma via de comunica確o verdadeiramente global, e to-

das as na96es serao beneficiadas com a ausencia de barreiras tributarias.
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A exemplo do que vein ocoHendo com outros setores da economia

brasileira, o mercado ressegurador encontra-se em vias de softer fortes altera-

g5es estrufurais. Procurando dar efetividade ao disposto no artigo 173 da
Consti血i9看o da Rep正blica, o Estado cada vez mais正1ha caminhos a魚stan-

do-se do exerc王cio direto de atividades econ6micas, para entrega-las a

iniciativa privada. Seu lugar agora 5 outro, devendo assumir a posi確o de 6r-

g肴o regulador, atuando como agente de flscaliza車o.

Como ressaltamos acima, o mercado do resseguro nao flcou imune a

esta nova realidade, o que, por conseguinte, vein a罵tando diretamente o

IRB-Brasil Re, em v正ude de seu papel de destaque no desempenho de rele-

vantes a正bui96es desde os idos de 1939, quando fbi criado pelo Decret○○Lei

n° I.186 com o nome de Insti血to de Resseguros do Brasil.

Merece percutido que, no presente trabalho, nao buscamos adentrar o
m6rito da discuss肴o acerca desta nova tendencia de abertura do mercado a ini-

ciativa privada, que, no caso espec描ico do resseguro, implicara a aliena鋳o de

ag5es do capital social do IRE-Brasil Re e esvaziamento de suas fung6es de
6rg登o regulamentador, a pa正r de sua opo轟una trans罵renciaえSUSEP. Pode-

mos a丘mar que o ceme de nossas preocupag6es est各voltado para os

mecanismos legais a serem utilizados para a implanta車o do novo modelo,

bern como para os aspectosjuridicos decorrentes da inaugura鋳o da nova re-

gulamenta確o.

Como marco inicial, simbolizando todas as transformag6es que ain-

da est奮o por vir, podemos citar a promulga確o da Emenda Constitucional n°

13, de 21 de agosto de 1996, de iniciativa do Deputado Federal CunhaBueno,
a qual pemitiu, em nivel consti巾cional, o exercicio da atividade de resseguro

pela iniciativa phvada.

Antes do advento da reforma constifucional, o texto do artigo 192 da

Constitui確o preconizava o seguinte:

"A血. 192 ○ 0 sistema魚nanceiro nacional, est関山rado de fbma a

promover o desenvolvimento equilibrado do Pais e a seⅣir aos interesses da

coletividade, sera regulado em Lei Complementar, que dispora inclusive, so-

bre:

隔日
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11 - autorizag5o e funcionamento dos estabelecimentos de seguro,

previdencia e capitaliza車o, bern como do 6rg肴o oficial fiscalizador e do 6r-

gdo o〆cial resseg?研ador;"

Com a Emenda Constitucional n° 13, a reda商o passou a ser a trans○

○rita abaixo:

"Art. 192 - 0 sistema fmanceiro nacional, estruturado de foma a

promover o desenvolvimento equilibrado do Pa王s e a seⅣir aos interesses da

coletividade, sera regulado em Lei Complementar, que dispora inclusive, so-

bre:

田園

11 - autoriza確o e funcionamento dos estabelecimentos de seguro,

7'es'seg乙Iro, previd含ncia e capitaliza確o, bern como do 6rgao oficial宜scaliza-

dor;''

Com a refoma, foi suprimida a men確o ao temo "6rg肴o oficial res-

segurador", que foi substituido pela expressao "estabelecimentos de ressegu-

ro". N肴o restam d七･vidas de que a altera確o passou a pemitir a atua確o de

empresas resseguradoras em nosso pais atrav6s de urn sistema de livre con-

coHencia･ Por outro lado, podemos ○○nstatar que a exigencia de lei comple-

mentar para a regulamenta確o da mat6ria ainda subsiste ap6s a refoma

○○nstitucionaL

A Constitui確o 5 clara, nao admitindo, na hip6tese, outro veiculo in〇

七〇dutor de noma ju互dica que n肴o a pr6pria lei complementar. 0 processo

para cria辞o de lei complementar, que 5 o previsto mos artigos 61 e seguintes

da Constitui確o da Rephblica, deve ser observado, sob pena de a abertura do

mercado ressegurador ser inconsti血cional por descumprimento do procedi-

mento previsto como habil a introduzir noma regulamentadora da atividade
de resseguro em noss○ ○rdenamento juridico.

Se de urn lado, a Emenda Const五〇ional n° 13 sign描○○u urn avan9o

para a abe正ura do mercado ressegurador, por outro, condicionou a regula-

mentagをo de tal abertura a promulgag5o de Lei Complementar･

S 〇〇〇Hem○○nos das valiosas li96es do brilhantejurista LU壬s CBSAR

S. DE QUEIROZ, Procurador Regional da Repdblica e professor de Direito
Financeiro da UERJ, que em sua obra "Sujei韓o Passiva Tributaria", ao dis-

comer sobre con餌to en廿e nomas, assim leciona:

"A afima確o de que uma lei valida 6 contraria a constitui9ao (anti-

constitucional) 5 rna co妨･adictio z.n ad/ecto, pois uma lei somente pode ser

valida com fundamento na Constitui確o. Quando se tern fundamento para

aceitar a validade de rna lei, o fundamento de sua validade tern de residima

Constitui誇o. De uma lei invalida nao se pode, por6m, afimar que ela 6 con-

tr証ia a Constitui確o pois uma lei invalida nao 6 sequer uma lei, porque n5o 5
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juridicamente existente e, portanto, nao 6 possivel qualquer a宜rma確o juridi-

ca sobre ela.

(Sujei確o PassivaTributaria, Pagina 1 I 1, 1a edi確o, EditoraForense)

(grifos nossos)

Em ou血a ○○asiao, o mesmo autorrefbr9a seu ponto de vista :

"Uma norma toma-sejun'dica e, portanto, valida, quando ingressa no

sistema de Direito Positivo por ter sido regularmente produzida, ou seja, em

fun誇o de ter sido produzida em conson含ncia com o prescrito pela correspon-

dente norma de produ韓o normativa."

(Sujei辞o Passiva Tributaria, Pagina 1 23, 1a edi確o, Editora Forense)

A introdu確o de normajun'dica visando a regulamenta商o da autori-

za確o e funcionamento dos estabelecimentos de resseguro por meio outro, tal

como Medida Provis6ria ou lei ordinaria federal, n肴o ser各, a nosso ver, h各bil a

sequer aⅡanhar 0 ○rdenamento juridico, pols, confbme ensina o douto pr○○

fessor acima citado, tais instrumentos (Medida Provis6ria e Lei Ordinaria)
criarao leis invalidas, isto 5, in6cuas ab ovo, carecendo de validade desde sua

promulga確o.

E o pr6pri○ ○rdenamento j血dico que municia o legislador com os

crit6rios para a introdu誇o de novas nomas no Direito Positivo e, caso inob-

servado o procedimento previsto, n5o ha que se falar em cria確o de "noma

juridica", mas de urn punhado de palavras publicadas no Diario Oficial, sem
cunho vinculante aos administrados. Por estes motivos, entendemos impres-

cind王vel o advento de lei complementar para dispor sobre a abe打田a do mer-

cado ressegurador.

A despeito do acima exposto quanto a necessidade de lei comple-

mentar, em dezembro de 1.999 foi criada a lei ordinaria n° 9.932 dispondo so-

bre a transfer6ncia de atribuig6es do IRB-Brasil Resseguros S/A para a

Superintendencia de Seg皿os Phvados (SUSEP)･ Den廿e as a正bui96es pre-

vistas na referida lei a serem transferidas a SUSEP, destacam-se as fung6es
regulat6rias, de fiscaliza確o e a de concessao de autohzag6es.

Em razao da exist会ncia de fortes indicios de inconstitucionalidade da

lei n° 9.932/99 - por dispor sobre materia espec鯖ca de lei complementar -

indmeras ag5es diretas de inconstitucionalidade (ADEN) foram ajuizadas pe-

rante o Supremo Tribunal Federal visando, em linhas gerais, a suspensao dos

e罵itos da noma impugnada.

Na ADEN n° 2.223-7 ajuizadapelo PT, cujo relator do STF foi o Mi-

nistro Maurfcio Correa, a decis肴o em sede de liminar, anosso vcr acertada, foi

no seguinte sentido:
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"0 que se assevera 6 que alein° 9.932, de 20 de dezembro de 1999,

adentrou o campo da autoriza確o e funcionamento dos estabelecimentos de

seguro e resseguro, o que somente poderia ocomer mediante lei complemen-

taL(…)

No caso dos autos (...) disp6s-se sobre as励n96es regulat6ria e de

flscaliza確o que estavam a cargo, por for9a de nomas recepcionadas pela

Consti血i碑o de 1988, do IRB-Brasil Resseguros S/A - IRB - Brasil Re, che-

gando-se, mesmo, a explicitar a transfer合ncia, a Superintendencia de Seguros

Privados - SUSEP, da compet合ncia relativaまs autoriza96es de血ncionamen-

to de empresas de seguro e resseguro. (…)

Tal disciplina 5 fruto da prepara確o para a privatiza確o do IRB- Bra-

sil Re, que se屯z obstaculizada enquanto preseⅣada a atividade五scalizad○○

ra, cujo afastamento pressup6e, como ja assinalado, a edigao de lei

complementar que disponha a respeito.

