


桑
園匪謂

REVISTA

DA ESCOLA DE

M喜AGIS TRATURA

REGIONAL FEDERAL

E MARE

Tribunal Regional Federal 2a Regiao

VOLUME V

AGOSTO 2002



Esta revista nao pode ser reproduzida total ou parcialmente sem

auto riz a確o

@ Am6rica Jurfdica

Revista de Es○○la de Magis廿atura Regional Federal / Es○○la

de Magis廿a巾ra Regional Federal, Tribunal Regional Federal : 2a Re-

giao. n. 1 (ago. 1999)-

Rio de Janeiro: EditoraAm6ricaJuridica, 2002 - volume 5, n. 1

工rregular.

0 n. 1 foi publicado pela EMARF-TRF 2a Regiao / RJ.

ISSN 1518-918Ⅹ

上Direito - Peri6dicos･工･ Escola de Magistra血ra Regional Fe-

deraL

､ CDD:340.05



TRIBUNAL REG工oNAL FEDERAL DA 2a REGl五〇

Presidenie

Desembargador Federal ARNALDO Lm允A

Vz’ce｢presidenie

Desembargador Federal CHALU BARBOSA

Co rregedo ra

Desembargadora Federal MARIA HELENA C工SNE

施mbros

Desembargador Federal PAULO FREITAS BARATA

Desemb餌gadora Federal JULI島TA L工D工A LUNZ

Desembargadora Federal TANIA HE恥記

Desembargador Federal ALBERTO NOGUE工RA

D esembargador Federal VALrm PECANRA

Desemb紺gador Federal FREDER工CO GUE工ROS

Desembargador Federal CARRBIRA ALVIM

Desembargador Federal PAULO ESPIR工TO SANTO

Desembargador Federal CASTRO AGUIAR

Desembargador Federal NEY FONSECA

Desembargadora Federal VERA L廿c工A LIMA

Desembargador Federal ROGER工O CARVALHO

Desembargador Federal ANTONIO CRUZ NETTO

Desembargador Federal RICARDO REGUE工RA

Desemb虹gador Federal FERNANDO MARQUES

Desembargador Federal RALDEMO BONIFAC工O COSTA

Desembargador Federal SERGIO FELTRN CORR宜A

Desembargador Federal FRANCISCO P工ZZOLANTE

Desembargador Federal BENEDITO GONGALVES

Desembargador Federal IⅤAN ATH屯

Desembargador Federal ANDRE KOZLOWSKI

Desemb抑gador Federal SERG工O ScmTZER

Desembargador Federal POUL ER工K DYRLUND

Desembargador Federal ANDRE FONTES



CONSELHO DIRETOR

D ireio手Geral

Desembargador Federal J. E. Cameira Alvim

Dil･etor de C�r�2v�0

Desembargador Federal Ney Moreira da Fonseca

Direto7`a iね劇't毎"ios

Desembargadora Federal Julieta L王dia Machado Cunha Lunz

Direto7'a de Pllblicaf6es

Desembargadora Federal Vera L心cia Lima

Asse∬o7`a H坤ecial

Jufza Federal Maria Teresa de A. R. C. Lobo

Eq雄pe dcz E�$`

Carlos Jos5 dos Santos Delgado

Eldson Bezena da Silva

Maria de F各tima Esteves Bandeira de Mello

Leila Andrade de Souza

Andrea Albuquerque Nogueira

Ana Cristina Paiva de Olive辻a

Edith Alinda BaldeHama Pinto



Rio de Janeiro

RuaM5xico, n9 148, Grupo 1008

CEP: 20031-142 - Cen廿○ -RJ

Homepage: Vlww.americajuridica.com.br

E-mail : aj uridica@americajuridica. com.br

Pabx∴ 2532-4685

Brasガia

Sra. Evan Sales: (0ⅩⅩ61) 3036-71 16

D iJ`efdo

Daniella Gomes de Ma慨os

Marcia BaHeto Viama

R ew’f在o

EM払RF

















ASPECTOS DA RESPON鰍4B比H)ADE

OB JEHK4

ARNAID O ESTEVES LIMA

Desembargador Federal Presidente do TRF - 2凪Regi肴o

輩欝議襲籠輩襲
nessa condi9ao, a terceiros.

d an o c ons���ｷGGVV壷~ﾇW�VSｦV�~ﾃｧGもg誤認.: ee?s°e楽Sci露es :f]cpha��ｶ�X�2ﾆ�ｩ�5ﾕ�fF�ｧ&VC｠

護籍欝欝驚欝譲
.9de霊fla震r:8 `c`謹:a.r:Snpu°sni霊iltfod誌cea謡EoCsu.駕raedu°mE:tua霊g:X;±sst;: oeied:#:; fau霊器霊

書誌諾祭器霊i蓋t:ood:e:c:u蓋r:ioa:elpdde:1:認諾謀議諜
obrigacional.

悪紫鵠護憲叢護憲業態義

認鵠讃葦繋護憲窯業



Arnaldo郎teves Lima

喜器認諾叢認諾欝護憲鸞諾
do狐plo.

轟議欝襲轟鶉襲
薬輩藷等繋讃護琵繋襲輩
欝講読謀議露議護憲簑霊諾諾諾
rclacionados em tal preceito.

襲義塾欝襲護轟襲
37 e 227, respectiv狐ente -.



上怒認諾諾灘
J. E. CARRBIRA ALVIM

re鴬:tr°orc器s uDa詩語°DPpe)1,fj�｠oGi謹°R霊][onns霊fuFte°dgrraa]Si]ae雲a°Rdeeg嵩;

Sum各rio: 1. Introdu鋳o. 2. Preclus肴o e meios de impugna車o -

Finalidade dos embargos de declara確o. 3. Casos de embargos de declara-

確o - Decis6es que os comportam･ 4. Embargos de declara申o -Natureza

juridica - Meio integrativo do julgado. 5. E危itos modi宜cativos dos em_

bargos de declaragao - Indispensabilidade de audi鐙o do embargado. 6.

Considerag6es丘nais.

i. Hv雛z oD UC±4~o

As decis6es judiciais deveriam ser sempre claras e precisas, tra輸

duzindo com exatidao o seu conte心do, tanto em se tratando de decis6es

interlocut6rias quanto de sentengas. No entanto, as palavras, em vez de se-

rem urn elo de uniao das id6ias, acabam tomando-as obscuras ou

contradit6rias, e, nao raro, gerando omiss6es que podem comprometer at6

a validade do decisum,

Esses defeitos, que nao deveriam existir, mas existem, precisam

ser expungidos, ,para que, por ocasiao da execu確o dos julgados que a

comportam, nao se reabram discuss6es sobre temasja sepultados pela coi-

sajulgadcz.

2･ PREαt鳩H~o E M棚OS DE H4PUG脱鎚~0 -

斤踊4LHな4DE D OS EM蹄AR GOS DE

DECLARACH~o ‘

0 processo 6, pela sua deriva碑o etimol6gica, urn caminhar para

frente, n5o se admitindo recuos a fasesja superadas do procedimento, sal-

vo na hip6tese de nulidades, em que a irregulai.idade na pratica de urn ato

pode comprometer todos os que dele dependam ou s♀】am ○○nse叫encia.

Para garantir essa progressividade, que e uma das caracteristicas

mais marcantes da rela車o processual, entra em cena urn fen6meno deno-

minado "prec短do'', que traduz a perda de uma faculdade processual, ou

porque n肴o foi exercida no momento oportuno (temporal), ou nao pode ser

exercida por incompativel com outra quej各o foi (16gica), ou porquej各foi

validamente exercida, consumando-se (consunativa).

urn a de c?soaroe:sua sr器taeo#u霊:,uee: erre :lf詫叢話Fziadsa薯ss, cnoanotr:

1



J E. CarreiraAlvim

慧, dnaa 3 rpeoc藷ss蒜-.1 op器i三豊,qJLuest:ceo:av ia誓eecfuas器rrree|蒜iivaadmoefnet:6;

deteminada questao, concede a lei meios de impugna.確o, que atinge tanto

as decis6es de m6rito, quanto as de conteddo apenas processual, impugna-

veis por recursos adequados ao objetivo pretendido, que, no caso das

primeiras 6 a apela碑o, e, no das segundas, o agravo (retido ou de instru-

mento).

Os embargos de declaragao t6m por宜nalidade expungir- da sen-

tenga ou das interlocut6rias eventuais obscuridades, contradig6es ou

omiss6es, a宜m de que a sua exeou碑o ou efetiva申o nao seja comprometi-

da pela, discordancia dentre as partes sobre o seu alcance e eficacia･ Para

esse宜m, disp6e o reco調ente do prazo de dez (10) dias ○○ntados da intima輸

車o da decis肴o ou do ac6rdao embargado.

3. C4SOS DE E棚BARGOS DE DECLARAqd0 -

DEcrs6Es QUE os coMpoRT4M

Os casos de embargos de declara確o vein expressos na lei, tendo

lugar sempre que ocorre uma obscuridade, uma contradi車o ou uma omis-

慧鵠Fu鵠ea|票盤tteaFe語Ecaodnost#.i;葦詣ndt詰;sc筈obpa:rgaoi
pela Lei n° 8.950/94, porquanto, a ddvida, diferentemente das demais hi-

p6teses, nao existe, na verdade, na decisao, sen着o na cabega dos patronos

das pa虹es･

Existe obscuridade quando a decisao nao exprme com fidelidade
aquilo que deveria exprimir, pretendendo dizer uma ○○isa, mas aparent狐-

do dizer outra, quando, por exemplo, a pa正e pretende obter juros

c○mpensat6rios e morat6rios, e o ｣uiz se re蕉re ajuros legais･ A c〇両radi-

確o existe quando a sentenga reconhece a.o autor o direito de receber o seu

cr6dito devidamente atualizado, sem qualquer expurgo, mas, determina

que sejam adotados indices em que estes expurgos foram aplicados. A
omissao se verifica quando o autor fomula mais de urn pedido, ou diver-
sas parcelas de urn mesmo pedido, e ojuiz decide apenas sobre urn deles

ou deixa de manifestar-se sobre alguma parcela do pedido, como, por

exemplo, pedejuros e corre辞o monetaria, e obt6m apenas a corre車o mo-

netd正a.

Ao contrario do que se sup5e, nao sao apenas as decis6es, senten-

gas e ac6rd5os que comportam os embargos declarat6rios, mas toda e

qualquer decisao, inclusive as decis6es monocraticas do relator nos tribu-
nais, e tamb6m os despachos de mero expediente, se contiverem alguma
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obscuridade, contradi碑o ou omissao que comprometam a sua clareza e

precis肴o.

No pa血icular, de､′e ser obseⅣad○ 0 reg血ento intemo de cada正一

豊Pd浅’c器ddaeo :器霊rae]go|o器rse#誌謹:rn8a°| SF霊edr:葦raao9誌

芸t薫}gbv:1dsd叢雲o竃馨叢謹認諾p:feop:e:]s霊m°c:§v薫

4･ EM思AR COS DE DECLARA qd~0 - N4 TUREZA

f耽めICA - M励o HVzEGRAHvo Do f耽GADo

能義欝蒜護憲|o:?ua:n巻o: v:eu薫aa:e薫護憲
embargos a na血eza de recurso, i′eem-no como uma mera tecnica

;nntiei驚8tefsYa o gsacu霊dcisdae:’ec器ntr°ad薫r6°gs: s fct:p ate d : °譜塁eteeY.e誓sau�｠

validade.

d e cl aratopri9o s P器t°r｡霊St:o pnr霊5t霊pt講:mqu豊e器o O;,,霧g::

procedentes, e z‘77?p7`ovi｡of, se improcedentes; quem os t台rn como de

霧jnst器ia害rvoacedd藍teqs?e eles sao aco/fez’｡os, se procedentes, ou

輩讃襲襲繋轟き
magistrado.

nao ha, Aeia葦cinu器d:b霊Leanmcb�ｧ&vH�ｶ�8ｮﾗF��'G :d.9tgr�｣�ｲ��踐W73｢�&�V&7)�56H�ｶp

oportunidade al parte contraria para oferecer suas contra-raz6es, buscando,

desta fbma言n皿r na ○○nvic亨をo do julgador (se monoc誼i○○) ou

julgadores (se colegiado)･ Nao que nao possa o relator, evenfualmente,

2　Ja vi relator de determinados Tribunais Regionais Federais converterem embargos de declara-

飼o a decis蚤o monocratica, in¥Jocando precedente do Supremo Tribunal Federal, qi]e, definj.tj.-

3　Xaomdei霊:t蕊iTeai:oS,e:P紫oc:.in ou,ros ｡r｡enament.sjuridi｡os estrang｡iros,. recurso n5. 6 a,.

�6�V蹤R�F�2���'FW2ﾂ��Fﾖ友匁F�6Rﾂ�F��#fﾒﾂ�&V7W'6��FR�FW&6V�&���&VｧVF�6�F�����Vﾆ�颶���w&�f�

embargos de declara碑o, etc.).
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詫.t:16r霊a詰:sfde霊霊?rfae r諾anrgsasdaa霊pa嵩nddaedned:e dfpnuagfunraegzaao d a

Na verdade, os embargos de declara誇o comportam-se como

叢:n蓋e:ira:i:r;sC::er:S誓霊n:a:e��8�xｮﾙFﾈｼ�｣&�ｦ問ﾂ�8ﾇﾆvﾓｦ��d;:諜
na sua nomal destina車o, nao tern o objetivo de substituir a decisao

embargada; o que nao acontece com os embargos de declara辞o

modificativos, como se vera.

5. EFEITα MのIFTC4 HVOS DOS E碑BAR COS

DE DECL二親滋6繊4DE DE

A〆ingdo 77omal dos embargos de declara商o 6 a de expungir as

decis6es, sentengas ou ac6rdaos de obscuridades ou contradig5es, ou,

entao, suprir-1hes omi亨s?es, numa exce9ao expressa a regra de que

proferida a sentenga, o juiz cumpre e acaba o seu oficio jurisdicional.

No entanto, numa epoca em que a jurisd華o e prestada em

pacotes, tamanh〇 〇品mero de demandas conhecidas pelo nome de
"demandas m㌶lt勘as", ditas tamb6m "demandas rej?etitz‘γas", em que s6

mudan os nomes das partes ｢ pois o conteddo de m6rito 6 exatamente o

罵Sanmd°o手記ub霊isa±:C … r露:Sit?rc aobsaFm?7a%oCs° Zd°ed篭e cd[earfa°.r器,a ceoq悪: °器霊

adequada para comigir seus equiv〇〇〇s･ Assim･ ○正bunal dava provimento

a uma apela車o de sentenga quejulgara, corretamente, pedido de "revisao

de renda mensal inicia.1" (RMI), como se fosse apela確o de sentenga
"revisao de beneficio de presta確o continuada" (RDB), no que refomava

eq乙lz.vocadamente a sentenga correta･ Em tais situag6es, a altemativa que

;e daep rae詰n±t°iru :s°?foe fat霊a謹話.°cna?霊書誌Soesmeampb°崇gno°s zi/誓d°escz’i:霧

possibilitando ao tribunal rejulgar certo o que, antes, julgara errado. Essa
orienta車o foi logo seguida na inferior instancia, tamb6m nas demandas

dessa natureza, em que osju王zes admitem e dao provimento a embargos de

declaragao para corrigir sentengas exかa petita･

A tais embargos, ○○nvencionou-se chamar de embargos de

declara車o com efeitos modi宜cativos, porque o seu objetivo nao 6,

simplesmente, o de integrar o acdr壷o, mas de refbm紅o, total ou

parcialmente, substi巾indo uma conclus肴o por Qutra･ Estes embargos s5o

verdadeiro e proprlo recurso, funcionando como uma esp6cie de segunda

apelagao, dnica foma de comgir urn equ王voco, que deveria ser

nomalmente ○○migido pelo正bunal superior･
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Fala-se, tamb6m, em embargos declarat6rios com efeitos

infringentes, o que nao 6 correto, porquanto os embargos infringentes

apresentam caracteristicas n肴o encontraveis mos embargos declarat6rios

modi慮cativos (a正530, CPC),4 ○○調o, por exemplo, a exist台ncia de voto

vencido, e de ter seus limites na血rais na divergencia con宜gurada no voto

vencido. Nos embargos de declara車o com efeitos modiflcativos, al6m de

prescindir de voto vencido, a decisao pode ser exatamente oposta a
agasalhada pelo ac6rdao embargado. 0 dnico ponto comum entre esses

dois embargos 6 que...ambos permitem a refoma do ac6rdao em favor do
embargado.

Se os embargos de declara確o funcionam com efeito modificati-

vo, possibilitando a substitui碑o de uma decis肴o por outra, as vezes

diametralmente oposta, flea evidente que nao pode a parte contraria a em-

bargante, ou seja, a parte embargada, ser privada integrar os embargos, de

o罵recer ○○n廿a-raz6es, e, desta fbma, de in岨uir, ou, pelo memos, tentar

influir, na convicg肴o dos julgadores. Na falta de norma expressa para res-

posta -, que os embargos nomalmente nao admitem -, deve ser
○○ncedido ao embargado para esse宜m, o mesmo praz〇 〇〇ncedido ao em-

bargante para embargar, contado da intimagao do ac6rdao.

Em tais casos, a falta do contradit6rio e da ampla defesa contami-

na o julganento e fulmina de nulidade o ac6rdao que vier a acolher a

pretensao do embargante sem a audigao do embargado.

6. CO持抽DERA�y>%2��C�0

A tendencia dos廿ibunais, sens王veis a tais considerag6es, tern sido

a de admitir a contrariedade mos embargos de declara車o, quando pretenda

o embargante atribui手mes e氏itos mod甫cativos, e, para esse宜m, abrem

vista ao embargado para se manifestar, atrav6s de contra-raz6es.

No entanto, n肴o deve essa exce碑o, que s6 deve existir para os

embargos com efeitos modi宜cativos, transformar-se em regra em qual-

quer modalidade de embargos de declara亨をo, para os quais o C6digo de

Processo Civil nao prev台a audi確o da parte contr訪ia a embargante. Nes-

tes, a c○n廿ariedade deve ser obseⅣada apenas naquelas hipdteses em que

se revelar essencialmente necess各ria.

4　"Art. 53 0. Cabem embargos infringentes quando 0 ac6rdao nao uninime houver reformado, em

grau de apela9ao, a sentenga de merito, ou houverjulgado procedente a9哀o rescis6ria. Se o desa-

cordo for parcial, os embargos serao restrit｡s a mat6ria objeto da divergencia." (Redagao dada

pelaLei n. 10.352/01).
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DESEMBARGADOR FEDERAL ALBERTO NOGUE弘

No campo da Te〇五a Geral do D正eito, sabe-se que o D正eito se evi-

dencia como uma totalidade e se acha dividido por mera ques協o metodol6gi-

ca ou mesmo pedag6gica. Desse modo, nao se pode compreender o tribute

sem a pressuposi確o de que ele faz parte de urn todo.

Quando se fala em totalidade, fala-se tanb6m na relagあdas catego-

rias do Direito com a realidade social, ou mais precisame血e, com a

p6s-modemidade que ai es亀, e, o que se constata? Constata-se uma ambien-

cia confusa, constata-se a crise da razao, constata-se que o mundo da vida

qebenswelt) parece nao ter sentido. Ora, dentro desse contexto, a ordem tri-
but各ria nao deixa de softer esse vento de incerteza e indetermina車o que

perpassa e atra,vessa todos os ramos do saber.

Mas, tudo isso nao pode impedir o operador do Direito de pesquisar
o正buto em si e para si, mesmo que as ○○isas do nosso mundo a○○nte亨am

numa velocidade sequer imaginada pelos profetas da modemidade, como,

por exemplo, MaⅨ, Freud e Nieセsche･

Sem maiores divaga亨6es, e aqui por clever de ○○er合ncia e em respe五〇

a totalidadej各referida, enfatizo que a di宜culdade do homem contempor含neo

ao lidar com o estudo de uma categoria, no caso vertente, o tributo, esfa, de

ce正a fbmaつ1igada乳o desa五〇 de se entender a p6s-modemidade.

Lembro, a tfulo de elucidagao, a脆cida advertencia do soci61ogo

ZYGMUNT BAUNIAN:

CC(...) a modemidade 6 a impossipilidade de pemanecer flⅩo. Ser

modemo signi正ca estar em movmento... E-se colocado em movinento ao se

girrle謹話en_ar諾pi霊�FVVG�WVw7VV驃ﾉ~ﾆ們t3ｹ�VXｽ驢&�&�ﾋ袮6V�ｦ�����fWg6g76xｮﾘ�~ﾀ
dos os habita血es s釜o n6mades, mas n6mades que per孤bulam a血n de se

flxar�� 

Em s血tese da s血とese: para se e証ender o血buto, o jurista precisa ser

modemo. 0 jurista, como lembra CAVLUTT, deve deixar o gabinete,
abrir asjanelas e observar o mundo que o circunda.

Ora, falar em tribute inplica necessariamente, no contexto da

p6s-modemidade, falar tamb6m sobre Direitos Hunanos. Ao sdbito de vista,
宜ca parecendo皿a asse誼va皿pouco exagerada, mag, no dec皿so do texto

i BaAer龍r対2z;詳atTま漉雲a,doe諾:盤怨･霊,.ddao>,eeTio,8,.81.1.p9.9;,.
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ficara ben claro que o rigor cientifico, a cientificidade exige, nun enfoque

sistemico, que se trate a tematica dos tributos em conson紅cia com a etiologia

e a tessi乱調a dos d辻eitos h皿anos.

Falar sobre Direitos Hunanos 6 freqtientemente mal compreendida,

mal resolvida, principalmente em rela確o a chamada m王dia. Ficam achando

que Direitos Hunanos 6 coisa para proteger bandido, que bandido nao 6
ge血e. Mas, na reaHdade essa Te〇五a Geral dos D辻eitos H皿餌os represe血a

un novo es協gio da concep確o do Direito para nossa 6poca, para hoje, para

ontem. Esses Direitos Hunanos sao algo que estamos vivenciando e, as

vezes sem temos ainda rna consciencia, rna percep確o mais nitida do que

isso si鏑i.指ca.

A grosso modo, podemos entender que na sua concep車o geral,

esses Direitos Humanos representam a fusao de tres insunos basicos: as
chamadas lib erdades p丘blicas, que floresceram na tradi車o cultural, pol王ti-

ca, juridica, social,魚los6fica, dos franceses; os chamados Direitos Funda-

mentais, rna vertente desenvolvida principalmente na cultura ale皿a, e

co皿maior intensidade no ap6s Segunda Guerra, revendo a concep9ao da

Constitui辞o de 1919, de Weimar, com a Lei Fundamental de Born, para

que n肴o voltasse a trag6dia do holocausto e da indignidade contra a. cultu-

ra, contra a dignidade do povo alemao.

Entao, a Teoria dos Direitos Fundamentais, representa uma r6phca

da c心血ra血em登, phncipa止血e血e da cult町a juhdica, aquela心筋mia que aHa-

sou a patria germ盆山ca: o holocausto.

Finalmente, pelo lado anglo-saxao, e tamb6m americano, o desen-

voⅣimento dos chamados D辻eitos H皿餌os apar血de H皿an R王g址s e tam-

b6m de Civil Rights, portanto, pela cultura mais inglesa propriamente, Civil

REghts, construg6es que foran sendo sedimentadas ao longo do tempo, aque-

les Direitos da liberdade, da casa, da seguranga, do devido processo legal, da

lei da teHa, do costume, do respeito a individua止dade. Portanto, a constm辞o

血glesa desenvolvida em te正td五〇 no虹e書狐ehc組o, ｣a em simbiose tambem

com os Direitos Fundamentais, e com uma recuperapao de valores greco-ro-

manos, que inpregnaran a concep9ao de Thomas Jefferson e, portanto, a De-

clara誇o de Filad61丘a, em 1776.

Essas tres con:entes, que p6rseguiam objedvos parecidos, se fundi-

r狐de皿仕o de皿bloco e, hqje, se de宜n孤com○ ○s `D辻eitos H皿狐os''. De

un lado a cultura hunanista antiga, helenica, grega, da Idade Media, do Di-
reito Can6nico, do Direito Natural e, de outro lado, a resist合ncia a liberdade

ativa, i postura cidadanica inglesa e, por outro lado, a postura reconstrutivista

francesa, que desaguou, exatanente, na Revolu辞o Francesa e em v各has De-

clara亨6es, denせe as (担糾s, a pr血cipal delas, a de 26 de agosto de 1789,

portanto, dois anos ap6s a Declara辞o Americana e a Constitui確o de 1787.

Porfanto, uma conflu6ncia.
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Signi宜ca isso dizer que esses Direitos Humanos nao representaram

apenas uma construgao vinculando os Direitos de natureza privada com

器use藷SpDo諸宗bee器iT器誓Ic�~ﾂ雜ﾈﾄX-ﾇ&FVR8ﾄXｮﾘｮﾖ�机��ｸｮﾙ9�
homem como uma, totalidade, nao urn indiv王duo, nao urn ser biol6gico, nao

紫epfs sqouaen:s:ensti誤:豊芸oeu goh:e票蓋o葦1:rTaasmo碧e葦.q藍i,, :

霊Fnee:c|器cqeube霊9gnci|ga duirmer Fuaeun某:tia霊ioaEau[md|:o器d�ﾓｶ�Y�Wﾉ~ﾀ
de hoje, ou de mais tarde, portanto, a homem como uma integralidade que

recebe os valores da antigtiidade, que desenvolveu esses valores, que

metaboliz年.es.ses valores, que disciplina esses valores, reconstr6i esses

valores, e micla uma pr純ca desses valores tambem p頒a舟e血e･

Nesse aspecto significa que n肴o 6 mais o homem localizado na

aldeia, no castelo, na cidade, na na車o, n.,o continente. i o homem planetalio,

:o:ses註e露aa諾叢otrbaaT|qzoa茎:,整器o,dequipheo霊:ed霊諾1acoa dne器e:
valores, como aquelas correntes a que me referi: a inglesa, francesa, alem肴,

americana, para me expressar apenas em p6los ou em focos de irradia車o

porque, na realidade, essas re皿ex6esプesses movime血os estiver紬prese血es

em toda parte e em toda 6poca. Mas esses `focos catalizaram, condensaram,
deram vida, inagem e percep鋳o

Estamos vendo urn pouco dessa concepgao modema dos Direitos

gm�EG8�ｶ76g��遊匁V�3ｦ�ｮﾗ&6V�跏6H�ﾙyV&3ｧ&覃ｮ)~ﾅ6G�XﾝEﾗ@:raes; sde: Se藍eemoasfrD謹ts.'sqgee霊

grupo e os Direitos do total, como, por exemplo, o direito de manifesta9ao do

器is器:n霊°dod:r.es詰: frdaen器s,mma:s誓eitaarn5fi.s轟:a#e霊so geirep±詰Sdeea霊
comerciante continuar exercendo a sua. 1egftima atividade mercantil de ven-

der os seus produtos, o direito de falar alto mas sem perturbar aquele que esta

precis餌do desc餌sar, en略○, a lei do silencio, coisas desse車o.

Enfm, uma t6cnica de disciplinar a atividade social sem sacri最car os

Direitos Individuais, mas os colocando dentro de urn conjunto que pemita a

todos uma eq亡iitativa frui確o de todos esses Direitos. Essa 6 a vertente dos
"D正eitos Hum餌os''.

0 outro ponto queja referi 6 a questao dos tributos. Vejam bern, ti-

vemos o Direito dos gregos, o Direito dos romanos, Direitos especializados,

como, por exemplo, Direito dos comerciantes, Direito da na.vega車o, Direitos

espec晩cos, como o de certas classes, dos artesaos, das corporag6es de o宜ci-

os. Direitos sedimentados em deteminadas areas da vida social, confome

hoje ainda estudanos: Direito Civil, Direito das Obrigag5es, Direito dos Con-

tratos, Direito das Sucess6es, das Herangas, Direito de Familia, Direito

lntemacional Pdblico e Privado, e at6 o Direito Tribut缶io.
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Esse conjunto todo tamb6m se integra mos Direitos do Homem, mas

quando se diz "Direitos Hunanos", tern-se em vista exatamente aquela inte一

謹fi:tea,de:,oo誓nc:eeoip6reasqs*,eo器:itidei謙霊aflicdoa量諾:ia: engiiiubfr嵩dne:
ou nas obhga86es. E aquele D正e五〇 que alc紬9a o homem, como disse, em

todas as suas dimens6es.