Pelas raz6es supra, de蹟ro a liminar pleiteada e suspendo, ad re罵ren-

dum do Tribunal Pleno, a eficacia, ate ojulgamento正nal desta a確o direta de

inconst血cionalidade, dos seguintes dispositivos da Lei n° 9.932/99: a正gos

l° e 2°, par各grafo心nico do artigo 30, artigo 4° a 10 ° e artigo 120."

Ainda nao se verificou o julgamento em definitivo da ADEN acima
suscitada, mas a posigao do STF consubstanciada no trecho ora colacionado

6, a nossojuizo, a mais correta, confome]a exposto, cabendo-nos aguardar e

confiar na sua manuten確o quando do t6rmino do julgamento. Embora tenha

causado transtomos ao processo de privatiza確o do IRE-Brasil Re, por inad-

mitir a transferencia, por lei ordinaria, de atribuig5es a SUSEP, agiu acertada-
mente o Tribunal guardi肴o da Carta Magna ao velar pela observ含ncia das

normas constitucionais, que, saliente-se, sao extremamente claras sobre a

mat5ria em comento.

Adotand○ ○u廿a linha ex廿ema de pensamento, alguns, com o批o de

viabilizar, da maneira mais c6lere possivel, a regulamenta申o do merca.do

ressegurador, sustentam ser tanto a lei complementar quanto a ordinaria dis-

pensaveis. Alega-se que somente devem ser observadas as "regras da livre
concorr台ncia" e que o artigo 82 do Decreto-Lei n° 73/66j缶autoriza,唾pg也

o IRB-Brasil Re a credenciar sociedades resseguradoras. Quanto a estes dois
argumentos, pensamos que ambos nao merecem prosperar.

Quanto ao primeiro, temos a dizer que na血ralmente o mercado deve-

ra ser regulado pela "lei" da livre concorr台ncia, mas todos sabemos que, no

caso concreto, o Estado deve prever em que condi96es, e com base em que re-

gras, a livre concorrencia serまregulada･ Devera, em suma, moldar as regras

do jogo para evitar excessivos desequilibrios.

H各, inclusive, quem possa de危nder que com o宜m do monop61io es輸

tatal do resseguro, ocorrido com a promulga確o da Emenda Constitucional n°

13/96, tenha se vehficado urn verdadeiro vacuo nomativo, o qual podera ser
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colmatado atravds dos princ王pios nucleares que emanam da Constitui確o. De

acordo com este entendimento, o qual pensamos sejajuridicanente sustent各-

vel, rna resseguradora poderia impetrar mandado de injun確o a fim de, com

base mos p正ncipios da liⅥe誼icia正va e no da liⅥe ○○ncoⅡ合ncia, e conside-

rando a aus6ncia de norma regulamentadora do mercado de resseguro, asse-

g皿ar seu d正eito de liⅥemente exercer tal atividade econ6mica com base nas

regras de mercado. Note-se que tal entendimento refbr9a, a血da mais, nossa

tese acerca da necessidade de promulga確o de lei complementar para regula-

mentar o mercado resseg皿ador, pols, no cas〇 〇〇ncreto, o mandado de両脚-

確o servma, na verdade, para suprir a in6rcia do legislador que nao elaborou a

mencionada lei complementar, conferindo ao particular o direito de participar

do mercado ressegu輪dor sob o reg血e da liⅥe ○○n○○Hencia.

No que pertine ao segundo argunento suso avocado, relativo a apli-

cabilidade do artigo 82 do Decreto-Lei supra mencionado, outros coment壷-

os devem ser feitos, razao pela qunl transcrevemos o aludido artigo de lei:

寝Dec-Lei n° 73/66

(...)

Art. 82 - As sociedades seguradoras s6 poderao aceitar resseguros

mediante pr6via e expressa autoriza確o do IRB･"

Podemos constatar que a aceita確o do artigo acima permitira que o

IRB-Brasil Re desempenhe a血bui96es正compativeis. Caso a legalidade de

tal artigo seja defendida, estar-se-a admitindo, por conseguinte, que rna pes-

soaju正dica de d正eito p正vado (no cas○ 0 IRE-Brasil Re) possa ○○n○○Ⅱer com

outras resseguradoras e, ainda, manter para si o poder de autorizar, ou nao, a

aceita確o de resseguro por outras empresas. Dessume-se, portanto, que tal ar-

tigo nao foi recepcionado pela Emenda Constitucional n° 13/96, a qual clara-

mente isolou o exercicio da a互vidade e○○n6mica de resseg皿o do

desempenho da atividade de fiscaliza確o, a serem executadas por entidades

juridicas distintas, e nao concentradas nas maos do IRB-Brasil Re.

De modo a afastar qualquer d心vida quanto a revoga確o por inconsti-

tucionalidade do artigo 82, buscamos aurilio na melhor doutrina patria de

D正eito Cons心血cionaL Seg皿d○ 0 magist誼o do consagrado co鵬心血ciona-

1ista JOS互AFONSO DA SⅢVA em seu liⅥo "Aplicab孔idade das Nomas

Constitucionais", a noma infra-constitucional n5o recepcionada pela consti一

両i9をo deve ser竜da ○○mo express狐ente revogada:

"A revoga確o se veri宜ca quando a lei, tachada de incompativel com a

Constituig5o,j各se achava em vigor por ocasi肴o do advento desta. Nao se tra-

ta, por5m, de revoga9ao pura e simples, como a que decorre em virtude de

conflito intertemporal entre duas leis da mesma hierarquia･ Nao, rna lei in-

compativel com a Constitui確o 6, sempre, na t6cnica jun'dica pura, rna lei

玩const血cional, pouc○ impo江ando que tenha precedid○ 0 Esta血to Pol誼co

ou lhe seja posterior. A revoga確o 5 couseqtiencia da inconstifucionalidade."
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("Aplicabilidade das Nomas Constitucionais". Pagina 163. 3a edi-
確o.)

Demonstrada a necessidade de Lei Complementar para a regulamen-
ta確o desse mercado em expansao, o que podemos aguardar 5 que o Govemo

brasileiro atue de foma mclslva, imparcial e serena na solu確o dos problemas

inerentes a nova regulamenta確o do resseguro.

De nossa pa競e, cumpre aduzir que cautelas merecem ser tomadas,

pols uma abe血ra que acarrete a implanta確o de urn fragil controle govema-

mental poder各ter como consequ台ncia, dentre indmeras outras facilmente

listaveis, uma coloca確o massi宜cada do resseguro no exterior, a utiliza車o da

remessa de recursos ao exterior atrav5s da contrata申o de resseguro com ob-

jetivos escusos, tais como o de remessa de lucros e cria確o de falsos

prejuizos, o que, por raz5es 6bvias, n5o seria adequado para nosso pafs.

S ob outro aspecto, como, via de regra, as seguradoras multinacionais

que a血am no Brasil pe直encem a urn gmpo econ6mico integrado tambem por

resseguradoras com opera軍o no exterior, uma desregulamenta確o irrefletida

do mercado colocaria as seguradoras nacionais em situa確o de desvantagem

em rela確o aquelas･ As seguradoras nacionais ficariam sem condig6es de

competir com aquelas s○○iedades es廿angeiras que possu王ssem, den廿o do

proprio conglomerado econ6mico, a rela申o comercial "seguro-resseguro''.

Isso porque, provavelmente, tal condigao lhes assegurara urn melhor prego do

que os oferecidos pelas seguradoras nacionais, impulsionadas a contratar o
resseguro com terceiros estranhos a sua co甲ora申o.

Sob outro enfoque, salientamos que tern sido corrente a sugest5o de

que, no pnmeiro momento ap6s a privatiza確o do IRE-Brasil Re, a empresa

privatizada tenha garantida uma parcela reseⅣada do mercad〇･ Sem embargo

de ○○nsideramos que isto seria bastante免vor各vel ao IRE-Brasil Re, assegu-

rando sua preserva肇o de foma confortavel durante a fase inicial de abertura,

nao ajulgamos correta. Entendemos que a previsao legal ou contratual desta

reserva de mercado estaria eivada de inconstitucionalidade, por violar n肴o s6

o principio da livre iniciativa, como tmbem o do direito de concoHencia.

Ou o Estado opta pelo monop61io do resseguro, mantendo o sta寂s

qiio anteユou, trilhando itinerario distinto, como o fez ao promulgar a Emenda

Constitucional n° 13/96, pemite a livre concorr合ncia. Nao ha meio caminho,

nao ha, a guisa de ilustra確o, como se favorecer apenas rna das empresas

com atua確o no mercado, sob pena de se estar violando urn dos mais relevan-

tes pmclplos gerais da atividade econ6mica, qual seja, o da livre
○○ncoHencia, consubstanciado no inciso IⅤ do a誼go 170 da Ca虹a Magna･

Em sendo estabelecida a reseⅣa de mercado acima suscitada, outros

resseguradores concoHentes te正am, a nosso vcr, condi96es de pleitearjudici-

almente a anula鋳o do referido dispositivo, caso fosse aplicado na pratica.
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Nao ha como se admitir que, ap6s sua privatiza確o, o IRB-Brasil Re,

na qualidade de pessoajuridica de direito privado que 6, sob a foma societま-

ria de sociedade an6nima, tenha privilegios em rela確o a outras empresas. A
"reserva de percentual de mercado" para a referida sociedade, ainda que pro-

vlsona, carece de fundamento de validade constitucionaL 0 mesmo deve ser

dito quanto a ‘eventual diferencia車o de tarifas e iseng6es favoraveis ao

IRB-Brasil Re, pois ele devera competir em igualdade de condig6es com as

outras resseguradoras, ao memos isto 5 o que manda a Constitui確o de 1988.