0血buto, ○○mo um餌o da realidade, se ident臆ca com o山王cio dos

tempos e, provave血ente com a consumagao desses tempos. Mas, sucede

que o tributo, confome as v紅ias estrati魚cag6es sociais, confome a evolu確o

ou, caso se prefira, a involu碑o das sociedades, sempre teve urn signi缶cado

diverso, portanto, fung6es diversas, o que n5o 6 de se estranhar･ S6 para

exempli宜car, na antiguidade, o b-atim de guerra, dai o zrib坊ere, ou o impost〇･

Recordo-me que脆色合s紬os, qu狐d○ 0 Preside血e FERNANDO

HBNRTQUE CARDOSO, ao tentar a transfomag5o do antigo imposto que
hoje corresponde a contribui確o do CPMF, dizia que "imposto 6 inposto, o

nomeja diz tudo, eu tamb6m nao gosto, mas 6 imposto, entao, tern que pa-

筈紺.''

Claro que isto ten fundamento hist6rico. Mas, houve uma 5poca em

que era a,ssim, quer dizer, uma rela9ao de forga. En協o, os romanos exlgiam, e

nao havia como tentar resistir. McJnu mih’肋･i, as regras romanas impunham e

era a vontade de C6sar. C6sar, al6m de todo poderoso, era divino, imortal,

oniscie血e, mas nem sempre isso fbi assim･

Por exemplo, no peri'odo que corresponde, grosso modo, a Idade

Media, havia uma rela車o algo meio contratualista em que os barges, os no-

bres, os lordes, os donos de castelos, exigi紬de seus vassalos, os seus pe6es -

vamos dizer em linguagem de hoje, o povao - os tributos e, pagava-se ao Rei

uma certa quota para sustentar a defesa do pats e, tamb6m, para atender as

despesas da Co正e.

Com o perpassar da Idade M5dia isso foi derivando para urn sistema
mais contratual, como o das Cartas de Forais - o Professor PAULO SANTOS
es色fazendo pesquisa sobre Forais na parte da Hist6ria da Justiga Tribut缶ia

brasileira, ej紅ocalizou alg皿as -,血s血e血os con廿a血ais, em alguns casos

para libera確o dessas obriga96es tribut各has, que corresponderiam, hoje, aos

止s廿umentos chamados im皿idades ou isen96es.

Para nao me alongar muito, observa-se que posteriormente passou a

se entender que tinha urn sentido de solidariedade, o prego da liberdade. Sao

teorias bastante interessantes. Mas como ficaria isso hoje? Para entendemos
como hoje isso pode ser compreendido, vou voltar a Revolugao Francesa,

porque o ponto de pa誼da para essa pesquisaつdepois de exam血ar historica-

mente todas essas fases, foi o que estava havendo ali em mat5ria de

tributa碑o. E o queja era algo inteiramente conhecido, nao foi novidade ne-
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nhuna, n6s nao inventamos as coisas, os livros s5o un produto de

elabora確o, de articula車o de pensamento, de encadeamento, de explicag5es

諾#dt笠島認諾盤da de novo sobre a teITa",脇I no�=�@

De novo nao ha, mac pode ser visto de uma foma nova, que corres-

ponda a皿a realidade espec縦ca･ Bn略o, na叩ele pe五〇do que a血ecedeu esse

grande movinento conhecido como a CCRevolu確o Francesa", afetou, e est各

afetando ainda, o planeta inteiro, porque nao foi rna Revolugao apenas para

a Franga, foi uma Declara確o dos Direitos do Homem, uma Declara申o Uni-

versal dos Direitos do Homem e do Cidadao, portanto, enderegada a

humanidade. Esse 6 o aspecto da forga da Revolu確o Francesa･

No chamado "velho regime", Ancien Re'gz.me, a situa辞o estava mais

ou memos assim: a nobreza nfo pagava tribute porque ela sustentava a funda-

menta碑o desse Direito, de que a nobreza, os cavameiros, ja concoriam com

o seu sangue a則l para a defesa da cidade e do Rei; o Alto Clero tamb6m nao

estava suj eito a tributa確o, porque ,logicamente, passava a vida inteira fazen-

do preces para obter a misehcdrdia do Senhor, e assim皿lug抑para aqueles

miseraveis que estavam ali moribundos. En略o, seria uma iniq揖dade cobrar,

tamb5m, do Alto Clero, tributos. E sobrava para quem? Para o povao, para

Varlar.

Enfao, com a Revolu確o Francesa, cortou-se, foi uma ruptura, revo-

1u車o naquele sentido de reverter, no sentido mesmo dos movimentos

celestes. Rompeu-se com esse sistema, e a pa直江dali se estabelecerm dois

artigos na Declara確o: artigos 13 e 14, e a pesquisa, no particular, comegou

por ali. Vejamos como aqueles artigos entraran, e o que aconteceu com eles
depois, para e加endemos a vida de hqie･

No artigo 13 es蜜dito que `todos esfao obrigados a contribuir para as

despesas p心blicas na propor確o de seus haveres�Rﾂ�踉��'F没���Bﾂ��VR�'F���6漬

dadao tern o direito de, por si mesmo, ou atrav6s de seus representantes,

verificar a respeifo da aplica碑o das receitas cobradas relativamente aos tri-

butos pagos". Entao, se estabeleceu o principio da universalidade, todos sao

obrigados a pagar, e o principio da cidadania tribut証a. 0 paganento 6 para

atender as necessida_des pdblicas, nao poderia haver urn desvio em relapao as

receitas.

Instaurou-se o chanado C`estado burgues". A palavra acabou

adquirindo urn tom meio pejorativo, mal compreendido, houve muita

politiza確o, muita ideologiza確o em cina disso. Mas,�'W&wVW2"�fV籾

rea血e血e de ``burgo'', de cidade, de aldeia. 0 b皿gues, po轟a庇o,さaquele que

vivia na aldeia, na pequena cidade, e era aquele que廿abamava, o

c○mercia址e, o pequeno屯b五〇a血e, o a正es肴〇･ Chegou in momento, quando

a tecnologia alcangou urn cert:o nivel, qua mecaniza車o, e veja que

es協vanos em 1789, para se ter rna id6ia.
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0　Manifesto Comunista, de KARL MARX e FRJEDERTCH

ENGELS, 6 de 1848. Por aquela 6poca, as bases daprimeira onda do capita-

1ismo j各estavam langadas desde os Estados Unidos at6 a Europa鼻Australia,

Italia, a unifica確o de Estados, como na Italia, de VITOR EMANUEL, como

na Alemanha, de BISMARCK, a Franga unificada, quer dizer, o mercado se
anpliando, e o burgues, era ele, ao lado de pequenos artesaos, de oficiais de

a正es de o宜cios, que susten七郎′am as despesas e o免usto de todos.

chama｡窪霊藍ds:考]j嵩?d :s�v��_V��R�2�･3ｦ��g���6SｦVW�H�ｶWffﾆ���ｶw&匁�&9UｶF��ｵ&覺｠

volu碑o Francesa. Nem tanto pelo peso da tributa確o, mas, sobretudo, pela

iniq廿idade e, a partir exatanente desse sistema injusto em que apenas urn

segmento da sociedade contribuia, ficando os outros imunes a tributagao.

Isso nao atendia mais as leis do mercado. Aqueles que reahente es-
tavam assunindo a lideranga tecnol6gica do mercado, as fung5es, flcavan

em posi車o subaltema. E uma longa hist6ria, apenas para ilustrar urn pouco.

Mas, vitoriosa a Revolu車o, o que aconteceu? 0 6bvio. Os burgueses disse-

ram: "agora todos pag狐, e por igual''.

Como eles se tomaram praticamente os心nicos representautes, ou

pelo memos a maioria esmagadora, estabeleceram regras de uma tributa碑o

universal, s6 que doia mais mos pobres do que mos ricos. Voltaram os chama-

dos "impostos velhos". Tempos atras, o ex-Secret壷o da Receita Federal, Dr.

OS工R工S, dizia que "imposto born e o imposto ve皿o''. Isso fbi o que aRevolu-

車o triunfante, no segmento mais forte da burguesia丘ancesa sustentou:
`Cvamos voltar aos inpostos antigos, aqueles indiretos, para ningu5m conhe-

cer - problema do sigilo魚scal ○ 0 estado dos neg6cios, da prop正edade''.

E, sendo assim, tal ○○mo hqie a血da en○○n血amos, principalmente

em pa壬ses subdesenvolvidos, ou peri罵ricos, ou emergentes, ou em

desenvolvimento, ou em via de desenvolvimento, ○○nfbme pre宜ram,

para mim 6 subdesenvolvido mesmo, e lamentavehente estamos nesse
grupo, 6 o famoso grupo dos setenta e sete, predominando a tributa確o

cha皿ada indireta.

Em que pese no caso brasileiro, da nossa Constitui車o Cidada de

1988, rna belissima Const血i確o,協o agredida, nao se sabe do que e para

qu台, com que宜nalidade, en○○n心細os皿preceito que detemina que a lei

ぬらa com que em todos os produtos do mercado宜que vis王vel o valor dos im-

postos que a血g正調aquele produto, aquela mercadoria ou aquele se爪′i9〇･3

Mas, isso no Brasil, se正a como｣ogar umatocha de fbgo em urn paiol de pdl-

vora, porque a grossa maioria da popula確o nao tern a. consciencia de que

paga皿a ba血ahdade de廿ibutos gem saber.

3　　Cf. art. 150, § 5° CF: ､`A lei deteminara medidas para que os consumidores sejam esclarecidos

acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e servi亨os.''BRASIL. Constitui?ao Fede-

ra=988. Coi鳩tJ’飯if∂o dcJ Raptzblica Federa杓a do Brasl/. cね05 de oz/允でb;.o cね/988.
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Essa 5 a riossa realidade. Foi o que restou daquele sublime movi-

ment〇･ A burguesia resolveu os seus problemas e desca五〇u-se dos antigos

aliados. Mas, acontece que o mundo de hojeja n5o corresponde a fomata車o

do chamado "estado burgu6s�ﾈｵ�6��F貿f�ﾂ�f�ﾆ�"�Vﾒ�&W7�VW&F�"ﾂ�&F�&V友�"ﾂ��

nao ser em quart5is, na, marcha de ordem unida･ A no碑o de rico e de pobre,

碧6謹°ei輩F°a as g°f9a藷rd器⊥ais6ed:_霊fe?dj±i,n謹話:窪
dia-alta, e depois ficou u.in caos. Nao ha como se quali宜car mais, ora se

fomam fundos impessoals, massas de capitais, ou conglomerados ou C`hol-
d血gs''.

○ ○h狐ado capital vol各til que assolou nosso pais脆pouco, depois

de passar pelo M6xico, pela Rdssia, depois de devastar uma parte dos Tigres
Asiaticos, hoje, o mercado nao 6 mais aquela por確o que existia no Estado

Nacional. Realmente, o mercado, hoje, se estende. A cidade nao tern mais

muros. Nao h各mais continentes fechados, e aquela burguesia industrial, mer-

cantil, agora 6 apepas uma parte de urn outro segmento, do chamado

言語falis記譜e藍,n霊CSifaalisaTe°c:: Gen:16q8ui: °: scavpai嵩霊ss塁sd:o霊fa°s嵩a;
diferentes, n肴o mais com base na tema, nao mais com base na mercadoria,

n5o mais com base no ouro, e sin na tecnologia, na infoma確o, no movimen-

to, n〇 〇〇n廿ole.

Como fica essa hist6ria em rela確o atributa車o? Vou procurarjuntar

as duas ○○isas.

Ce正amente que uma est田山ra que証enda a pa王s subdesenvolvido

flea incompativel com a estrutura de urn pais mais desenvolvido. As chama-

das multinacionais - primeiro, elas querem se certificar que o pa fs 6 seguro,

que a qualquer momento podem entrar ou sair, querem ter segurangajuridica,

querem saber qual vai ser a composi車o dos tributos no conj’unto do produto

ou do seⅣ19o.

Nessa 16gica da racionalidade, a i′elocidade desses investimentos

exige padroniza確o mundial. 0 modelo da Ford foi concebido, projetado,

testado e posto no mercado em tr6s meses, com testes em todos os paises con一

語語itraauvt:smd6ev:]mm]±±諾築器ee:e,no謹z�f����ｲ襷F�W7ﾂ���ﾅ2��遨�VcCb�fW3ｰ
vou apenas quiⅢe dias･ En悔o, acabou a era desses galp6es enomes, li血as

de montagem. Es fa tudo artioulado, dentro do sistema C`on time��

4　､`Para o l孤9amento do modelo Mondeo, os c○nstmtores da Ford necessitaram apenas dois me-

ses e vinte teleconferencias ate concluir o projeto definitivamente. Ja para o modelo Taurus,

bastaram quinze dias de廿abalho e tres remi6es de con廿ole para a d壬reto｢ia dar lu乙i′erde ao i爪ト

cio de produ班o -urn salto de mais de 100% em eficiencia.

A `Revolu9ao Ford'fle Economr’sリnao cocorre p｡r pressao de uma crise financeira. Em

1994･ o gmpo teve lucro de mais de 6 bilh6es de d61ares･ Tro慣man e seus c○legas dc djreto｢ia

apenas viabili之aram aquilo que a mais modema tecnologia global ⊥hes pemite･ Todos os gram

des industriais os seguirao, e nao s6 na fabrica確o de autom6veis.''(MARTIN, Hans-Peter､

Schumann, Harald. A czrmad/偽a dcJglobcrl/‘=a?∂o: o assalto a democracia e ao bern-estarsocial.

5. ed. S蚕oPaulo : Globo, 1999. p. 138-139).
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丘preciso racionalizar a tributa確o, do ponto de vista do consumidor

e do ponto de vista de urn novo produtor, que nao 6 mais aquele industrial

cl各ssico ou mercantil. Entao, entra agora uma nova concepgao nessa nova ra○

○i onalidade.

Nessa minha fomula鋳o, encontrei a seguinte foma: o tributo, na

器pgagap器筈tcaa9s:°霊seioa pdoer:霊:qEusetiad謂raa葦窪ib*aas°vpanaraas a:eunt霊: eas:

sensivelmente se transfoma･ 0 surginento dos blocos regionais, como 6 o

霊:o otiLp i器nNo憲o電器置霊[9o#謹言鴇uL誌uu8aEfacoAj艶,s器霊
v各rios blocos do Oriente, entをo isso significa que aquelas barreiras se abri-

ram.

n.t6rio s蕊S8ecs°.nnc器等蒜eeit霊宝irp:sr cehx=m黒講r霊宝°asbiassj]a誌: ’dqe::s:
tabilizam completamente o sistema tribut証o e tomam moralmente

器ess±ts±t°enm誌e謹:tu° ddeein°霊宝dpaa°gc器utr器unt藷.b eneflciado p or es s e distorci○

Esse 6 o panorama tribut紅io que se descortina aqui no Brasil e sem

ddvida em outros paises. Para se ter uma id6ia de como o ambiente tribufario

se toma cada vez mais saturado e irresponsavel entre n6s, lembro a pat6tica

ior:sTdaegnitcea)d:nEe#ntee ioe#e諾‡eiri盗edndtsetr霊,eFuper:se駕arnoau,c薄謙icd.:
aquilo que nao s6 no Brasil, mas em muitos lugares, se entende como razo五〇

vel, como 16gico, sustenfavel, 1eg王timo e at6 justo, que C`nao pagando ao

Govemo o tributo, aquilo reverter各em beneficios porque vai gerar mais em輸

5　A imprensa divulga que a ``Justi9aja quebrou sigilo de 1.500 contribuintes''(sigilo bancario),

em opera煎o recentemente deflagrada pelo Minist6rio Pdblico Federal em todo a Pats (0 Glo-

bo, 3.ed., p. 3). Para melhor visualiza9蚤o, dessa mesma materia, destaco esse t6pico:

`` Enquanto parlamentares,juristas e magistrad｡s discutem se o projeto que permite que a Recei-

ta Federal tenha acesso a dados protegidos pelo sigilo龍cal e c○nst血cional, procuradores da

Repdblicaja investigam, com autoriza印ojudicial, pelo memos 1.500 contribuintes suspeitos de

sonegagao fiscal em dez estados. Com base em estudo feito pela Receita, crurando informag5es

sobre a arrecada9ao da Cp書>皿e as declara96es de renda, o Minist6rio Pdblico conseguiu autor主

za9ao da Justi9a Federal mos estados de Paraiba, Pemambuco, Bahia, Para, Amapま･ Goias･ Mi-

nas Gerais, Rio deJaneiro, Parana e Rio Grande do Sul para iniciar o combate aos sonegadores.

Na primeira etapa d〇百abalho, procuradores esperam que a Receita ident描que os con証buintes

que, apesar de movi叩entar milh6es em suas contas, se declarar狐isentos ou usam expedientes

para fugir dos impostos. Em todo o pats, segundo o estudo, 155.560 pess｡as e 5.192 empresas
nao pagaram lmposto de Renda emovimentaram em suas contas R$ 398･438 bilh5es, em 1998.

Na mira dos procuradores e da Receita. est蚤o as pessoas que, apesar de nao terem pago IR em

98, movimentaran valores acima de R$ 200 mil e empresas que fizeram transag6es bancirias

que excederam R$ 5 milh6es･ Atさagora, os procuradores s6 pediram a叩ebra de sigilo pa丁cial

dos c○ntribuintes que apresentaram as maiores movimenta96es･ Os valores que limitaram os

primeiros pedidos de quebra de sigilo foram estabelecidos pelas equipes de procuradores em

cada estado.ー~ (JUSTICAja quebrou sigilo de 1.500. 0 Globo, 3.ed., Rio de Janeiro, 17 dez.

之000. 0 Pais).
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prego, mais produ確o, enfm, na minha mao, rende mais, na do Govemo vai

para o ralo.''

Depois, urn certo Senador, na televisao, declarou solenemente, no

meu querido linguajar nordestino, "que nao era besta para pagan tributo".

Qual a modema fundamenta車o do tributo, que afaste esse tipo de Ccimunida-

de"? Se se entender o tributo como uma massa social, como n6s encontramos

em varias formulag6es, invoco aqui a de NORBERTO 80馨810, C`os Direi-

t器r霊apo�觀9)�G(�ｶ傍Fﾖ�"觚6gC｢�79~ﾇF�6FV�9~ﾆ8�ｷ&宥#�VVgC9X�GFV�&6FV�(ﾄVV#ｧFV��R��&��

Os Direitos de Primeira Gera確o, como aqueles tradicionais,

D正eitos工ndividuais, de Prophedade, os chamados Direitos b皿gueses ou do

liberalismo cldssic〇･ Os Direitos de Segunda Gera確o, como aqueles

ch狐ados Direitos S ○○iais, notadamente s皿gidos quando da primeira gr狐de

crise do capitalismo e en舟en屯da com muita e五ciencia, principa血ente por

THEODORE ROOSEVELT, no New Deal. En総o, os D正eitos de

provimento, de sustenta確o, aplicando as Teorias do Lord Keynes para que o

Estado promovesse e provesse o bern-estar social. Entao, as pol窺cas

sociais, as pol王ticas econ6micas, as politicas de incremento, de regula車o, no

se血ido de m狐ter a sociedade e o sistema econ6mi○○ capitalista血ncion狐do

da me皿or maneira possivel. Portanto, perseguindo a otimiza確o, no linguajar

econom台s.

Ocorre que essa realidade se transfomou, o Estado agora recua.

Surgiram os Direitos de Terceira Gera鋳o, Direitos como os do meio-ambi-

ente saudavel, Direitos Coletivos, Direitos aos meios de instru車o e de

educa鋳o, ao esporte e ate a felicidade. E, hoje,ja se fala, tamb5m, mos Direi-

tos de Quarta Gera確o, Direitos para o futuro, nao apenas para garantir a

liberdade individual, ou o ben-estar social, ou o ambieute sadio, ou uma edu-

ca9肴o adequadaつmas os D正eitos para as ge胞96es segu血tes, para壷o legar

aos filhos, aos netos, aos bisnetos - voltando a vertente dos Direitos Humanos
- urn pa壮im6nio social, pol貼co, educacional, devas屯do.

Os tributes, nesse conjunto, e na medida em que a sociedade se pro-

jeta agora tamb6m para frente, ela nao se volta apenas para o tempo real.
Esses Direitos passam a ser considerados como urn pa亡rim6nio. Nao que o

Estado seja o titular deles, 6 o pr6prio homem seu titular, o contribuinte de

hoje e o de amanha. Basta entendemos o que esfa acontecendo neste mo-

mento com a Refoma da Previdencia. Alega-se que nao 6 mais possivel

manter, sob o aspecto atuarial, a a血al base econ6mica para assegurar os bene-

6　　A ideia de direitos c○nectados ○○m deveres, com o e危ito de c○ncilia｢o individual em ○○n舟on亡o

com o coletivo, trazida dos novos direitos, de 3a e 4a gera96es, para o campo da tributa確o, foi

desenvolvida, emforma de umateoria geral do tributo e datributa9ao no nosso livro ‘`ARecons-

tru9ao dos Direitos Humanos da Tributa9衷o'-', Parte 11, Cap]’tulo I. p.87-194 (NOGUEIRA,

Alberto. A recon∫tr叩ao dos dire/’tosんmanos d｡かJb妬準do. Rio de Janeiro : Renovar, I 997).



Alberto No史･ueira20

慮cios, quando eles passaram a ser devidos em massa, no per王odo da

in atura確o.

Nessa concep碑o, o tributo passa a ser considerado como un Direito

de Quarta Gera辞o e tamb6m de Terceira, namedida em que o titular dele 6 o

gl:d.a霊:: 6° pdoesまo°J:eme :md: d�F��Vﾇ9~ﾇ)�6R��ｷSｨ�ｸﾎｦ�&'W$fwC｢v��ｶ7V�i�宇ﾆF��ｰ

mesmo tempo, credor e devedor,屯1 ○○mo no D止eito Coletivo,皿D辻eito de

Gmpo, s6 que urn gmpo maior, e urn gmpo皿iversal, e assim sendo, ele tern

o direito de exigir que todos se submetam aquele mesmo pagamento, e que

nao seja ele apenas o efetivo contribuinte, que ele nao seja na linguagem do

referido, mas nao nominado Senador, o "besta" a carregar aquela carga･

Nesta concep辞o, o tributo, como se propugnou naqueles dois arti-

gos da Declara申o de 26 de agosto de 1789, 6 ao mesmo tempo a sua

liberdade e o d辻eito de exig止as presta写るes da sua cidad紬ia, d辻e九〇五〇lusive

contra os inadimplentes e de exigir presta商o de contas da institui確o encarre-

gada, mer〇五s廿ume庇o encamegado de realizar aquele programa･ Em

de血iitivo, agora o t血1ar desse d正eito 5 o homem, o homem con正bu正te e,

ao mesmo tempo, o legitimo destina恰rio das vantagens e dos beneficios de-

correntes de urn sistema tribut紅io ajustado ao Estado- Democratico de

D正eito.

E, po正紬to, nesse novo espa8o dem○○r各tico que, ○○m tal perspe〇五

va, se reconstr6i a cidadania, reconstruindo a fun確o dos tributos, de tal modo

que ele se tome compativel com o estado atual, que 6 o Estado Democratico
de Direito, tal como se encontra bern explicitado logo no artigo 1° da nossa

Constitui碑o Cidada de 1988, tal como estanaPortuguesa, de 1976, s6 que 1各

se diz: Estado de D正eito Dem○○r純.co, como naEspanhola, de 1978, que diz:

Estado Democfatico e Social de Direito.

Com isso, 〇億buto se libe正a daquela血iq轟dade de se tomar皿a

imposi亨をo. Evide血eme血e que o宙buto, e血endido com esse propd誼o e

dentro desse conteddo, continua indispensavel como sempre foi, mas pe;1a

participa確o ativa da cidadania, pelo controle, no futuro, dever各se transfor-

mar, talvez, em urn instrumento mais modemo de gestao pdblica.

N肴o ha como transfomar uma sociedade com esse desperd王cio e

com essa iniqtiidade que hoje envergonham nosso Pais. Tanbem nao ha

como se pretender uma coes肴o sociaLl, ou seja, uma harmonia entre os diver-

sos segmentos da s○○iedade, porque, para alem do problema da desigualdade,

ha algo mais tragico, a indefmi確o das liderangas legitinas.

Nao estamos mais ’diante da mera e insuficiente igualdade fomal,

agora e preclso, e com urg6ncia, concretizar-se dentro do possivel o mrfuo

da igualdade material. Entender quais os bens existentes na vida e na vida do

nosso pais, e qual es允r9o que cada um脆de魚zer para atender a essas neces-

sidades ○○letivas.

丘pela liberdade e pela consciencia que n6s - eu tenho convic確o dis-

s○ ○ v狐os魚zer deste pais urn pais civilizado, e teremos orgu皿o de
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acompanhar o paganento de血butos jusfos e receber pontuais relat6rios e

n5o orgamentos incompreensiveis de cinco mil p各ginas de rubricas, tal como

rna sociedade, mesmo an6n血aプcomercial,魚z po血almente, prestando

contas de suas atividades, da demonstra車o de seus lucros e preju壬zos.

Portanto, o tributo, numa carga a que hoje corresponde no Brasil em

tomo de 320/o, 5 urn elemento que inviabiliza da maneira como hoje es協sen-

do pra五cado〕 qualquer esfbr8o de emadicar a pobreza･
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J - A A40RALJD4DE CO勅｢O BEM

fURLDJ榊PROTEGZDO E 0 SENT重DO

EHCO DA CARTA DE 1998

1･ A reinstala確o fomal do Estado de Direito, no Brasil, com a

promulga確o da Constitui商o Federal de 1988, imp5e, para sua plena

鵠Ve詩誌ef.adr:me:V謹cd.es#aria霊ddeoc:豊gda°. Cidda±諒:#°cco霊duand[:
taria e a estatal possam realizar a verdadeira democracia, pemi- tindo que
cada indivfduo e cada insti血i9着o em que ele se ass○○ie, inclusive o Estado,

poss狐desenvolver-se plenamente, mum sentido do aprimoramento como

ser humano e ○○mo ser s○○iaL

2. 0 fundamento primeiro estar各, certamente, no fortalecimento

6tico, seja em nivel pessoal, seja no inter-relacionamento coletivo, na

魚m王lia, no govemoプna empresa, no mercado econ6mi○○, no sindicato,

nas associagoes clvls, nas instituig6es de ensino, mos meios de comuni-

ca確o, enfim em todos os espagos soclals, merc台do exercicio da liber-

dade, com o re宜namento da auto-estima da educa申o, do respeito ao

prdximo, da solidariedade.

3･ E ce正o que o progresso e○○n6mi○○ e cient縦co, se traduzido em

adequada distribui確o de riquezas e de acesso ao saber, as conquistas

tecnol6gicas, s各o cognatos com esses aspectos, mas nunca terao sentido,

se nao informados pela devida valora確o 6tica.

4･ A Carta Magma Nacional vigente nomatizou, em patamar
constifucional, a afima確o da moralidade como bemjurfdico, sob a foma

de conteddo de clever individual, coletivo e pdblico, com a contrapartida

do fbmecimento dos ins廿umentos de sua exigibilidade e e罵tividade,

caracterizando-a, portanto, tamb6m, no p6lo oposto, como urn direi亡o

pdblico subjetivo de cada urn, e como legitimo interesse, juridicanente

protegido, das ○○munidades civis e das inst血i96es p心blicas, com o

aduzimento das pretens6es e a96es ○○mespondentes･
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5. As nog5esjui.王dicas, tradicionais, em que o sentido 6ticoj各esta〇

､′a albergado, ○○mo as de "objet｡ I王cit｡'', "abuso de direito''ou ``de poderブ',

de "fraude a lei", de "leg王timo interesse moral'', e muitos outros no campo

do Direito Penal, do Direito de Fam王lia, do Direito Societario etc., a atual

Constitui確o Federal acrescenta Cca dignidade da pessoa humana" como

允ndamento do Estado Dem○○融i○○ de Direito言ogo em seu a正1°,Ill;

como objetivo desse Estado, a constru確o de C`uma sociedade livre,justa e

solid紅ia" (art. 3°, I); a inviolabilidade da houra das pessoas e o direito a

indeniza車o do dano moral (art. 5°, V e X); o tratamento punitivo especial

霊Smc語edsohperdefs°on(d±S. (5ao豊'覇a[[c)器i:Sa薄霧u:嵩;t霊a霊taesgra�vF��ｰ

霊,S ed霊eaftc°asr:c°tle票塗'露語m° :tic-:±Sms託:6reess'ppoirs惑�&H�ｶ�)~ﾈ旗希�ｵ22ﾇ@;

欝讃韻護繋襲
exist台ncia digna, segund○ ○s dit餌es dajusti9a social ○○m｡血alidade da

ordem econ6mica e social (arts. 170, § 4°; e 193); a indica確o, como obje-

tivo da educagao, de realiza確o do "pleno desenvolvimento da pessoa"

(a丘205); ○ "respeito a｡s valores etic｡s e s○○iais dapessoa dapessoa e da

fam王lia", como principio da comunica印o social (art. 221); a qualificagao

da魚m王lia ○○mo base da sociedade,血ndada mos principios da dignidade

da pessoa humana e da patemidade responsavel, mum ambiente ham6nico

(art. 226, § 7° e 8°); a garantia da dignidade e do respeito a crianga e ao

請oorl蒜等cql霊i霊v蒜x葦p :e器Td謹: s ed eotporde3 s:boTs霊寵oex;
recupera確o em face da depend台ncia a entorpecentes e drogas arms (art.