Entendemos que a ado車o de uma nova postura de atua確o estatal de-

mande urgencia, especialmente na confronta確o de quest6es relacionadas a

abertura do mercado ressegurador. Todavia, tal prem台ncia nao pode servir de

justi宜cativa para cometimento de atropelosjuridicos e cria確o de nomas im-

pensadas, especialmente porque o IRB-Brasil Re tern suprido as seguradoras
de modo satisfat6rio durante toda sua existencia.

A abertura do mercado de resseguro n5o deve ser encarada como a

mera privatiza確o de uma empresa, no caso o IRE-Brasil Re, sendo de born

alvitre que seja considerada como urn emaranhado de problemas a serem so-

lucionados e decis6es complexas a serem tomadas, por envolver aspectos

inerentes a toda a nova regulamenta9をo deste setor da economia.

Por宜m, nao devem os Poderes da Rep重blica, particularmente o Exe-

cutivo e o Legislativo, cederem as press5es do mercado, sejam elas locais ou

es血angeiras. Seria adequado que adotassem uma pos血ra宜me e equilibrada,

buscando, sempre, satis患zer o interesse p心blico com o desenvolvimento do

resseguro no pais e procurando preseⅣar o IRB-Brasil Re, empresa que, sem

sombra de d心vida, merece os aplausos e agradecimentos do povo brasileiro

pelos servigos ate entao prestados.
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Como e de todos sabido, compet台ncia e a possibilidade legal de exer-

まectfeormd±an霊霊r: cjeusrs黒雲counilt epaofe|I?1 x6a:ga誌o fnop :t註豊c藍ar窪: s ud:

vis5o legal do "trabalhojurisdicional" - com que a lei ora pemite, ora proibe
o exerc王cio dajurisdi車o por urn dado 6rgaojudicial -, cujo prop6sito 6 ga-

rantir a e宜ciencia no desempenho da mencionada fun確o de soberania.

A lei se desincumbe desse mister-isto e,島Ⅹa a ○○mpetencia-, medio

ante o emprego de crit5rios bern definidos. Desses, alguns s蛋o fundados na

rela車o juridica 7.77crterial litigiosa submetida a aprecia9ao jurisdicional (o lit王-

gio) - e, por isso, denominados de crit5rios materiais de fixa確o da

compet合ncia･ Os demais sao baseados na rela9肴o juridica〆lncional destinada

ao exerc王cio dajurisdigao - o processo - e sao, por isso, denominados de cri-

t5rios〆[ncionais de宜xa確o da compet台ncia.

Os crit6rios materiais de fixa確o da compet合ncia - isto 5, aqueles

允ndados em elementos do conHito submetido ao examejurisdiciona｣ s肴o:

1. a natureza do litigio posto em causa (ratione materiae);

2･ a qualidade das pessoas envolvidas no con鼠ito de interesses (ratio-

ne persolつae); e,

3. o local relacionado ao litigio (ratione loci)2.

J各os criterios funcionais de fixa確o da competencia - ou seja, aque-

les pertinentes a rela確o processual (funcional) que viabiliza o exerc王cio da

jurisdigao - s肴o:

r王a ｡ ｡Ⅹ｡蕊嵩por que passa o processo (pos曲dria, ins軸6ria, decis6~

1　As referencias a /eJ’, no texto, devem ser compreendidas em sentido lato: ato normativo

2　Ee:a豊bcs落a,te°,;,,.t｡���ﾂ�@c｡,,｡｡,G�2ﾂ��ﾂ�儲�&��&��ﾖV簇R�FV踐ﾖ匁�F��FR�&6��WFV�6��

territorial����2�ﾆ�6�ﾇ2�&Vﾆ�6柳��F�2����ﾆ友没薬�3V����FR�6�7Vﾖ�炻��F��7W��6f��匁g&�ⅶ���

de situa亨ao da coisa litigiosa; os de domicflio dos litigantes; e, o de elei9ao contratual

3 iq謎ee'c誌r鷲r;,.霊u常葉露zl.d�Rﾆ�Bﾆ�ﾖ凭ﾆﾈ�7��円ﾆF�����VSｦ��2�F薮Dﾈ��匁蹤�W6�rﾂ�&�'V����儲�#g�&���FVﾖ�

mina車o de "compet台ncia funcional horizontal".
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2. os atos processuais praticados em cada魚se processual - denomi-

nados, pela doutrina, de "坤etos do ju王zo''4; e, por島m,

3. os graus dejurisdi申o por que passa o processo5.

Os crit5rios funcionais de fixa車o da competencia demonstram pecu-

liar relev含ncia, especialmente, nas situa96es em que e preciso "distribuir o

trabalho jurisdicional", no mesmo processo, entre mais de urn 6rgao 0uizo),

ou mais de urn agente�V里��F��gV隕ﾖ��Vﾒ�W�&8哥6薬�

Todos os crit6rios mencionados-isto 6, os tres denaturezamaterial e

os tres de carater funcional, acima referidos - sao utilizados pela lei, em cada

urn dos tr合s niveis sucessivos do processo de fixa確o de compet台ncia: a宜xa-

辞o da compet台ncia da Justi9a, da compet合ncia do foro e da compet台ncia do

｣ulz〇･

Em outras palavras: a fixa商o legal da compet合ncia atravessa tr合s eta-

pas, cuja ordem 16gica implica uma gradativa especializa確o, e nas quais a lei

emprega fodos os crit6rios de宜xa確o antes mencionados.

Isso se deve ao fato de que, na verdade, os referidos crit誼os consti-

tuem aspectos de cada competencia: H各aspectos materiais e funcionais da

competencia da Justi9a: aspectos materiais e魚Incionais da competencia do

foro; e, por正m, aspectos materiais e funcionais da competencia do juizo.

E possivel ilustrar essa afmma誇o com o exemplo da competencia do

juizo do Tribunal do J｢鼻ri da Comarca da Capital do Bstado do Rio de Janeiro.

Essejuizoさcompetente para:

tall 1,

1. as財ses pos山at6ria, inst調t6ria e decis6ria6 do processo ejulga-

2. em primeiro8 grau dejurisdi確o9,

3･ dos chmes dolosos c〇両a a vidal°,

4･ supostamente praticados, em local situado na Comarca da Capi

4　Ajpecto〆mcional hor!’zontal dcz conpetGncia a que a doutrina atribui, tamb6m, a impr6-

5　Er,§ed諾蕩器o霧°,dvee;`蒜Pdeotecnoc,琵諾:,a上#oZp°#謹':nte c.nhe｡id. ｡.in. "｡ompe_

6　鶏詰afruan:�h�ｶ�｣､ﾆV㊨~ﾂ6丼�ﾆ�ｲwY�Ω�7�FV7H�3ｲsｶ���b�F��f�&��FR�W�7VsfW2��V���2�

7　Ajpectoftnclonal da competencia dojuizo, referente as fases do processo.

8　N肴o para o segundo grau dejurisdi碑o, cuja competencia 6 do Tribunal deJustiga.

9　　Aspectoftncional da competencia do juizo, referente ao grau de jurisdi車o.

I 0　Aやecto i77ate男’al ratione materiae da competencia dojufzo, referente ao bemjuridico tu-

telado.

1 1　Aやecto materJ’alratione loci da competencia dojufzo, referente ao local de consuma車o

da infra辞o penal.
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5. por r6us que n看o disponham dejuizo p6r prerrogativa de fun車ol2,

謹o謹霊:te°rad±:lee(輩nteresses ou servigos de palficulares ou de entes p｡_

ca ｡o s p e霊°v?rporse発言2 eds寵9ea豊豊栄]°ec霊:u蒸器Tsed?c°霊|S7:r prati-

Como visto, a competencia do J血i envolve aspectos materiais e血n-

cionais, motivo por que 5 juridicamente impr6prio, data venia, afmmar, por

exemplo, que a ○○mpetencia desse juizoさratione materiae,血ncional, ou

algo que o valha.

Alias, renovadas as venias, 6 uma impropriedade t6cnica aludir, ate

mesmo, a competencia mate正al,請ncional, hier壷quica, horizontal, teⅡitori-

al, ratione personae, ou quejando. Tais conceitos s5o completamente

insubsistentes, uma vez que a competencia da Justi9a, do fbr○ ○u dojuizo en-

volve a intera亨をo de todos os seis aspectos antes mencionados. Assim e que a

competencia do J血i da Comarca da Capital do Bstado do Rio de Janeiro, por

exemplo, nao somente 5 ratione materiae, como tamb6m, ratione pers'｡nae,

ratione /oci, e funcional (horizontal e originaria). A indica確o, pois, de ape-

nas algum(ns) desses ㌢pectos, para infbmar a natureza da ○○mpetencia

desse ju王zo, revelar-se-ia equivocada, por evidente omissao.