227, e § 3°, VⅡ, e 4°); e a defesa da dignidade dos idosos (art. 230).

6. Para a efetiva確o desses principios, direitos e garantias, a Cons-

titui碑o cria instrumentos especificos, como a畔o popular para anula確o

de ato lesivo a moralidade administrativa, asslm expressamente indicada

como bemjuridicamente protegido (art. 5°, LXXIII) e a a確o civil pi'iblica

e social (arts. 129丑111, e § 1°); estabelecendo, ademais, que a lei federal

devera instituir os meios legais que garantam a pessoa e a familia a possi-

bilidade de se defenderem de programa de radio e televisao eticamente

nocivos (art. 220, § 3°, ||).

7. Tomar essa principiologia, esse ideario, em realidade, nao obs-

tante as limitag6es da condigao humana, 6 papel de cada pessoa

individualmente: das inst血i96es s○○iais de que pa誼cipe; dos Poderes Po-

liticos, inclusive do Judiciario, na visao mais abrangente de seu campo de

atua確o, em face dos abusos, comissivos e omissivos, ostensivos e vela-

dos, nesta壷ea 6tica (art. 5°, LXIX e LXXIⅡ); do Minist6rio Pdblico,

como guardiao da ordemjurldica, e dos interesses individuals e sociais in-
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disponiveis (a正127); dos advogados, de罵nsores p心blicos e procuradores

estatais, mos seus encargos de orienta確o, assessona, consultoria, e de de-

fesa de direitos e interesses legitimos, tamb5m hoje com status

○○nstitucional (a虹s･ 13 1 a 134 da CF), segundo a deontologia que lhes e

p e正nente.

8. Para tanto 6 preciso apnmorar-se, estar atento; atuar, utilizar os

mec紬ismos s○○iais ej血dicos, de s〇五e que, tal como queremos para o

meio ambiente na血ral, tenhamos言即almente, urn meio social equilibra-

do, moralmente h王gido, a宜m de que cada皿e a ○○letividade ○○mo urn

todo possan efetivamente desenvolver adequadamente suas potencialida,-

des.

9. E certo, por6m, que a preocupa鋳o 6tica nao dever各resvalar

para o moralismo hip6crita, a gerar suspeitas in血ndadas, den心ncias sem

base, devassas垂uridicas, pre○○nceitos imacionais, que, em nome da Mo-

ral, sao em verdade, fomas da mais patol6gica imoralidade.

10･ Em魚se na qual, no Pais e no Mundo, se identi宜ca o esgar9a輸

mento do tecido social, rompido pela pemissividade, e pela viol台ncia;

abalado pelos esc含ndalos de corrup碑o, 6 fundamental o robustecimento

da correla確o entre o Direito e a Moral.

1 L A Constitui碑o Federal de 1988 6, destarte, prenhe de refe-

rencias a moralidade e a valores 6ticos.

12. No que toca, especificamente, aos agentes do Poder Pdblico,
destaquemos, para fim de sistematiza確o: (a) a a屯ma確o do princ王pio da

moralidade, a que esta, segundo o art. 37, c`や巧submetida a Adminis-

tra碑o Pdblica; (b) a inser車o, da moralidade administrativa, como bern

jurfdico tutelado atrav6s da agao popular, que, mos temos do inciso
LXXⅡ工do art. 59, cabe para anula碑o de ato a elalesivo; (c) o estabeleci-

mento da probidade na administra碑o, como bern juridicamente,

protegido, caracterizad○ 0 ato que atente ○○n廿a a mesma c○m○ Crime de

器So: °nn.S afbn蕊鴇dd°oP蒜.�F亡V蹣~ﾃｨ�ｦ&Fﾃｦ3ｨ�g"ﾆ粨�ｳ6�ﾃｧB襪｣X�ﾜwB�2���9Vffﾃｶ��｣｠
administrativas, civis e penais, para a pratica de `,`atos de improbidade

administrativa�ﾂ�ﾖ�Cg&����VR�FW6V軫�fW&Vﾖ�2���6VwV�#ｲ�������&Wf�8ﾞf�

no art. 14, § 99, do estabelecimento de casos e prazos de inelegibilidade,

霊e雲謹呈慧aatg,r;°(bD± daa±dmepaud諾意is±tdraadt;莞':re:tae嵩:§#aa霊,e%rraai°,
mos temos do disposto no § 10 do art. 14, do mandato eletivo, mediante

comprova碑o de corrup碑o ou fraude; (g) a enumera確o do decoro par-

[sae:諾fers’nca°.md°ev号[s°.rb :°e:a, °s霊｡.° oP器.等量°e 8 ei拷苫tear霊S｡ :

mandato, ser incompat王vel言ncompabilidade essa ident沌cada em casos

de宜nidos no Regimento工ntemo Parlamentar; no abuso das prenogativas
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assegura,das a membro do Congresso Nacional; ou na percep誇o de vanta-

gens indevidas.

H - A n4oRALIDADE 4DMHⅥsT比4 7TレA co凡クO

S剛DE PR OBLDADE

1 ･ 0 sentido prdprio de mora賞idade - que se expressa, especi宜ca-

mente, na no申o de probidade e na de decoro - 6 a de honestidade, de

dignidade.

2.Naenumera車o deULPIAVO (Digesto, 1, 1, 10, elnstitutas 1,

霊,霊, ,霧:霧e7,reo:c.e誓g;書l露盤筈,:.z’ve,'e, a que se somavam o a[te~

n｡, Rio, 2rila.d霊d轟3e諾.1,盤窪2§6PeE誇,°)†° (C柵o `ねDz‘re z’fo Ro777a~

" ULPL4NO gue′■ dz.zer即/e印emp′メatica ej.sespreceit｡s, procede

em co77/omidade com o dz’reito･ Nenhul77a dz,気JiJcJ z.gso J郷cita guanto aos

doz‘出il手z.mos･ gue presc′{evel?7,��土�觀ﾒ��ﾖ��s�v�Gｨ�gf��R�����&��Vﾒ�ﾘ8�ﾖ�

positiva, o czcatamento ao direito alheio･ Alias, o segundopreceito escusa
o Ze7〆｡ei7`o, poiJ no deveiメj乙lrz'萩’co de /誘o lesa7■ a oz/かem se incl乙/i ne｡essa-

rz’a77篤nte o de dar a cada #m o q己le G'seu･ Mcz出.FSo 7誘o esgotaγa as

normc贈j2/rz'俄’cas q乙Ie o z.ndiW'み/o dei;z’a observar na sociedade romana.

Erapl〆ecz’s,o ainda vive′′ honestamente,/o7‘a mesmo dos casos em q己/e cr de-

sonestz’dczde /eria dz’7`ez’to alhez.o e邸′e estavam inch,/z'd｡s no segmdo

管,z雲o�L��罎ﾂﾉ~ﾃ｢ﾉ���I��&vY���ﾈ蒙S｢z��飲�X�c｣sykbﾈｮﾖFRﾂ篥帽･�｣｠
aJheio･ Para evitd-lo, levava-se em col?fcz, nos impedime所os maz7`imom.-

ais, ate'cz `cog7?cztio se7γilis ', q己ie era o pa′■e′?tesco o7`z.gz.#ado di/′〆ante a

ebLルルiddo･ 'Semper z.7? ｡onね,mctiom’bi/i no′出ol乙i777 quz.d liceat col7sz.dG-

′メand乙im esz, Fed et quid honest#m sit'. Foi certamente /e77do em vz.sta

casos c｡mo esJ.es gz/e UtpL4NO i7?c'lui己/ o `ho7?este vii;e7'e 'enf7'e ospre-

c e itos jur z'dic os.

E i7?egdvel que esse p77’ncz�薬�FV�,&7&ﾆ6��6R�ﾖWF5X�b4ｦ�｢tｦ�6�����@

｡asos em q己te e'a mo7■al e 7誘o o di7`ez.to q乙/e recomendcr o crto honesto,･

deve-se, pore'm, 7諸o esquecer q坊e os 7~omanos 7婦o/czzz’am d短z,72誇o m'tz’dcz

e77かe essas dz,/as disczplimLr. '’

2.2. Ensina, ainda, MATOS PEIⅩOTO (呼. c��gB篦����#�B蕩

"A distin車o entre o direito e a moral 6 relativamente modema;

quem primeiro a fomulou foi o jurisconsulto alemao CHRTSTIANUS
THOMASIUS (1655/1728), mos principios do s6culo XVⅡI. Osjuristas

器gs:s°pse語fatc±豊a:n�WFF�7G6�Uｹ~ﾈ�ﾙ�~ﾈ�ｸｮﾗ&觀���ｳ��｢�VV覃ｮﾖ����ｦ���6�'#ｦ�
e ajurid王ca; PAULO, por exemplo, disse que nem tudo.o que 6 pemitido
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juridicamente 6 moral: `non omne quod licet honestun est'の. 50,17, 144

pr)3 mas nao passou dessa indica車｡ vaga･"

2.3. E, hoje, li確o prineira de Introdu車o ao Estudo do Direito a

distin確o entre a regra de direito e a regra moral, s ndo de realgar-se,

desde logo, a diferenciagao que reside na car cteristica de a dltima s6 im-

por deveres, positivos ou negativos, inclu王das messes, proibi曾5es e

limitag6 es.

3. Mas 6 de lembrar-se, umavez mais, que a imoralidade, como
fator de ilicitude, esta presente no Direito, como, por exemplo, na, no鐙o

de objeto ih'cito, previsto n｡s arts. 82 e 14S, H, do C6digo Civil: a con-
trariedade a moral esta, no particular, incluida na contrariedade a

direito.

3.1. Diz PONTES DE M工RANDA (Zナatado de Direito Privado,

Rio, Borsoi, 3呈ed., 1970, IV: 149) que o "ato 6 contr壷io amoral, se a opi-

niao mais generalizada o nao tolera... Ha de contentar-se ojuiz com o que
6 a moral usual mos neg6cios jun’dicos, confome o ramo de direito".

Envolve-se ano確o de bons costumes ( `boni mores ), que a atual CF nao

empregou (c景a正153, § 5旦, da CF de 67/69).

4. 0 aspecto moral tern-se, efetivamente, inscrito no campo da

va虹dade dos atos j町子dicos.

4.1. E de citar-se, daLei da A車o Popular, o conceito de desvio

de finalidade, que se caracteriza, pelo emprego da compet6ncia com fim

霊v器oeftoe,l器rke霊p器irst;: (e=licg葦, oeup碧雲#ne|Pctoe,, ee,.que pode,

E, assim, inoral o ato pdblico praticado por capricho, por vin-

gan9a, para satisfazer interesses sectfrios, particulares.

4.2. A falsidade dos motivos, inserida na no車o de inexist合ncia

dos mesmos (art. 29, cD, ocorrente "quando a mat6ria de,fato", na qual C`se

fundamenta o ato, 6 ma七erialmente inexistente" (art. 2旦, par祖afo dnico,

cD, 6 exemplo cldssico de ilegalidade por contr?riedade a moral.

5. Ha-de citar-se, nesta mat6ria, a tfulo ilustrativo, o C6digo de

Etica Profissional do Servidor Pdblico Civil do Poder Executivo Fe-
deral, aprovado pelo Decret〇 ㌔ 1･171, de 22･0`･94･

Dentre as regras deontol6gicas bdsicas, citem-se:

"I-A dig7��fF�FRﾂ���FV6�&����ｦVﾆ����Pcdcia e cz comciG#cia dos

princzpzos morais sdo primados maiores que devem 72ortear o serγidor

p乙iblico, se/’a no e:x:ercz'cio do caなo ou〆筋誇o, o坊/ora dele, jd que r〆Ieti-

rd o exercz'cio dcz voca誇o do pr4prio poder estatal. Se掘　atos,
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con?p｡rtament｡s e cztz.tudes s'erdo direcionados para a preserva〔姉o da

honra e dc寝7’adi��ﾖ��F�2�6W'f�5踟2��ﾇｦ&ﾆ�6�2�

H - 0 serγidorp宏blico ndo poderdjamaz’s deやrezar o elemento

e'tico de sua condi/ta. Assim, ndo ferd que decidir s'on7ente enかe o Jegal e

o ilega/, ｡justo e o i77/‘弘Jto, o conveniente e o in｡onveniente, o oportuno e

o inQportLlno, masp7メimzpalmente enz7'e o honesto e o desonesto, consoan-

te as regrczLf contid餌no art. 37, `ccやz/f'e J葦, da Constitui誇o Federal. ”

5. L Ap6s a正rmar que, na `moralidade daAdministra《車o P心bli-

ca', esta inserta a

"distin誇o enかe o bern e o mal'',

acrescenta o C6digo:

"VIⅡ - Toda pessoa tern direito a verdade. 0 servidor nao pode

omiti-la ou falsea-1a, ainda que contraria aos interesses da pr6pria pessoa

interessada ou da Administra碑o P心blica. Nenhum Estado pode crescer

ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do habito do erro, da opressao

ou da mentira, que sempre aniquilam ate mesmo a dignidade humana,

quanto mais a de uma Na碑o."

5.2. Adita a Codifica車o Etico-funcional que constitui clever do

servidor p正blico (Ⅹ工V, c)

"ser probo, reto, leal.''

5.3. Esta-se, bois, ostensivamente, no canpo das virtudes mo-

rais, no setor govemamenta賞.

Lは- A LElN° 8.429/92.. A JMPROBLDADE

AD脚ST及A HV4

1. Com base no disposto no art. 37, § 49, da Constitui碑o Fede-

ral, a Lei rf 8.429, d`e 02.06.92, disp6e sobre as sang6es aplicaveis aos
agentes p心blicos, mos casos de enriquecimento il王cito, no exercicio de

mandato, cargo, emprego ou fun韓o na administra車o pdblica direta, indi-

reta ou魚Indacional.

2. A Ca轟a Magma Naciona看, n○ ○itado precei七〇, prescreve:

"os cztos de z’毒robidade administrativa importardo c持u岬ensdo

dos dire itoJ'polz’ticos, ape7メda dczfvnpゐo p己iblica e o res,s'arcimento czo erd-

rio, na/ornla e gradafdo preγistas em Jei, j.e]7? pl`e/‘uz'zo dcJ a錘o penal

cab九)el''.