Cumpre reconhecer, portanto, que cada urn dos tr台s niveis basicos da

compet台ncia- Justiga, foro ejuizo - 6 definido, em丘ltima analise, pela inte-

ra確o dos aspectos materiais e funcionais estabelecidos em lei.

E, iss○ ○cone, etapa a etapa.

Assim, todos os mencionados crit6rios incidem, de inicio, para fixar
a Jz/s'tifa col77petente (Justiga federal ou estadual, comum ou especializada),

na forma do que disp6em as norm｡LJ constitucionais cabiveis.

12　Porque, se houver agente com prerrogativa de fun確o, a competencia 5 do Tribunal (de

Justi9a, Regional Federal, Superior ou Supremo) indicado For no調a constitucional es-

13　聡謹言･em caso c｡nt.ario, a competencia seria de umj｡ri federal.

14　Aやec.to material ratione personae da competencia do juizo, referente aos protagonistas

|5　Aagd叢話器楽)n親書:gp霊exemplo, as respostas aos quesitos, que cabem aosjura｡os,

e nao ao juiz-presidente; e, a solu確o das quest6es prel王minares forma王s suscitadas em

Plenario, a fixagao da pena, e a lavratura da sentenga, que cabem aojuiz-presidente, e n盃o

1 6　8°sS.juuirzae��ｷ�6妨6��V蹤R�⑦��F��R�也FVw&�蹤W2�F��6�6Vﾆ��FR�6V蹤V�����*�F�2�ﾆV没�2亭

17　A急pectofノncional da competencia do juizo, referente aos "objetos do jufzo".
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Consultam-se, em seguida, normas legais ordindrias nacionais~8,

que orientam a incid台ncia de todos aqueles mesmos crit6rios, para a fixa確o

do/oro coJ7?petente (comarca, se確o judiciaria, zona eleitoral, etc･)･ E, para

isso, e preciso que se tenha identificado, de antemao, a Justiga competente.

A宜nal, foro 5 a unidade territorial minima de organiza確o de uma dada estru-

turajudiciaria. Assim, na Justiga, estadual, o foro 5 a con宅arca. Mas, na Justiga

federal, o foro 6 a sefdoj乙/dicidria; e, na Justiga eleitoral, o foro 6 azona elei-

toral. Como saber, entao, que foro 5 o competente, sem, antes, defmir a

Justi9a apta para o julgamento da causa?･

Somente ap6s as duas etapas anteriores 6 que se alcanga, por宜m, afi-

xa辞o doj雄'zo con?petente - para o que, incidem todos os mesmos crit6rios

referidos, de acordo com as norn7as legaz.s ordindrias e czdministratii;as de or-

gam‘za諦o ji/dz‘cz‘dria /ederaz’s oi/ esta｡����2ﾂ�6�f�R���6�6�停�Rﾂ����#Wf��

de丘ni車o do foro 6 premissa imprescind王vel para essa dltima etapa do proces-

so de正xa確o da competencia, uma vez que, o juizo natural, legalmente apto

para o processo ejulgamento da causa, deve ser encontrado nos limites geo-

graficos de urn deteminado foro - uma comarca, uma se確o judiciaria, ou

uma zona eleitoral.

Cabe repetir, pois, para maior clareza da exposi確o: Todos os crit5ri-

os legais acimamencionados incidem em cada uma das tres etapas de fixa確o

da competencia. Eles interagem para defmir a Justiga, o foro e o juizo compe一

議器霊器識語結露嵩認諾
Assim, por exemplo, 6 perfeitamente possivel convir com a inciden-

cia do crit6rio 7’atz.one /oci mos tres niveis de fixa確o da competencia.

A fixa誇o da Justiga competente 6 influenciada pelo crit5rio territori-

al24, vぷ, na sifua確o apontada pela noma do artigo 109, paragrafo 3°, da

Constifui確o da Rep心blica. Uma causa previdenci征a pode ser ajuizada em

魚ce do工nsti血to Nacional do Seguro social, perante a Justi9a estadual, se o

demandante tern domicilio em comarca que nao 6 sede deju王zo federal. 0 as-

pecto do litigio que pemite a fixa確o da competencia da Justiga estadual, na

18　Sao as normas editadas pelo congresso Nacional cujo ambito de incidencia supera os ]i-

mites da 6rbitafederal do Estado brasileiro-o C6digo de Processo Civil, ou o C6digo de

I, E器C霊塁Fon,a! pc°6rd竃:m�ﾘ�ｳb誚�譌ｦ��6R�F庸�3V��ﾇVF�6��&��2�F��W7F�F�躋���ﾆV��粤�

5.0 I 0/66, ben como, as Resolug6es e Regimentos intemos dos Tribunais estaduais ou fe-

derais.

20　Aplicaveis a Justi9a competente.

21　Aplicaveis ao foro competente.

22　Aplicまveis aojuizo competente. Norlnas/ederais s肴o as editadas pelo congresso Nacio-

nal cujo ambito de incidencia se restringe aos limites da 6rbita federal do Estado brasilei-

r○ ○ c○mo a Lei n.0 5.010/66, por exemplo.

23　Aplicaveis aojuizo competente.

24　Rationeloci.
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situa確o do exemplo, 6 o domicilio do demandonte-urn dos locais relaciona-

dos ao con岨ito de interesses.

0 me?mo crit5rio ratione loci opera efeitos 6bvios na宜xa尊o do foro

competente. E o que pode ser extraido, por exemplo, na situagao indicada

pelanoma do par各grafo 1° do artigo 94 do C6digo de Processo Civil: "Tendo

mais de urn domicz'/io, o r6u sera demandado no foro de qualquer de|es"25･

E, por fim, o mencionado crit6rio territorial influencia, tamb6m, a fi-

xa確o do juizo competente nas situag6es indicadas no artigo 16, alinea c, do

禁ndsft8a窪o°器:.書i駕ar°e宗od霊霊riaa dc°語Satracda°d:°cRafp°±tda豊美ris-taqdu.e26e:ns ej ou

"A cria鋳o de novas varas, nas comarcas da capital e de segunda en-

tr含ncia, ser各feita:

四日

c) por descentraliza確o, quando o exigir expressiva concentra鋳o po-

pulacional em ndcleo urbano situado em regiao ou disthto afastado do centro
da sede da comarca, c可a dist含ncia em rela9肴o ao fbro local tome onerosa ou

dificulte a locomo確o dos jurisdicionados."

B fbr9oso reconhecer, por conseguinte, a inexistencia da cha-

mada C`competencia territorial", ou "em razao do territ6rio���ﾐ

express6es empregadas emnomas como a do a正igo 1 1 1 do C6digo de

Processo Civil. 0 conceito de "competencia ter正orial" 6 incompreen-

sfveL a nao ser que se pretenda extrair da expressao a id6ia de eficacia
teⅢitorial da ○○mpetencia, o que, no entanto, eわsolutamente inconsti-

tucional,ja que, por ajurisdi誇o ser expressao da soberania nacional, a

eficacia espacial da compet台ncia abrange todo o terht6rio nacional.

Cabe repetir: Nao/czz L5'entidoかatar de #ma s'即osta competencia ter-

ritorial･ Possz've/, I.sso 5'im, e; considerar ｡側pecto territorial deノ癌afdo da

co77?pete77cia･ Isso porque, como visto nos exemplos acima indicados, o as-

pecto ratione loci in且uencia os廿es niveis萌sicos da competencia･巳m o血ras

palavras, hd z/in aspecto ferritorial naj壷a?do dcz competencia dcr J�7F貿4｢ﾂ�F�

competencia do/oro, e da co7印etGncia dojz/z'zo.

Assim, a ngor, nada significa afirmar que a compet6ncia territorial 5

relativa ou absoluta･ Rogata vein.a, o que importa G Ls'aber se o aやecto territo-

rial dcz compet銃cia dcz Jz/stigcJ, do /oro oz/ do ji/z'zo pode ou ndo ser

mod第cado.
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亘cos血me denominar de competencia absoluta aquela insuscetivel

de prorroga辞o, pelo que, nao pode ser modificadapor acordo entre as partes.

Relativa 6, pois, a compet台ncia prorrogavel, passivel de altera辞o por con-

ven確o entre as partes.

Cumpre, porem, inte坤retar adequadamente essas a宜ma96es･ A

competencia (de Justiga, de foro ou dejuizo) resulta da intera確o de seis fato-

res basicos, muitos dos quais nao podem ser objeto de modifica確o, por

acordo en壮e as pa轟es, mesmos nos casos da chamada competencia relativa･

Assim, na verdade, competGncia J'elativa 6 aquela em que 6juridica-
mente vi各vel modificar, mediante consenso, apenas, alguns aspectos de sua

正xa確o. Contrariamente, con?petencia absoluta 6 aquela cujos aspectos de fi-

xa確o nao podem ser modificados por acordo entre as partes.

Indicados pelo a正go 111 do C6digo de Processo Civil, os aspectos

id.erfid��3���X�ｷ6v�V3ｦ�ﾕ�觀7C･ﾖ�&6P]aa:蕊avdeo�6�ｦX�ﾒ64��ﾗFCｨｨｳ｢��������2��2�V�2�R��ﾂ�G&�F�ﾒ�F��b��ﾐ

Cumpre observar, desde logo, que a altera申o viabilizada pela referi-

da norma do codex de Processo pemite a elei確o do/oro competente｣sto 6,

i?がらIencia aj琵afdo dcJ col77petencia do/oro:

"A competencia em razao da materia e da hierarquia 6 inderrog各vel

por conven確o das partes; mas estas podem modificar a competencia em ra-

語i°und:a器]e°rdi:eft:st:ITo悪霊霊’g窯幾d° /°ro Onde serao propostas as ag6es

B, 〔ねta γenia, n肴o poderia ser de ou廿o modo. A宜nal, a competencia

da Justiga e de宜nida por nomas const血cionais, e, a dejuizo, pornomas罵-

derais ou estaduais de organiza碑o judiciaria. Nao caberia, portanto, a lei

ordinaria nacional dispor sobre tema que nao se cmgisse, efetivamente, a

compet合ncia do foro - sob pena de viola確o da reserva constitucional respec-

tc�ｲｧCｨｮﾖ&FV��F�W7Hﾄ���ﾇF��6GIdﾉ,:�&F���F波�S�)dﾆ&7&�R�8ﾎ･��ｮﾗ���ｶ�)Vfv�｠

護認諾霊欝悪罵n謁詩語議露
Assim, vale repetir: a alteragdo do a占pecto ratione loci dej漬agdo dd

con?petGncia, acカm’tidapela /ez. ordindria nacz.ona/, permite g乙Ie aspartes es-

co偽am, consensuallnente, o /oro onde o processo se deve desenvolver. A

norma do artigo 1 11 do C6digo de Processo Civil 6 clara: A}itor e re'upodem
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eleger a comarca oif cz 5'e誇ojudicidria competente - o/oro -, ndo a方sti?a

o乙/ ojz/z'zo ccpc2z de exercerjurisdi(婦o no proce5'so.

A心nica possibilidade de modifica確o da compet合ncia do ju王zo fede-

ral, acatada mediante interpreta車o sistematica das nomas dos artigos 1 1 1 e

1 14, ambos do C6digo de Processo Civil, 5 aquela fundadano aspecto ratione

valorem - para pemitir que urn deteminado 6rg肴o judiciario, competente,

em principio, parajulgar causas acima de deteminado valor, possa tambem

faze-1o, em rela確o a causas que se situem abaixo dessamesma algada･ Atual-

mente, por6m, essa hip6tese nao incide, no ambito da Justiga federal, ante a

謹:t:nco::cduer誌e霊s霊tl:r器],doe霧#vao°,隷Pet台ncia de juizo federal me-

Cabe concluz.r, portanto, que, em rela?do a conやetencia/edera/, g

j乙[ridical77ente vidvel邸/e as partes ele/.am, tdo-s6, a Segdoji/dz’cidrz’a compe-

tentepara oprocesso eju/gamento do li嬢-io -jamais, ojuz'zo nela situadb. E,

o mesmo pode ser a宜mado, tamb5m, no que toca a Justiga estadual: as partes

podem escolher, consensualmente, a comarca onde a causa sera processada e

julgada -露○ 0 ju王zo competente, ali localizado.

Hoje, os limites da se辞ojudicidria eq竜ivalem aos do territ6rio de un

Estad○○Membro: "Cada urn dos Estados e TeⅡit誼os, bern com○ 0 Dis正to

tFa詰,読al, Constifuira uma segao Judiciaria, tendo por sede a respectiva capi○

○corre que, por efeito do recさm iniciado processo de interioriza碑o

por que passa a Justi9a Federal, no pais, insti血iram-seju王zos罵derais em Mu-

nicipios diversos das Capitais dos Estad os. Essa medida foi considerada心til

para melhor observancia do principio constitucional do acesso ajustiga, e re-
sultou na implanta確o de uma estrutura judiciaria federal extremamente

similar aquelaja existente na Justiga de alguns Estados - como, por exemplo,

nas comarcas da capital de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, onde existem, hoje,
vanos ｣uizos regionais ou dis正tais, s血ados em circunscri96es pe五節五〇as,

den七〇 dos limites geogr舐cos daqueles Munic子pios･

Cumpre observar, por6m, que, do mesmo modo como ocorreu no

contexto da organiza確o judici各ria dos referidos Estados, o mencionado pro-

cesso de interioriza碑o da Justiga federal cuidou de melhor distribuir os

6rgaos judiciarios federais no eやa���vV�&9�ﾆ6��F�2�w觚2w�V7F庸�2�2vXﾍfW6ｧVF漬

cidrias - ou seja, implicou, nao a institui9ao de novos foros, mas a

32　E, isso pode ser afirmado, mesmo ap6s a instala辞o do Juizado Especial Federal, noticia-

da para breve. Apesar do que possa parecer, a primeira vista, o aspecto 7'atz.one materr.ae

da competencia desses 6rg肴osjurisdicionais leva em conta a presenga, ou n着o, de varios

outros允tores, alem do valor da causa- c○mo, por exemplo, aqueles apontados pelos a誼-

gos 30, paragrafo 2°, 8°, parまgrafo 1°, 18, paragrafo 2°, e 35, todos da Lei n.° 9.099/95.

N肴o cabe, pois, afimar que o aspecto, em exame, da c○mpetencia do Juizado Especial

33　玉島ieglos3joadfi;XLaま°h.eox5C.lou.s藩ente. pelo valor da causa (ratj’one valorem)･
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implanta確o (ou redistribui碑o) de ju壬zos no ambito espacial do mesmo foro

ja existente (a se確o judiciaria).

Assim, por exemplo, no que toca a se車ojudiciaria do Estado do Rio

de Janeiro, nao ha distin誇o de/oro entre as Varas localizadas na capital e

aquelas que se situam nas cidades de Niter6i, Sao Joao de Meriti, ou Nova
Friburgo. Sao, todas elas, juizos federais distribuidos no espago geogra宜co

do mesmo foro - a se確o judiciaria do Estado do Rio de Janeiro. Qualquer

quest5o, pols, que diga respeito a competencia desses 6rg肴os 5 tema concer-

nente a competGncia deju宏o, nao a competencia do foro. Afmal, este 6 o

mesmo, para todas elas.

Vale lembrar que士bro e a unidade teHitorial minima com que se or-

ganiza, administrativamente, uma estru血rajudiciaria: 6 a comarca, na Justiga

estadual; a se車o judici壷ia, na Justiga federal comum; e, a zona eleitoral, na

Justi9a eleitoraL

hdagar, pois, v.g., acerca dcr competencia de uma yczra/ederal cね

cz.dczde do Rio de Jczneiro e o沈ra dd cidcJde de Nz.ter6z., para o processo eju/-

gamento de z/rna certa caus'a, in?plica q乙/estionar, nao a competencia do foro
- pols, ambas as Varas situam-se na mesma se確o judiciaria -, e sim, a con7-

pe諺ncia do j雄'zo.

自覚cil convir com a e賭iva in且u台ncia do aspecto ratione loci para a

fixa確o da compet合ncia de rna Vara federal central, ou daquela situada em

urn Munic王pio do inte五〇r do Estado, para o processo ejulgamento de uma de-

teminada causa.

:1.9fa3:net‡患鶉芸s:e議書rg:S ::t?ep葦:ia:sdaBJs?:;
A conclusao que se imp6e 6, pois, a da natureza absoluta do aspecto

ratione /oci de宜xa確o da competencia, sempre que se cuidar da distribui9ao

do o癒cio jurisdicional entre Varas federais do interior e da capitaL A questao

trata do aspecto territorial da con?petencia dojuz'zo - tema que, renovadas as

venias, ndo diz re5peito, em absol乙tto, a norma do arn’go 111 do C6digo de

Processo Civil.

Considerando, pols, a na血reza absoluta do aspecto teⅢitorial da

competencia dojuizo, cumpre admitir a possibilidade de o tema ser objeto de

aprecia9ao jurisdicional ex o炉万cio - sem necessidade, pois, de provoca碑o do

34　A hip6tese do pardgrafo 30 do artigo lo9 da constitui確o da Repdblica pemite que o au-

tor escolha, como direito potestativo, entre as Justigas federal e estadual, para o processo

ejulgamento da causa. Assim, em primeiro lugar, nao cabe, nessa situa9ao, mencionar a

possibilidade de a referida escolha operar por c7cordo enかe as partes - uma vez que,

como visto, cuida-se de direitopotestativo do demandante. E, cabe lembrar, tambem; que

a possibilidade de o autor escolher a Justiga perante a qual deseja demandar 6 expressa-

mente admitida por norma constitucional, pelo que, nao se trata, aqui, de incid台ncia da

norma do artigo 1 1 1 do C6digo de Processo Civil. Como dito, a lei ordinaria nacional in-

35　Au罵8韓詣g6ed節:bprre器駕篭i’叩o/oro - Sob pena de z’#constz’t"cz’onalidade･



ReVz’Sta da E晩RF - volume ∫V

霊.us器e;dg霊tie ie3: C,e69;,°p霊rs!蒜g,1.eE,S済, 5p:rsae叢ta霊o° 4葦dtfoc話s° goer?S6 Ei°g器…

Pr○○esso Civil

Em s王ntese:

1. Competencia 6 a possibilidade legal de exercicio da fun確ojurisdi-

cional, por urn 6rg肴o do Poder Judiciario, em urn deteminado processo.

Incumbe a lei fixar a competencia.