2.1. Nesta linha, o art. 15, V, estabelece que a suspens盃o de di-

re証os poll'ticos se clara no caso de
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"iJ7宅probidade c7c7mim’sかatiγa, nos termos do a所. 37, J 4皇".

v e- s e qu:’:..cf nj|ps諾uoe-,s:oeis駕嵩sacco.mmainda浅§o5塁roa誓sa器os adi. i3m7:

probidade administrativa, entre: (a) as sanc6es politico-administrati-
vas, taxativamente elencadas; (b) a apenacao criminal; e (c) o r9ssarci-

mento civel de eventual dano ao er各rio.

2.3. Em conseqti6ncia, diferencia as respectivas ag5es, inclusive

para efeitos de prescrigao: (a) a a車o punitiva, de indole politico-admi-

nistrativa; (b) a agao penal; e (c) a a車o cive| de ressarcimento.

3･ Ou廿ossim, na sistematiza誇o 16gi○○｣uridica apontada, a CF

como n肴o poderia deixar de faze-lo, procede a discrimina確o entre os atos

de improbidade administra電va e os ilicitos que, sem essa grav王ssima

denota確o 6tica, causam danos ao erfrio.

3.1. Embora ambas as esp6cies de ilicitude, se lesivas a Fazenda

Pdblica, conduzam a obriga碑o de repara碑o, e, eventu_almente, a apli輸

ca鋳o de sanc5es penais, os atos de improbidade exigem, para sua

caracteriza車o, a rn�ﾘ惑芳V蹤貿ﾆ6�F�&��F��匁F没譁F�FRﾂ�F��FW6�&�ﾂ�F�

desonestidade, da quebra de decoro, da corrup車o, da torpeza, que sao

- no Direito Punitivo, inclusive o Penal - elementos subjetivos de exacer-

ba申o da gravidade do ilicito e de sua apena誇o, justificando a

onerosidade das san亨6es politico-administrativas constitucionalmente

○○minadas para a sua~ pumga〇･

3.2. ,Com preclsao, consoante‘ cita車o anterior, o inciso 11 do

C6digo de Etica Pro航ssiona量do Servidor P心blieo Civi萱do Poder

Exeeu電vo Federal - aprovado pelo Decreto正1.171, de 22.06､94 -

enuncia:

｡｡ de su;`霧誓盈磐霧箸廃::.露語霧efe°霊e;7窃e託
ilega/, ojusto e o i77J‘z/LJt｡, o Conveniente e o inc.oni;eniente, mas, prz.ncipaJ-

mente, enz7`e o honesto e o cねsonesto) consoanie as' 7.egras coniid伽' 7zo

arJ. 37, `c即z/t', e J〆みConstin夜?o Fede7`a/. ”

3.3. Dai, serem, cunulativa e taxativamente, comina,das as pena-
1digsa誌eTto.1#c.o.ftai豊:i#ea:iov霊s蒜aisd.害:apveersdpaotsesiv;i.sifa霊薬:sc器霊

nia - e o Constituinte de 88 vinha do trauma recente das cassag6es

politicas - e a perda da fun碑o p心blica.

4･ Grife-se que, se, na a碑o popular, o cabimento depende do bi-

n6mio nulidade + lesividade; na a車o de improbidade administrativa,

nao basta a invalidade, sendo necessaria a carga negativa do vfcio infa-

mante, detrimentoso.
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4. 1. Por seu tumo, a lesividade, o enriquecimento sao aditivos,

cuja punicao, nesta esp6cie de a確o, ser各conseqiiencial da improbida-

de, pressuposto do cabimento dessa apena鋳o (e nao independente desta);

e, portanto, condi車o da a《車o de improbidade e da legitima碑o acionan-

te do Minist6rio Pdblico.

5. A imputa確o de pratica de ato de improbidade 6 a acusa車o

maxima que se pode fomular a urn agente pdblico, atingindo, de foma
irreversivel, sua integridade e incolumidade moral, sua honra, como

conjunto de predicados e condig6es da pessoa, e que lhe conferem consi-

dera申o social e auto-estima.

､5工A丘onta, p〇九anto, a honra subjetiva e a objetiva; a dignida-

de, e’a honra comum e a profissional.

5.2･ Por tudo isso, a no申o de improbidade administrativa, que,

na CF, se encontra tratada, repressivamente, no art. 85, V, quando carac-
teriza, com○ Crime de responsabilidade, os atos do Presidente da

Rep心blica que atentem contra

` `a prob idcrde mz crdmim‘J'Z7'a(姉o '',.

e no art. 37, § 4里, em foco, ao punir

′`os crtos de implメobidade adminis'Z7'ativa ",

n肴o pode - estano鐙o - dissociar-se do sistema, expl王cito e robusto,

da Ca巾a Pol王tica Brasi賞eira, de garantia da dignidade e da mora量indi-

vidual.

5.2工Neste sentido工og○ 0 a巾. 1旦, Ⅲ, do text〇 〇〇nsti血cional

elege, como fundamento do pr6prio Estado Democrftico de Direito

Nacio Hal,

"a c確'nid"加dapessoa h己1mana ”.

5.2.2. Adensando a prote確o a este valor incompar各vel o art. 5旦,

V, concretiza, como direito individual p丘blico subjetivo, aquele a inde-

mza9ao por dano moral e a imagein.

E, de fbma incisiva, no inciso X do mesmo a正igo, prescreve que

"sdo imjioldγei’s' a i7?timidade, a vidap7'ivadcr, a /��&��R���蒙�ﾐ

gem daspessoas', c榔seg坊rado o dz’rei/a d i7zdem’za牛do pelo dano maie7`ial

ou moJ`al decorrente de Jua iJiolafdo ”.

6. Nesta linha,jamais ser各admissivel que, precipitada ou levia獲ia-

mente; sem provqs e base fatica fmme, possa o Minist6rio P心blico, ou

quem quer que seja, propor a碑o de improbidade administrativa.
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6.1. Grifamos este ponto: nao se trata de a車o comum, em que se

impugne ato, que o Autor da dem組da ○○nsidere disson弧te da ordemjuri-

dica.

6.2. 0 que esta emjulgamento 5 apr6pria pessoa, do R6u, na sua

honra, na sua dignidade, amea9ada de perda,加e por urn dec合nio, de seu

siaizfs ci明’JafiLf; e definitiva, de seu s'tatifs成’grzifaJz-s' e de seu s'iai施' fun-

cional.

7. Por estafundamentalrazao, aLei n9 8.429/92, em seus arts. 14,

e §§, e 15, epar名･grafo dnico, e 22, exige, como condi碑o da a碑o deim-

probidade, o previo procedi皿ento administra丘vo.

7.1. Com efeito, seja a representa碑o de qualquer urn do povo

(art. 14), seja a requisigao do Minist6rio Pdblico (art. 22) - em razao da-
quela mesma espさcie de representa9肴o; ou em de○○Ⅲencia de

requerimento de autoridade administrativa, ou, me≧mo, de o縦cio - 1e-

vam, necessfria e inafastavelmente, a

"i7?staura?do de procedimento czdm im’Lstrativo ”,

exatam ente

"pcr7'a czpuraアイqualquer I.揚ito preW’sto nesta lei. "

7.2. Este procedimento administrativo necessfrio; esta pr6via

apura車o dos fatos

"serdprocessada 77a/ormapreγista nos arts. 148 cr 182 dcJ Lei 7若

8.112, c7e 11 de deze77わro de 1990, e, em se Z7.atando de fervido7メmz.litar,

de acordo com os reやectiγos regulament｡s dis'cz����&W2��も

7.3.丘evidente que, se a ques悔o envolver tereeiro, o procedi-

mento administrativo preparat6rio tera, tamb6m, de envolve-1o.

8. Compreende-se e louva-se que assim seja, porque ha substanci-

al diferenga entre, de urn lado, impugnar-se urn ato administrativo por

ilega賞idade; e, de ou廿○, a pa誼r de urn ce正o ato, imputar-se improbidade

a seu autor.

8.1. 0 procedimento administrativo 6, pois, imprescindivel a

caracteriza車o, ainda que inicial, ao方m郷, da indignidade da conduta.

8.2. Outrossim, 6 garantia, insita ao devido processo legal, a

prote碑o do indiciado, para que este nao seja, desde logo, acusado de im-

probidade･

9. E absolutamente fundamental que se reitere que o que esta sen-
dojulgado, na a車o de improbidade, 6 a pessoa, a partir de urn ato que

praticou, e nao este.
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9工Dai, as sanc6es personalissimas que a CF, taxativamente,

comina; inclusive a repara車o do dano.

9工1. Com efeito, esta tern tanb6m, na hip6tese, a natureza de

efeito da condena碑o da pessoa, tal como, no Direito Penal, a condena-

(車o do r6u tern, como efeito,

"tor7?ar ceJ`Za a obrigaf∂o de indenizar o dczno causado ”.

d ｡ r es s ai..]i孟.eits.s fe3na'競器°_器:°葦C誌6蒜e講.ureom[ gsaaldp.r:,Pv°:.:nad9o霊

senten9a condenat6ria punitiva como titulo judicial, mos termos do art･

584, Ⅱ, do CPC.

9.1.3. E falta legitimidade ao MP, Para propor a a車o executiva,

pols que o art. 68 do CPP s6 1he dava essalegitima車o, nos casos de r5u

pobre; disposi車o, no entanto, que tern sido considerada superada pela

evolu確o constitucional e legislativa, da institui碑o ministerial

10･ Estamos no campo do Direito Estatal Punitivo, de que sao
ramos o Direito Penal, o Direito Diseip賞imr, o Direito Administrativo

Puni丘vo de P○○icia, o Direito Constitucional Punitivo.

10.1. Destarte, nao se esta no campo civil, e, em conse輸

qti合ncia, nao cabe a《車o civil: trata-se de a碑o punitiva.

10･2. Os aspectos civeis, de anula車o de ato e de repara《車o de

dano, tern de ser objeto de ag6es, a王sim, civis, propostas por quem tenha

leg脆midade para taL

10.3. Aliまs, esse 6 o sentido dadisposi確o do § 2旦do art. 17 daLei

rf 8.429/92, ao estabelecer que, complementarmente a a碑o de impro一

語dde霊藷sea :cF±:e#mpe:器u`ee t謹e:esri篭loc ia孟認roe sqs霊at)e鵠: i:
zado a a車o de improbidade, dada a incompossibilidade das demandas.

10.4. A a碑o de improbidade haver各, em sua causapetendi, de

ter uma infra《車o administrativa maculada pelo vfcio da indignidade

do agente.

10.5. Pela. distin確o absoluta de natureza e de areas, sao inacu-

mulfveis a a《車o de improbidade e as acoes clvels correlatas ou

○○nseq屯enciais.

1 1. Os atos de improbidade sao esp5cies do mesmo genero dos
crimes de responsabilidade e das infra96es politico-administrativas:

E詳Si露Sds言°.Ceac詰t:i_]]ec±a#t2So: ,adree昇竜a2C.56o,;.obrev6m como efeito (cf.



ReW’sta da E九宏4RF - volunie v　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33

12. 0 valor, o bern juridica皿e皿te tute量ado, o interesse juridi-

camente protegido, na a《車o de improbidade administrativa, 6 a

honestidade na administra碑o; e nao o patrim6nio pdblico.

A recomposicao desse, reiteramos, vein como efeito.

p ara a q霊|. oo諾e6n fei謹:dpor,e器1se:eeEeo霊ad叢|誌9a,a.舞;,civeil2P4罵b,I.i鍔;
n看o 6 veiculo habil para a dedugao emjuizo, pelo Parq乙/et, dapretensao de

ressarcimento, sob a alega確o de lesao ao patrim∂nio jurfdico em sentido

proprl〇･

Este patrim6nio consiste no conjunto de bens patrimoniais, no

sentido, preciso, da classifica誇o adotada pelo art･ 808 do cl各ssico Regu-

lamento do C6digo de Contabilidade P丘blica da Uniao, e que se

comp6e dos bens do domfnio patrimonial, do domfnio privado das pes-

soas p心blicas, como os sets recursos financeiros; bens que s肴o objeto de

direito pessoal ou real dessas pessoas juridicas p丘blicas.

D挽renciam-se estes bens daqueles do dom王nio p心b賞ico (art.

803, a), estes sim, de na血reza transindividual･

tura ｡e a芸..]霊pv#iacdae,'cdoenntfdeo詩語eis9S:Sa’葦Eaob譜器d:葦r:置

promulgagao da CF de 1988, nao figura aquele referenteえrepara碑o por

danos a tal dominio patrimonial.

13.2. A repara《車o ha-de ser postulada pela pessoajuridica pdbli-

ca cujo patrim6nio - no sentido exato do temo, isto 6, universalidade de
direitos cujo objeto tern valor pecuni壷io - foi lesado.

13.3. Decidiu o Egr6gio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUST工GA (RESP n旦34.980-5-SP; Relator, o Ministro PEGANHA

MARTins; Rev. STJ, 65:352 e s.):

CCEl77enta.･ Processual CiγiJ. Legitimidade de parte. Aダdo c z.高lp毒-

blica. Leis 7.347/85 e 8. 078/90. R雀)ara?do de danos.施mic車7alidade de

Mみz'n‘のく5P. negitimidade do Mim’s'te'rio P乙iblico. Precedentes.

2. A Lei n9 7.347/85 co72/ere legimidade ao Mz’niste'7'io P21blico

para propo7･ a誇o civil pz施lz.ca ms co72‘di?∂es estabelecidas 77o crrt･ 19,

acrescido do inc. fvpela Lez. 8. 078/90.

3･ A誇o para 7'essarcimento depossz'i;eis danos ao erみio mmic'i-

pal ndo re inj'ere 7?as condz.Q∂es previstas 77a re/e7'idcJ le7., 7?∂o Ze7つdo o

M巌’ste'rz’o Pziblico Jegitimiddde j?ara promover agdo civil pLiblica para

esseカ77 e岬ec卯co.
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4･ Recursos e呼7eciais conhecidos e prow‘dos pa′■a dec]メetar cr ex-

Zz.7?誇o dopro｡esso, J?cr/o7'ma do arJ. 267, VT, do CPC負.

13.3.1. Salientou o ilustre Relator, em seu voto:

"No caso presente, 7諺o se pode dz.ze7′ qz,Ie, p7メapondo afdo pa7メa

7'essaJ’ci7'possz've z‘f da7?os causados初め/n ic車)alid｡de de MczJ’z’Jicz, e証e/‘a o

Mim’Fte'rio P己ib lico de/e77de7?do z‘77teresses coletz’vos o己/ d弗/Lros.