2. Os crit5rios materiais de宜xa確o legal da competencia - isto 6,

aqueles fundados em elementos da rela確o juridica material 1itigiosa subme-

tida ao examejurisdicional - sao: 1. a natureza do litigio posto em causa

(ratione materiae); 2. a qualidade das pessoas envolvidas no conflito de inte-
resses (7'atio77epersonae); e, 3. o local relacionado ao litigio (ratz’one /oci).

3. Os crit6riosflncionais de fixa確o legal da competencia - ou seja,

aqueles pertinentes a rela肇o processual (funcional) que viabiliza o exercicio

dajurisdi車o - sao: 1. as fases por que passa o processo (postulat6ria, instru-

t6ria, decis6ria e execut誼a); 2･ os atos processuais praticados em cada魚se

processua｣ denominados, pela doutrina, de "objetos doju壬zo''; e, 3. os gr餌s

por que passa o process〇･

4･ A宜Ⅹa誇o legal da competencia a廿avessa廿es etapas, c可a ordem

16gica implica uma gradativa especializa確o: em primeiro lugar, a defmi確o

da Justi9a competente; em segundo lugar, a宜Ⅹa9肴o do fbr〇 〇〇mpetente; e,

por fin, a indica確o do juizo competente.

5. Todos os crit5rios mencionados -isto 5, os tres de naturezamateri-

al e os tres de carater funcional, referidos no itens 2 e 3 - sao utilizados pela

lei, para a fixa辞o da competencia, em cada urn de seus tres niveis sucessivos:

a宜xa確o da competencia da Justiga, da competencia do foro e da competen○

Cia do juizo.

6. E uma impropriedade t5cnica aludir, pois, a conceitos como com-

petencia material, funcional, hierarquica, horizontal, territorial, 7.atione

pers'onae, ratione materiae, ou ratione valorem. Tais express6es referem〃se a

fatores que interagem, cumulativamente, para a fixa辞o da competencia da

Justiga, do foro ou dojuizo: sao aspectos (materiais e funcionais) de cada uma

dessas仕es competencias.

7. A fixa確o da Justiga competente resulta da intera9ao dos referidos

〇五terios, na fbma do que disp6em as nomas consti血cionais cab王veis.

8. A fixa確o do foro competente resulta da intera確o dos referidos

crit5rios, na forma do que disp6em as normas legais ordinarias nacionais cao

biveis, no ambito da Justi亨a ○○mpetente, antes de蹟nida.

9. A fixa確o do juizo competente resulta da intera碑o dos referidos

crit5rios, na forma do que disp5em as normas legais ordinarias e administrati-
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vas de organiza確o judicifria federais ou estaduais cabiveis, no ambito do

foro competente, antes defmido.

10. 0 crit6rio territorial (ratione /oci) opera efeitos para a宜xa確o de

cada皿a das廿es ○○mpetencias apontadas - a compet合ncia da Justi9a, do

foro e do juizo.

11. Foro e a unidade tenitorial minima com que se organiza, admi-

nistrativamente, uma estru血ra judiciaria: 6 a comarca, na Justiga estadual; a

se確o judici各ria, na Justiga federal comum; e, a zona eleitoral, na Justiga elei-

toral.

12. Compet合ncia relativa e aquela em queさjuridicamente vi各vel m○○

di宜car, mediante consenso, apenas, alguns aspectos de sua flxa誇o.

13. Compet合ncia absoluta 5 aquela cujos aspectos de fiⅩa確o n肴o po-

dem ser mod拍cados por a○○rdo en廿e as pa正es - suscetivel, pois, de

conhecimento j皿isdicional de o貰cio.

14. Porfbr9a danoma do a誼go 11 1 do C6digo deProcesso Civil, as

pa正es podem modi宜car, consensualmente, o aspecto te正torial da ○○mpet合n-

cia do fbro.

15. Anorma do artigo 111 do C6digo de Processo Civil n肴o afeta o

aspecto teⅡitorial das ○○mpetencias da Justi9a e doju王z〇･ Se o宜zesse, 1ncor-

reria em inconstitucionalidade.

16. 0 aspecto territorial das competencias da Justiga e do juizo 6,

pois, absoluto - pass王vel, assim, de conhecimento ex o筋cio･

17. A rela確o existente, na Justiga estadual, entre as varas situadas

mos centros e nas circunscngoes perifericas das comarcas de entrancia especi-

al 6 a mesma estabelecida entre as Varas federais localizadas nas capitais e

mos M皿ic王pios do inte五〇r dos Estados: Todas sham-seno mesmo fbro, pelo

que, qualquer questao que diga respeito a competencia desses 6rgaos 5 tema
concemente a competencia de ju王zo.

1 8. 0 aspecto territorial 6 decisivo para a fixa確o da competencia de

uma Vara federal central, ou daquela sifuada em urn Municfpio do interior do
Estado.

19. 0 tema conceme a宜xa車o da competencia deju王zo -n5o de foro･

20. Cunpre admitir, pois, que, a semelhanga do que ocorre com as

varas cen廿ais e regionais da Justi9a estadual, o aspecto ratione loci da com-

petencia dos juizos federais da Capital e do interior 6 absoluto, suscetivel,
assim, de exame jurisdicional ex o筋cio.



丘POSS壬vEL A EXCLUSÅo DA坤SPONSABILIDADE

TR工BUTAR工A DA PESSOA JUR工D工CA E A Ⅱ寸CLUSÅo

DOS SBUS ADMINISTRADOR且S EM FAC巳DA MERA

AUSENCIA DE PAGAM巴NTO DOS TRIBUTOS? 0

QUE DIZ 0 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIqA

FERNAND○ ○SOR工O DE ALMBIDA JUNIOR

Mestre em Direito Tributario pela Universidade Candido Mendes - UCAM
e Professor de Direito Tributdrio da P6s-Gradua確o em Direito da

Economia e da Empresa da Funda9ao Gethlio Vargas - FGV

SIMONE FRANCO DI CIERO

Advogada no Rio de Janeiro

1. JN雛OD U鎚~o

Ajurispmdencia do Superior Tribunal de Justi9a sobre o alcance da

responsabilidade tributaria de gerentes e administradores das sociedades ca-

minha atualmente no sentido da responsabilidade oiz/‘etiva de tais agentes,

isto 6, o mero nao recolhimento do tributo implicaria na "infra確o de lei" a

que se refere o art. 135 do C6digo Tributario Nacional, cuja conseqtiencia se-
ria a responsabilidade pessoaL

Do exposto, ve-se que, segundo ajurisprudencia, do Tribunal Superi-

or, basta que 〇〇〇Ha a hip6tese de缶Ita de recolhimento de血buto para que a

conse〈垂含ncia seja a vinoula確o "automatica" do gerente ou do administrador

ao cumprimento da obriga確o fiscal.

Se isto est各claro, dificil 6 entenderpor que em outrosjulgados a Cor-

te Superior assenta que a responsabilidade pessoal dos re危ridos agentes

s'��'7F幽�4亦���F��6�6坊F�FRﾂ��7F��Rﾂ�FR��6�&F��6����也FW��&WF�ｦﾖ��F��ﾖW6ﾖ���'B�

135 do CTN aplicado tambem pelo Thbunal n○ ○aso de財Ita de recolhimento

de廿ibuto ("in宜a確o de lei"), como vimos, passa o administrador a ser o 2,五男‘co

respons各vel pelo pagamento, pois que nao 6 outra a id6ia de substitui確o tri-

butdria, ou seja, "sai" o contribuinte e "entra" o responsavel].

Com efeito, em face desses entendimentos, a conclusao a que se che-

garia 6 a de que toda vez que a sociedade deixasse de pagar o tributo (fosse

por "qualquer''motivo) eximir-se-ia da responsabilidade,正cando somente o

1　A. D. Giamini ensinava que "subst血to do imposto''さa pessoa que toma o lugar do

devedor, substituind〇〇〇　c○mpletamente nessa condi確o (Instituzioni di Dir沌o

Tributario. Milano: Giuffre:-Editore, 1951, ps. 105 a 107). Para Ricardo Lobo Torres,
"substituto　6 aquele que, em virtude de detemina確o legal, flea em lugar do

contribuinte, assumindo a responsabilidade pela obriga辞o tributaria" (Curso de Direito

Financeiro e Tributario. 3a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 222).



222 Femando A1meida方e Simone Ciero

administrador como dnico pessoalmente respons各vel pelo seu adimplemento

(り.

Como equacionar ambos os entendimentos no含mbito de uma mesma

Corte de Justiga? Pois que nao 5 possivel, foge de qualquer id6ia de razoabili-

dade, entender-se que tenha desejado a lei tributaria assentar que a mera falta

de recolhimento do tributo fosse suportada, por substitui確o, exclusivanepte

pelo administrador da sociedade, segundo a intelpreta確o dada pelo STJ･ E o

que se ver各a seguir.

櫛諾繊畿
PRA Hc4Dos coMExcELsso DE PODERES oU H岬RE鎚~o

DE LET, cONT肥ATO sOcL4L OひESTArひTOs

Se o art･ 134, V工I, do Cm regula a responsabilidade subsidi誼a es-

pecz㌍ca dos s6cios na liquida確o de sociedade de pessoas, o art. 135, Ill, p.or

seu tumo,慮xa a responsabilidade de todos os que s5o nomeados pelas socie-

dades para em seu nome exercer direitos ou contrair obrigag5es:

Art. 135･ Sao pessoalmente respons各veis pelos cr5ditos correspon-

dentes a obriga96es正but証as resultantes de atos praticados com excesso de

poderes ou infra確o de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

工工1 - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas juhdicas de

direito phvado.''

tore s , g e4ernetseps°n.Suabr霊dr霊:npt謡st::)I, d誌rpg:S Sc°oaireafe霊宝±Sz蒜霊on cise°票: s( dirue;

extrapolam as suas atribuig6es definidas nos atos constitutivos das socieda-

des ou nas leis (atos z,/lira Wires).

Nao ha, anosso sentir, uma duplapossibilidade de surgimento da res-

ponsabilidade, como faz induzir a rna reda車o (redundante) desse artigo, ao
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0 ejx:cesso de poder dos dirigentes de sociedades em geral decorre
tanto de atos praticados com infra確o de lei como daqueles de infra確o de

nomas pr6phas da s○○iedade.

Prescrevendo a noma legal ou a noma da s○○iedade uma detemina-

霊acIT°ent霊tca6nsse霊器築.°器:t8ed藷#eeffo°Ztr%uatasr器,葦詩誌霊setr±i
fuir fato gerador de obriga碑o tributdria, em face da qual respondera

pessoalmente aquele que concoHeu para a sua causa.
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No caso especifico da infra誇o a lei, esse excesso se da quando apro'-

pria noma legal prescreve a responsabilidade pessoal do adminis廿ador em

魚ce de atos praticados de fbma iⅡegular･ Ainda que possa estar muitas vezes

- e de uma foma ou de outra-"autorizado" pela sociedade, a lei poderapres-

crever, na condu確o de certos neg6cios, a existencia de uma gest肴o temeraria

por pa轟e dos seus dirigentes.

Para ilustrar o exposto, veja-se, por exemplo, o caso da Lei n°

6.385/76 (art. 1 1) , pela qual a Comiss肴o de Valores Mobiliarios - CVM po-

dera impor aos administradores da companhia penalidades de carater

administrativo em raz肴o de certas condutas, tais como a criagao de condig5es

felfnft:cfda: s adge詰r器° odis;sVs:1.° r霊悪霊蒜ddoer,e誓is豊|Ca蒜op adneh±pafedge.c °nr;

mercado; a realiza確o de operag6es fraudulentas no mercado de capitais, le-

vando terceiros a eⅡo, com a宜nalidade de obtervantagem il王cita e, por宜m, a

execu9ao de praticas nao eqtiitativas que coloquem em uma indevida posi辞o

de desequil王bri○ ○u desigualdade as pa正es em transa86es com valores mobi-

1iarios emitidos pela companhia (Instrugao Nomativa n° 8/79)2.

Por outro lado, tanb5m a t血lo de ilustra確o, a Lei n° 8.884/94 (art.

16), que regula a de罵sa da concoHencia, estabelece a responsabilidade pes-

soal do dirigente da sociedade nas hip6teses de atos que impo轟em em

preju王zo a livre concorr台ncia; dominio de mercado relevante de bens e servi-

9os; aumento arbitr証o dos lucros e exercicio abusivo de posi確o dominante.

Se de todos esses atos exemplificados acima res乙Iltar, direta ou indi-

retamente, nascimento de obriga確o tributaha, ficarao os administradores

respons各veis, tamb6m, pelo pagamento dos tributos correspondentes, a luz do

a虹. 135 do CTN.

Essa 6, a nosso sentir, a melhor interpreta確o do art. 135 do CTN,

porquanto senao haveriamos de admitir que o mero nao pagamento de urn tri-
buto por uma sociedade-contribuinte ja vincularia objetivamente o seu

administrador, pois nao ha ddvida que, aprzorz, nao pagar tributo a tempo e

modo tamb5m 6, por si s6, uma c.onduta con寂ria a lei. A pensar desse modo,

esvazian'amos por completo qualsquer considerag6es sobre o "excesso de po-

der" dos dirigentes das sociedades, elemento imprescindz'vel para a

tipifica確o da responsabilidade tributaria desse agentes.

巳m sentid○ ○posto ao nosso entendimento, todavia, posiciona-se a血-

almente o Superior Tribunal de Justi8a･ Em ac6rd肴os de ambas as血mas que

tratam da mat6ria tributaria, aquele Ilustre Tribunal assentou o seguinte:

"Os s6cios-gerentes s各o responsdveis pela divida tributaria resultante

de atos praticados com infra鋳o a lei e quem deixa de recolher tributos devi-

dos pela sociedade comete infra車o a lei."
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(Resp n° 203.878/RJ, la血ma, un含nime, reL Garcia Vieira, julg･

06.05.1999, DJ de 2L06.1999)

"0 n5o recolhimento de tributo pela pessoa jur王dica constitui in宜a-

確o a lei, o que enseja responsabilidade dos s6cios-gerentes."

(Resp n° 211.842/MG, 1a tuma, unanime, rel･ Garcia Vieira, julg.

03.08.1999, DJ de 06.09.1999)

"0 s6ci○○gerente, os diretores ou representantes de pessoasjur王dicas,

de宜nidos no contrato social, respondem ilimitadamente pelos creditos正bu-

tarios, desde que praticados com excesso de poderes ou infra確o de lei,

incluindo-se nesta o nao recolhimento das contribuig6es previdencidrias."

(Resp n° 7303Am, 2a tuma, unanime, rel. Jos6 de Jesus Filho, julg.

71.06.1992, DJ 03.08.1992)

Com efeito, a citada jurisprudencia criou uma verdadeira e assom-

brosa responsabilidade tributaria oby’etiva do administrador que deixa de

pagar tributo, tomando-se assim despicienda qualquer quest肴o sobre se ter ou

nao agido com excesso de poder.

丘de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em epoca anterior,

possu王a entendimento d罵rente sobre o tema, posicionand○○se em sentido

contr㌫io ao assentado pelo STJ, ○○nfbme bern ilustram as seguintes passa-

畠ens:

"S○○iedade por cotas de responsabilidade limitada･ Os bens pa正cu-

lares dos s6cios, uma vez integralizad○ 0 capital,南o respondem por d王vida

宜scal da s○○iedade, salvo se o s6cio praticou ato com excesso de poderes ou

in宜a確o de lei, contrato social ou estatutos."

(RE n° 85.241/SP, 2a tuma, un合nime, rel. Leitao de Abreu, julg.

22.1L1977, DJ de 24.02.78)

Para melhor explicita確o da ementa, segue-se o seguinte trecho do

voto condutor do ac6rdao:

"Pretende a terceira embargada que a responsabilidade dos s6cios ad-

v6m de infra9ao a lei, por nao terem solvido a tempo a obriga確o tributaria;

labora em equivoco; a infra辞o a lei diz com a economia societ各ria; admitir-se

o contrario, os s6cios seriam sempre os responsaveis pelas d王vidas da socie-

dade, quer nag rela96es de Direito珊blico, quer nos negdcios juridicos de

Direito Privado, pois o inadimplemento de qualquer obriga9肴o const血i o氏n-

sa alei; (...).�

Deve-se ressaltar, por ou廿o 1ado, que a dou宙na e amplame血e majo-

rit㌫ia no sentido esposado no ac6rc庵o da Co轟e Suprema･



Reγista da EÅ44RF - volume fv　　　　　　　　　　　　　　　　　　225

Mizabel Derzi3 aduz que:

"A lei que se infringe 6 a lei comercial ou civil, nao a lei tribut紅ia,

agind○ 0 terceiro con廿a os interesses do contribuinte.''

Hugo de Brito Machado4, por seu血o, reza que‥

"Se o nao pagamento do tributo fosse infra確o a lei capaz de ensejar a

responsabilidade dos diretores de皿a sociedade por ○○tas, ou de uma socie-

dade an6nima, simplesmente inexistiha qualquer limita確o da responsabili-

dade destes em rela確o ao fisco."

Por fim, Luiz Emygdio5, entre outros, ensina que:

"Assim, recusamo-nos a aceitar a tese de algunsjulgados entendendo

que o mero nao pagamento do tributo pela sociedade implica na responsabili-
dade pessoal do seu administrador. 0 administrador 6 6rgao da sociedade, e

○○mo tal gera a vontade social(…) Assim, o administrador s6 responde pesso-

almente em carater excepcional (...)."

Todavia, em que pese a orienta車o doutrinaria, a jurisprud会ncia do

STJ, que 6 a u皿ma instancia para apreciar a mat6ria, vein reiteradamente co-

1ocando-se no sentido de que o nao recolhimento do tributo constitui por si s6

a responsabilidade dos gerentes, diretores, adminis廿adores e representantes

das pessoas ju正dicas.

Com e先ito, tal posicionament○ ○hoca-se ○○m ou廿os pronunciamen-

tos da mesma Corte sobre tema comxo, confome detectamos a seguir.