De tudo quanto ate'crgora/oi e堆フosto, pode-se conclz/i7'gue, e/etz.-

vamente, ｡踊z’77is'te'rio P2,iblico 7塙o tern Jegitimidade ativapa′メa prapo′･ cZ

?§��ｶRx黙kivykbr��VYE�ﾘb焉笈ｯ:'霊霧,Z’窯霊g,7,'盈霧.o,;7つal即

13.4･ Tampouco serviria de supedaneo para uma legitima申o, no

caso, a fun煎o institucional, do MP, de

"protegdo do paかin宅∂nio piiblico G focz.al ",

na dic亨肴o do a正. 129,工工工事da CF.

13.4.1. E que, ao atribuir tal mister ao Pa型Iet, e lhe conferir a ti-

tularidade da a車o civil pdblica, para tal fim, o faz, empregando a

clausula

`baz7'im∂nio p己iblico c social'',

quando em｣ogo

"i7?teresses d狗sos. e coletivos ”,

como, expressamente, refere, ao final do dispositivo, evidencian-

do que, juntamente com a men碑o ao meio anbiente, os mencionados

pa血im6nios ○○mo exemplos do genero de interesses metaindividuais.

Dai, ser este o texto completo da disposi碑o:

`�&��W"���也�6Rw'ｨ�WF��7ｨ�gf棉�Lr免�6��R����h�ﾖ��6庸棉�f�末6�ﾂ���&���

p7~otefdo dopat7'imo^niopziblico e so｡ia/, do mei｡ cz]nbie7毎e e de o班7'os iJ2-

te7`e∬es cJz/I(s'os' e coletitJos' ".

Eg,r2f epna薫き護憲読a:orF播angoasot:rd: oesn:1fpalq,:1Podsb il器

13.6. Se assim nao se entender, o MP se transfomar各em agencia

cobradora de cr6ditos da FAZENDA, urn dos quais 6 o correspondente a
obriga鐙o, de terceiro, por dano causado ao patrim6nio fiscal.

1 4. A con正gura確o da improbidade administrativa como ilicito

de na血reza constituciona賞, com s組96es taxativamente previstas血o

Texto Maior, 6 objeto de reserva da mesma i'ndole constitucional.
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Para a lei, a CF deixou, apenas, a disci|)lima procedimental (for-

ma) da inflex着o das penas e a respectiva graduagao.

s. a s fisi gars:, aa5u嵩器:apoo!l;t: cdoi霊iq詩誌:isv霊;ae:deax;蕊窪oppar｡ab器‡

A indisponibilidade de bens 6 medida cautelar, e n5o puni車o.

E a obriga確o de ressarcir 6 efeito da condena碑o do agente pdbli-

co, tratando-se de ilicito pr6prio, isto 6, que s6 pode ser cometido por

uma determinada categoria de pessoas.

15. 0 car各ter gravoso das penalidades evidencia que o dolo, o in-

tuito do resultado ou do comportamento antijuridico e anti6tico, e a

consciencia do desvalor da conduta sao necessarios para que se con宜gu-

re a ilieitude.

15.1. Em todos os casos arrolados na Lei n9 8.429/92, imprescin-

divel o do量o e a co皿sci合ncia da antijuridicidade.

15.2. Com efeito, o C6digo Penal Brasileiro, na sua vigente Parte

Geral, com conceitos aplic各veis a esp6cie, inclusive no campo pol王ti-

e○○administrativo, consagra, den廿o da doutrina駐na賞is七a, e para que se

configure a ilicitude, a necessidade da reprovabilidade da conduta, que

caracteriza o chamado erro de proibi車o, o erro sobre a ilicitude do ato.

15.3. E necessario, para a identi宜ca誇o dessa, que haja pleno co-

nhecimen七o e eonsciencia, pelo agente, da antijuridicidade da conduta

e do resultado; e que aja ele, querendo comportar-se daquele modo, a ob-

ten申o do resultado ilicito.

15.4. 0 equivoco, o erro de direito, a interpreta碑o, o entendi-

mento err6neo, mas de boa罵, a鬼stam o ilicito.

1 6.亘evidente que os atos de i皿probidade pressup6em conduta

dolosa. Ningu6m 6 desonesto culposamente, por descuido ou impericia.
Ningu5m pratica atos de corrupgao, a n5o ser deliberadamente.

16.1. Quando aLei n.旦8.429/92 alude a C`a確o ou omiss肴o, dolosa

ou oulposa", 5 evidente que se esta referindo ao do量o e a culpa grave ou

gravissi皿a, culpa conscienteプque a ele se equlparam, segund○ ○s mais

l心cidos ○○nceitos de direito.

1 6.2. Intelig台ncia diversa 6 desconforme com a Constitui車o Fe一

票nqi註ast器霊aort:x3P,: S:oi±:oo器票caa5uonsiraot?.s霊"e,."i岩p務o,Ei,,霊霊
e'tico", ou seja, o "mc渡im｡ do antie'tico", e, portanto, condutas inspiradas

器i a inieon,9 ad°eesvp±筈!±] C筈rpnecL.°p藷g,e c霊]o qus:re: odi °置anctoangsec%ndc:ac a::
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antijuridicidade, mas tamb6m com a vontade direcionada para o tim deso-

nesto, desonroso a gravar a desvalia da c○nduta.

17. Segundo o art. 3旦da Lei n.旦8.429/92,�7ﾔﾇ"�F俑6�6吹ﾝes desta

Lei諸o cやlicdγeis, no gile coaber, dquele que, mesmo ndo s'endo agente

pなiblico, indzfza o乙t conco7γa para a pl′dtica do /rto de improbid宏虎oz/

dele s'e bene�6乏�6�"�wV�ﾇ�VW"�ﾖ��F途vWF�����都�｢�&WF��"�

17. L Resta nftida, no dispositivo em tela, a necessidade do atuar
dolosamente, de m看.-fe. 0 terceiro h各-de, deliberadamente, induzir ou

concorrer para que o a.gente pdblico aja desonestamente, corrompendo-se.

Da mesma■ forma, h各-de, intencionalmente, se beneficiar.

17.2. A Lei da工mprobidade Administrativa vai muito mais

longe do que a da A碑o Popular, trazendo em seu texto urn arsenal de

medidas violentissimas que poderao importar na perda da cidadania, na

fal6ncia de fomecedores que宜can proibidos de contratar com o Poder

Pdblico por uma d6cada, al6m da imposi確o de multas elevad王ssimas. 0

bene宜cialio que ela quer atingir 6, portanto, aquele terceiro que, visando

proveito indevido, participa ativamente do dol○ ○u da culpa grav王ssima do

agente p心blico, incentivando-o, induzindo-o a pratica do ato mals着o,

○○laborando, intencionalmente, com ele para o descumprimento do clever

de lealdade para com o Erario.

17.3. Nao mos deixemos enganarpela locu確o "dele se beneflcie",

numa equivocada le血ra, que conduziria a uma responsabilidade

Objetiva.

17.3工A expressao 6 encontradiga no Direito, Penal - co-irmao

do Direito Punitiヽγo Po量脆eo-Administrativo -, e, exatamente, em

mat6ria de dispensa de licita碑o.

17.3.2. Com e罵ito, o art. 39, da Lei n旦8.666, de 21.06.93, ao

caracterizar como ilicitude a dispensa "fora das hip6teses previstas em

lei", disp6e, com explicitude, no fespectivo paragrq.fo dnico, que 6

beneficifrio, para os fins punitivos,

C`aq乙lele qile, Zendo comproγadcmente concor7'ido para c7

con瑠1ma誇o da ilegalicねde, b ene��薬2ﾗ6R�F7"�F冕fV�6���8,ﾘ�csvY?��X�fv�"�免芳�FP

lega/, pal`a celebralメconかato com o Poder P易blico"

d...s.. 1Z.4t.aNd等霊e dce°n霊seo qu.eir蒜o a塁:a誓gsrt:bfsde#i#:e語
indiscrepante o entendimento mais autorizado.

17.4工Basta recordar que, desde longa data, a CLT

condena o "ato de improbidcrde'' praticado pelo empregado,

consjderando-o comojusta causa para a rescisao do contrato (art. 482, cz).
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17.4.2. Discorrendo sobre a matさria, ANTOMO LA-

MARCA sustenta que, para que宜que caracterizad○ 0 a七〇 de improbidao

de, faz-se necessaria uma a確o ou omissao do empregado, mas "ato ｡u

olm’fj.do dolos'os.. e'clar｡. Condz/ta, comiJsiva o乙I omissiva′ po/'e'm sempre

doわsa ”仰4cznual das Jz聴tas Ca弘Jas, Editora Revi�F��F�2�&��f)ef���2ﾂ�6F�

Paulo, 1977 p. 332)･

No mesmo sentido, a li確o do classico RUSSOMANO:

"0 crto d.e improbidade e'sempre ±.成一sa e'Jua pri7?cz2?al

cc7ra｡terz’Jtica''/Curso de Direito do r7’abalho, 1972, Konfmo Editor,

p･215)･

17.5. De宜nitiva, e no mesmo passo, 5　a li辞o de IVAN

BARBOSA R工GOLnヾ, ao en舟entar a responsabilidade eivi○○adminis-

trativa do agente quando pratica infrag6es, de grave configuragao, no

exercicio do seu cargo.

17.5.1. No tocante a improbidade administrativa, afir-
ma o festej’ado Autor que ela somente pode con慮gurar-se quando

existente e provado o do量o:

"JJxpJ.obidade fzdmim’5'JJ`a宏tJa佃uarto n2?oJ卵er dz.ze7メdeson esti-

ddde, imoralidade, pl〆dti｡a de ato ｡乙I atos z'77やrobos, com vi証a a va7毎agen?

pessoal ou de ｡or7′elato do auto7告empre com i7?teressepara o agente. A

inprobid#de e'j'en紳re aio doloso, o以seja, prati｡ado intencionalmente,

ou c乙//’o n’Fco e'inteiramente assumido･ Nzo exis'Je inや7`obidade c姫7osa,

que seria aquelapl〆aticada crpenas com imprud6ncia, neg嬢･encia, ou im-

perz'cia, poアイ少ie m’ng乙ie'mpode ser z'/7やrobo, desonesto, s6 por Jer Jido im-

pl不のdente, o乙/ imperito, ou mesmo negligente. hや/.obid｡de e'conditia com

e/eitos�V6W6｢ﾆ�&��ﾖV蹤R��74ﾆfﾖ芳�7��Vﾆ���vV譁Rﾈﾟ乏�2v�&R�W7F�"�RvV��F��FRﾐ

sonesio,加sleaJ, imo7`aL co7'7`堆タio. Chama-se improbidade admin短rati-

va aqi/ela haγida ou praticada no LJeio da Adm’m’証7'a誇o, jd q乙[e pode

haver i77?prob idcrde na es/era ciγi/, na vidcrparticula7', o研2a mz.litc?7?cia co-

me′~c.ial de qualquerpessoa,･ cやenas por re/el'ir-se c星7iれ/a��ﾖW2���7ｧF�2�粐ﾐ

gados aAdminist7･a?ゐo, denz7'o delcz, a L. 8.112, a鍔en堂?lo de out7メczLr leis,

露語筈nfc9o"ed’:s笠7#dz’霊°e? pd:b?i?J謹書:s`:’v�sｲ譌B�~ﾆ��78�ｶ�F�Xｼ`i°発a2:
p各gs. 225/226).
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(*) Estudo em homenagem ao Prof. Cl各udio Viama de Lima

′"

1 -刀VT櫨OFTO

Muitoja se discutiu acerca da natureza dojufzo arbitral, se estaria
inserido apenas no terreno contratual ou se, nao obstante institufdo pela

vontade neg○○ial privada, deveria宜gurar en廿e as宜guras jurisdicionais

pr6prias do direito p心blico.

E se, a血da hqje, alguns autores es廿angeiros recusam-se a

reconhecer o carater publicistico do julgamento por arbitros, ressaltando

sua na血reza con廿a血al e priva宙sticaプo ce轟〇三que isto se prende,

sobre血do, a problemas locais de ordenamentosj血dicos ○○m○ ○加工iano,

onde persiste a exigencia de submissao do laudo arbitral a homologa車o

da justiga estatal a fin de adquirir exeqiiibilidade.

No Brasil, todavia, o diss王dio se acha superado pelo sistema

ostensivamente adotado pelo direito positivo, no qual se atribui a sentenga

arbitral forga obrigat6ria, com os mesmos efeitos da sentenga proferida

pelo Judici紅io, qualificando-a, inclusive, como "tfulo executivo judi-

cial'', independentemente de qualquer ato homologat6rio em jufzo (CPC,

a正584,Ill).
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Assentado, assim, o carater jurisdicional, entre n6s, da sentenga
arbitra,I, imp5e-se analisar o acerto, ou nao, da lei bi.asileira, em face do

○○nceito modemo de血n8奮o jurisdicional.

2 - JURISDJCH~o

Quando se prop6e a es血dar o direito processual, a primeira e允n-

damental no確o a ser enfrentada e delineada 6 a de jurisdi(泊o, uma vez

que esse rmo da cienciajm王dica cuida da disciplina do pr○○esso,

que, por sua vez, outra coisa nao 5 que o m5todo de operar a fun碑o

estatal de compor os conflitos juridicos (1itigios), declarando e fa-

zendo a巾鉦a vontade concreta da lei (ius dicere).

･Nos Estados primitivos, submetidos ao autoritarismo absoluto do

detentor do poder, ajurisdi確o se fundia no seu imp6rio心nico e total e,

quase sempre, era insigni宜cante a atua印o da soberania estatal nesse terre-

no, porque nao vigia a id6ia de tutela jurisdicional para os sdditos,

cabendo a cada urn de罵nder seus prdprios direitos, quando amea9ados ou

violados.

Foi com a evolu誇o e aperfeigoamento do Estado de Direito e e_s-

pecialmente com a implanta確o do Estado Democratico de Direito, que se

conquistou o regime da separa舞o e equilibrio entre as fung5es soberanas

do Estado. E foi, nesse estagio da civiliza確o modema que se deu a absor-

確o, pelo Estado, em carater monopolfstico, do poder de fazerjustiga.

Para abolir ajustiga privada e para assegtirar a tutela pdblica aos

direitos subjetivos lesados ou ameagados, orgamzou-se e institucionali-

zou-se o poder judiciario, a.o lado do poder legislativo e do poder

exeoutivo; e, ao mesmo tempo, se instituiu o processo como rem6dio ca-

paz de garantir o acesso a tutelajurisdicional.