3. REspoNSAB比のADE TRIB U糊'RL4 POR sひBSHTu｢〔A o

Outra questをo que tamb6m merece destaque 6 a de se saber se a res-

ponsabilidade das pessoas indicadas no art. 135　do CTN exc/#z. a

responsabilidade das s○○iedades-contribuintes･

Para Aliomar Baleeiro6:

C`O caso, diferentemente do anterior, nao 5 apenas de solidariedade,

mas de responsabilidade por substitui辞o. As pessoas indicadas no art. 135

passam a ser os respons各veis ao inves dos con血buintes･''

Segundo Ives Gandra da Silva Ma正ns7:

3　　　Baleeiro. Aliomar. Direito Tributario Brasileiro. 1 1° ed. Atualizadora: Mizabel Abreu

4　�V�~ﾃｦFH�ｶY�ｸﾅﾇF�)~ﾆ亢ﾇDｦ��#�P.r|?:sF器r艶s.i’o:I 9R9e9v'.Pd.o7s5T6jibunais, 1 ,94, ,.113.

5　　Rosa Jr. Luiz Emygdio F. da. Manual de Direito Financeiro e Direito Tribut㌫io. I 1a ed.

Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 515.
6　　Qp. ciらp. 755･

7　　Comentarios ao CTN. VoL L Sao paulo: Jos5 Bushatsky, 1975, p. 292.
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"0 elemento, todavia, fundamental, a nosso vcr, reside no fato de cu-

idar o a正go de atos praticados de fbma dolosa con廿a os interesses dos con〇

億buintes representados, com o que houve por bern o legislador ○○nsiderar

responsivel nao os representados, MAS EXCLUSIVAMENTE OS
RBPR島S巳NTAN TES.''

(grifbs d○ Original)

Mizabel Derzi8, por seu巾mo, aduz que‥

"Ja o art. 135 transfere o d6bito, nascido em nome do contribuinte,

exclusivamente para o responsavel, que o substitui, inclusive em relagao as

hip6teses mencionadas no a虹. 134.''

Por宜m, Luciano Amaro9:

"(...) ver描ica-se que esse dispositivo exclui do p61o passivo.da obri-

ga商o a figura do contribuinte (que, em princ王pio seria apessoa em cu]o nome

e por cl項a conta estaria agind○ 0 terceiro), ao dispor no sentido de que o exe○

○utor do ato responda pessoalmente.''

Nesse sentido tambem se posiciona o Superior Thbunal de Justi9a,
confbme se depreende das ementas a seguir:

"De acordo com o nosso ordenamento jur王dico-tributario, os s6cios

(diretores, gerentes ou representantes da pessoa jun'dica) sao responsaveis,

por substifui確o, pelos cr5ditos correspondentes a obrigag6es thbutdrias re-

sultantes dapratica de ato ou fato eivado de excesso depoder ou com infra9ao

de lei, con廿ato social ou esta血tos, mos temos do a正135, Ill, do Cm.''

(REsp n° 202778�"ﾂ����GVﾖ�ﾂ�V��譁ﾖRﾂ�&Vﾂ��ｦ�3R�FVﾆv�F��ｧVﾆr�

27･04･99, DJ 01･07.99)

`No sistema jun'dico tributario vigente, o s6cio-gerente 6 respons各-

vel - por substitui確o - pelas obrigag5es tributarias resultantes de atos

praticados com infra確o a lei ou clausulas do contrato social (CTN, art. 135)."

(REsp n° 68.408/RS, 1種山ma, un会nime, reL Dem6crito Reinaldo,

julg･ 23･05.1996, DJ de 24.06.1996)

"Os s6cios-gerentes respondem na qualidade de responsiveis por

substitui確o pelos d6bitos tributarios."

(REsp n° 20.997侶A, 2a Turma, unanime, rel. Ant6nio de Padua Ri-

beiro,julg･ 07･08･1995, DJ de 28.08.1995)
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"Os s6cios-gerentes sao responsiveis pela d王vida tribut各ria resultante

de atos praticados com infra確o a lei･ Esta 6 rna das hip6teses de substitui確o

tributaria e de |esponsabilidade principal◆"

(REsp n° 7･387仲R, 1a巾ma, un含nime, rel. Garcia Vieira言ulg.

18･1L1992, DJ de 14.12.1992)

Em oposi確o a doutrina e ajurisprud台ncia dominante, 6 o parecer de

Hugo de Brito Machadol°:

``Com e危ito, a responsabilidade do con血buinte decoHe de sua ○○n-

digao de sujeito passivo direto da rela確o obrigacional tributaria. Independe

de disposi確o legal que expressamente a estabelega. Assim, em se tratando de

responsabilidade inerente a pr6pria condi確o de contribuinte, nao 5 razoavel

admitir-se que desapare9a sem que a lei o diga expressamente. (...) Pela mes-

ma razao que se exige dispositivo legal expresso para a atribui確o da

responsabilidade a terceiro, tambem se揖de exigir dispositivo legal expresso

para excluir a responsabilidade do con血buinte.''

A posi鋳o da doutrina majoritaria e da jurisprudencia trazida a cola-

確o, com a devida v合nia, nao mos parece a mais acertada.

Em reforgo as palavras do eminente Hugo de Brito Machado, ressal-
tamos que o CTN reza que "s5o pessoalmente responsaveis" as pessoas que

administram as sociedades, e nao que "sao pessoal e exclusivamente respon-

s各veis��

A sociedade-contribuinte n肴o deixa de continuar obrigada ao paga-

mento do trib血o, porquanto - e por ou廿o lado - ainda que se possa dizer que

tais atos realizados com excesso de poder pelos seus gerentes nao constituam

urn ato desejado pela sociedade, a mesma responder各em face de terceiros

pelo fato de assumir o 7~isco pelanomea誇o dos seus administradores. E se no-

meou mal, nao pode se eximir da responsabilidade de pagar tributo perante a

Fazenda Piiblica.

Por ou廿o 1ado, confbme ensina Modesto CaⅣalhosal 1:

"A responsabilidade da companhia estまbaseada no princ王pio da se-

guranga das relag6es jun'dicas. Consequentemente, a pratica de atos ilicitos

pelos administradores nをo pode ser arg証da a frente de terceiros de boa-罵,

que tenham contratado com a companhia. Nao pode a sociedade eximir-se
das obriga96es e responsabilidades que tenha con廿aido com terceiros, aguin-

do abuso de poder ou descumprimento de lei ou do esta血to porpa直e dos seus

administradores. (...) Isto porque, em face do carater organico da representa-

確o, todos os atos praticados pelo administrador sao atos da companhia."



Fernando Almeida /r e Sz.mone Ciero

Ora, se o principio de "seguran9a das rela96esj血dicas''rege as rela-

86es de direito privado, com mais ace貢o ainda deve ser este aplicado nas

relag5es da qual faga parte a Fazenda Pdblica, raz肴o por que nao parece tenha

a lei desejado eximir a pessoa juridica da responsabilidade tributaria, impu-

tando-a exclusivamente a pessoa fisica que tern em geral menor condi確o

econ6mica p.ara supnr o encargo宜scal e que, por isso mesmo, tomara ainda

mais di宜cil (inseguro) o adimplemento da obriga9ao. N肴o mos parece, portan-

to, que tal id6ia concede privilGgio ao cr6dito tribut各rio, mas, antes,

s乙/b estima-o.

Por todo o exposto, chama atengao o fato de que, como vimos anteri-

ormente, o Superior Tribunal de Justiga vein entendendo que o mero nao

recolhimento do tributo implica em "infra誇o de lei", nos temos do art. 135

do Cm. Por ou仕o 1ado, o mesmo Tribunal diz que, nahipdtese do mesmo a九

135 do CTN, os administradores鋤bstiれIen宅a sociedade na obriga申o de pa-

gar o tributo.

Sendo correta tal interpreta確o, a conclus肴o 16gica 5 a de que, toda a

vez que a sociedade deixar de pagartributos, serao os seus administradores os

訪nicos respons各veis.

Essa situa確o, portanto, nao pode prosperar em nossajurisprud台ncia,

pelo que se aguarda uma melhor revisao mos tribunais superiores sobre o as-
sunto.

4. cONc�ﾇ'4��

4･1･ A express5o "infra確o de lei", contida no ccやut do art. 135 do

CTN deve ser entendida nao como compreensiva de toda e qualquer hip6tese
de in宜a確o a uma norma legal, mas sim no sentido de infra車o as normas de

conduta exigidas aos gerentes, administradores e representantes das pessoas

jur王dicas na condu確o dos negoclos.

4.2. A pensar de outra foma, constituiria "infra9ao de lei" o mero
nao pagamento do tributo a tempo e modo, o que esvaziaria por inteiro maio-

res discuss6es acerca do ``excesso de poder''dos adminis仕adores, elemento

imprescincガ'vel para a tipi宜ca確o da responsabilidade tributaria dos dirigentes

da pessoajurfdica (art. 135 do CTN), criando-se, com efeito, uma verdadeira
e assombrosa responsabilidade odjetiva em face daqueles agentes.

4.3. Nao obstante, o Superior Tribunal de Justiga vein entendendo

que o mero nao recolhimento do tributo implica em "infra確o de lei", mos ter-

mos do art. 135 do CTN; por outro lado, o mesmo Tribunal diz que, na

hip6tese do mesmo art. 135 do CTN, os administradores s'i/bstiわ/em a socie-

dade na obriga確o de pagar o tributo, o que nos faz levar a conclusao de que

toda a vez que a sociedade deixar de pagar tributos - sejapor "qualquer" mo-

tivo - serao os seus administradores os #nz.cos respons各veis, entendimento

este que est各a merecer, a luz das raz6es expostas, devida revisao.
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