丘, sem ddvida, a partir da concep確o tripartite das fung5es sobera-

nas do Estado contemporaneo que se pode divisar a nogao de jurisdi碑o,

como皿a dessas節n96es, e de proeesso, como seu ins血umento de

afua確o.

N肴o importa que, na ordem constitucional, nem sempre os

6rgaos encarregados dessas tres fung6es basicas da soberania, se li-

mitem a receber at士ibui96es genuiname加e res宙tas ao seu mister

宜〕皿damentaL As zonas cinzentas instaladas nas舟onte辻as dos en-

cargos afetados aos ties 6rg着os da soberania - o executivo, o

legislativo e o judici各rio - nao comprometem a ess台ncia e o funda-

mento da separagao. Se na partilha constitucional alguna atribuigao

nao respeita com ngor aquilo que fundamentalmente deveria, em

principio, pertencer a cada un dos 6rgaos da soberania, isto se da
apenas em aspectos perifericos ou margmais, que nao invalidam a
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essencia da distin碑o entre as suas genuinas e espec窺cas fung6es.

N肴o sera, portanto, em razao desses pequenos desvios de compet合n-

cia que a doutrina se vera impedida de pesquisar e individuar aquilo

que foma a subst会ncia da fun誇o de cada segmento da sobera正a.

Com efeito, a natureza da fun確o nao se perde apenas porque, por

raz6es politicas, alguna de suas na血rais atribuig5es veio a se concentrar

nas m肴os de quem controla, tamb5m, parcela diversa da soberania[.

Ja se a宜rmou que anog着･o dejurisdi碑o veio se afmmando e

consolidando a medida que o desenvolvimeuto do Estado p6de

substi血ir a primitiva auto血tela�W7F没���Vﾆ�2��#g�&��2�ﾖ��2�F�

ofendido) pela atual tutelajurisdicional, com que se intentou estabe-

1ecer o monop61io da jurisdi確o. No en[anto, a assun畔o desse

monop61io nao foi completa, porque, mesmo em nossos dias a or-

dem j血dica ainda tolera, embora como exce96es, alg皿as

modalidades de autotutela, como a legitima defesa, no ambito do di-

reito penal, e o desforgo inediato, o direito de reten碑o, o penhor

legal etc., no campo do direito civil. Fora, por6m, das hip6teses ex-

cepcionais previstas em lei, ajustiga pelas pr6prias m奮os 5 vetada e

con丘g皿a, atさmesmo, crime tipi宜cado no C6digo Penal (a正345).

0 certo, porem, e que no Estado Democratico de Direito, a pmci-

pal caracteristica situa-se na submissao igual de todos - govemantes e

govemados - a lei. E para que essa submissao ocorra, efetivamente, 6 ne-
cess各rio existir uma real separa車o das fung6es inerentes ao poder estatal.

E pela completa separa確o de tais fung6es que se confere ao Judi-

ci壷io a fun誇o jurisdicional, por meio da qual se controla e assegura o

imp6rio da lei, submetendo a, ele tanto as pessoas comuns como os derT`iis

agentes do poder estatal, ou s♀Ia os que exercem as允n96es do Executivo e

do Legislativ〇･

Urge, pois, precisar o que ○○nst主調i a ess台ncia de cada uma dessas

fung6,es soberanas do Estado para bern identificar, dentre` elas, a jurisdi-

9ao. E que se mostra muito dif[cil conceituar de forma sint5tica e isolada a
fun申o jurisdicional. Somente cotejando-a com as demais fung6es estatais

se c○nsegue, em dou正na, desvelar皿e a subst会ncia.
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2.子fU撤5D岬L4~o E LEG膳LA CH~o

A di宜culdade t6cnica maior reside no distinguir a jurisdi確o da

administra確o, j各que entre a fun車o jurisdicional e a legislativa as delimi-

tag6es sao evidentes e facilmente perceptiveis.

J#risdictio, nas ongens hist6ricas e semanticas forj adas pelo

direito romano correspondia a atividade desenvolvida no judicium,

ou seja, no ato dojudex de dicer?j郷. Diante do conflitojur王dico, o

6呼o judic組te de宜nia o direito co皿cre七o･ Desde as origens, p○○

rein,. essa defini確o o magistrado a fazia vinculando-se as regras

previamente tragadas pelo legislador; e desde entao as duas tare fas
Cram desempenhadas por 6rgaos distintos: ao magistrado cabia a

dictiojuriJ, e a cria誇o da lei tocava ao conditor legis.

A fun鋳o jurisdicional sempre foi muito diversa da legislativa e

com esta nunca se confundiu, embora, na ordem pol王tica, nao seja raro

atribuir-se ao 6rgao legislativo alguma tare fa que corresponda, evenfuaL

mente, a dictiojuris. 0 certo 5 que a fun坤o legislativa, criando a lei,

estabelece nomas para o futuro, nao se fundando sobre umjufzo do
ser, mas do deverser･ Ja o 6rgaojurisdicional se ocupa do que 6, ou

seja, do fato e de sua subsun鋳o a lei.

Daf a conclusao de CARNELUTTI de que somente ojuiz (e nao o
legisla.dor) pratica, fundanentalmente, ojus dicere, porquanto nao 6 da

noma e sin do fato que nasce o direito para cada un (ex.加ctojus

ori寂r) 2.

0 legislador, criando gener圭camente as regras do clever ser, nao

esLi dizendo o direito, mas apenas prevendo o direito que poder各vir a

諾i葦聖霊heispt霊e9tliec:e ea嘉itur蓋oc :=e=dd°; jsae詩誌oP :ras器fatu-

confomsi6d禁ereaa露語e:z’:]f,”o窪zp藷eqc註aa3C.ertado o fato e sua

Diante do exposto, fica bern claro que A fun碑o legislativa e

a fun商o jurisdicional perseguem objetivos diferentes e observam

m6todos inconfundfveis.

Com o m6todo jurisdicional enfrentam-se fatos sobre os quais se

alcanga urn comandojuridico (concreto), fomado a partir de noma,s (leis)

preexistentes･ Com o metodo legislativo se estabelecem, em abstrato, nor-
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mas gen6ricas (lex generalis). Com o processo (m6todo

jurisdicional) se obt6m rna le米やecialis, voltada para o fato contro-

器slfofdc:'n:rqe蒜)S4: Veste da for9a de urn verdadeiro comando (lei do

Pode-se, de ou廿o含ngulo, vcr na lei (produto do exerc王cio da血n-

確o legislativa) umpri坊s da atividade jurisdicional: primeiro, o 6rgao

legislativo edita a regra de cond巾a geral e abstrata, em nome d〇五〇

teresse coletivo; depois, diante de urn fato da vida, o 6rgao

J語r:s±ii宝器da霊欝aplica9ao da lei, "realiza rna tutela concre_

En宜m, a diversidade essencial de允n96es, en血e ajusti9a e o le-

gislativo, pode ser assim resumida: pela legisla鋳o constituem-se

normas jurfdicas (leis); pela jurisdi確o, procede-se, preponderan-

temente,各aplica碑o do direito (noma) pr5-existente: "nao e

di癒cil distinguir a fun確o jurisdicional da fun確o legislativa. Basta

dizer que enqua虹o esta a血a dia血e de址p6teses consideradas em

abstrato, criando nomas aplicaveis a todos os fatos futuros que se
adequarem a descri碑o contida na noma elaborada, a fun碑o juris-

票;cr霊:aib詰:tas器器.d語n|tcere窯�cｧF�2�｢����6�'&芳�2ﾂ�7V'7V譁襷���

2.2.丁UR工SDIC五〇 E ADMINISTRA〔〕五〇

Mais complicada 6 a distin確o entre a fun車o jurisdicional e a

fun車o administrativa, visto que ambas se exercem in concreto e ambas,

tamb6m, se ocupam de aplicar as regras gerais da lei.

Varias tentativas se ensaiaram para apontar as caracteristicas da,

jurisdi確o, no seu cotejo com a administragao.

A primeira 6 a que se volta para o lado subjetivo da fun碑o: a

jurisdi確o　6 uma atribui車o espec綿ica dos magistrados. Certo aos

magis仕ados incumbe preclpuamente a励n亨をo jurisdicionaL Mas em que

tal fun確o 6 distinta da desempenhada pela administra車o pdblica? Eis o

que cumpre elucidar, momente quando se sabe que, na orgamza9ao
pol王tica do Estado Modemo, a廿ibui亨6es adm血is廿ativas ○○s血mam ser

4  CARNELUTTI, Dil･Itto epl･ocesso, cit., loo. cit.

5　Sar�XｮﾗF��ｴ�7Tv�4�ﾖh�ｶｩ�VV羯�ｩWΚ�eﾓ｢v3ｵ7�頽罟ｶﾂﾅ0a霧`:a,’ei:,8d2霊s°p9e’霊::

lucionada''(S帥/e揮a e co/saj��&F3r��f梯ﾂ�&VﾆVﾒﾂ�6VｧW�ﾂ��塔B�������註

6　　CÅMARA, Alexandre Freitas, L帝6es cねd/’re/’toprocessi/czl cl高/, 3a ed., Rio de Janeiro, Lumen

Juris, 1999, vol.I, p.58
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conferidas tanto ao legislativo como ao judiciario, a par daquelas que

correspondem substancialmente a sua fun誇o gen6tica, e at6 a fun鋳o

jurisdicional eventualmente 6 realizada pelo Legislativo.

Assim, por exemplo, o Congresso Nacional julga o processo de

藷opnea苦emxetrnat;adg°anptree s_�vV�既~ﾆ3ｩj･�逃)~ﾆF9~ﾆ�6凭ﾃｧ&薬�3W3#ｦ猪壷������FVW6ｧ7V�(�6FI)�

?uas secretarias (CF. art. 96), al5m de se encarregar da C`jurisdi尊o volun-

t各ria" (CPC, arts. 1.103/1.210), que muitos a宜mam nao ser nem
"jurisdi誇o" nem "volunt各ria", mas simples administra誇o pdblica neces-

s㌫ia de interesses privados.

Nao sera, de丘nitivamente, pelo lado subjetivo que se encontrar各o

trago diferenciador entre a fun確o jurisdicio.nal e a fun確o administrativa.

0 fen6meno tera de ser investigado, necessariamente, do ponto de vista

objetivo.

Dizer, como alguns, que a atividadejurisdicional 5 voltada para a

aplica誇o e atua申o da lei (CH工OVENDA), ou para a dupla missao de re-

integrar o direito subjetivo lesado e de simultaneamente fazer afuar o

direito objetivo (ZAVZUCCH), ou, que o processo tern por fin aplicar
sang5es (REDENTI), ou, ainda, que sua meta 5 a composi辞o de litfgios,

nao chega ao pofit6 nevralgico, do problema･ Nem mesmo a presenga da

res iudicata, apontada por ALLORTO, 6, por si s6, su宜ciente para

de宜nir, de foma irretorquivel, os limites entre ajurisdigao e a admi-

nistragao.

No Estado de Direito, todos os~agentes do poder se acham subme-
tidos ao clever de obseⅣar e aplicar as leis em i′igor, pelo que a pa正r desse

enfoque nao 5 possivel encontrar o diferenciador buscado para separar a

fun申o jurisdiciohal da fun確o administrativa.

A tutela do direito 5ubjetivo 6 freqtientemente realizada por via do

processo, principalmente, do processo civil. Nao explica, por6m, a perse-
cu車o criminal, realizada por meio do processo penal, onde o agente

titular doj乙is puniendi, o' Mi-hist5rio Pdblico, est各autorizado legal-

mente a.pedir, afmal, a absolvi誇o do acusado, como meio de

atuagao do direit6 objetivo diante do caso concreto apurado na ins-

trugao processual. Revela isto que o Minist5rio P心blico nao age, na

esp6cie, investido apena! do direito subjetivo de pos血lar a puni誇o

雲raac:S:da°ie茅:S como encarregado da fungao muito mais alta de fa~
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Em ag6es como as de declara確o direta de inconstitucionalidade

ou de ○○nst九〇ionalidade de lei (CF, a正102, I), e血adequado a正mar que

ajurisdi碑o afua na tutela de direitos subje亡ivos. E, at5 mesmo em ag6es

puramente declarat6rias, maxime nas declarat6rias negativas 6 dificil ace-
itar que o judici紅io tutela direito subjetivo (CPC, art. 4°).

A composi鋳o da lide, 5 relevante no process.o civil, principal-

mente no processo de cogni確o; mas na auto-imposigao obtida

negocialmente, com ou sem in`Lerferencia de mediador, 6 possivel encon-

trar-se "composi鋳o de lide", embora sem 'a presenga e a forga da

jurisdi尊o. Mesmo no processo civil 6 complicado falar-se em composi-

確o da lide em casos como o de anula誇o do casamento, que a 1?i exige

seja processado contenciosamente, mesmo -quando os dois c6njuges este-

jam acordes quanto a pretensao. Dir-se-a que a cois争julgada seria, entao, o

trago distintivo entre a composi辞o obtida emju王zo e aq缶ela outra fruto de

composi確o extrajudicial, assim comQ daquela que a lei, independente-

mente de lit王gio, entre os interessados, exigiu fosse submetida ao 6rgao

jurisdicional･ A○○ntece que processos de nati工reza jurisdicional incontes-

te, podem nascer e atingir seu desiderato sem fbmar o罵n6meno da coisa

julgada, como se passa com a execu確o forgada, a que o devedor nao op6e

embargos nem suscita qualquer questao que conduza ajulgamento de m6輸

rito. A /`es iudicata 5, sem divida, fen6meno fudamental no

processo de ○○nhecime血o e, aエフse revela como a虹buto totalmente

estranho a fungao administrativa ordinaria.

s er n 0 rm鑑ign,teai霊,:ics詰:isb;1j iaod; r: pcr業ss edqo善業e窯:1iieti謡霊: iEoedn器

Mas, n肴o se deve esquecer que isto露○ ○hega a ser uma exclusividade

dele, visto que, embora as decis6es administrativas.possam ser revistas,

em principio, pelojudici各rio, nao cabe a este reexammar a conveni台ncia e

opo血nidade do ato da administra車o quando decorrente do exercicio de

!t°i露語三:i#a°d eEsgmr寵;e謡Scer霊°d霊ea票npg°addeo葦da±諾���"���R�P

2.3 ○ 0 PONTO NODAL DA D工ST工NqÅo呂NTR巳
〔丁UR工SD工C:Åo E ADMN工STRAGÅo

Tanto no ato administrativo como no atojurisdicional h各manifes-

ta碑o de autoridade, ha emissao de ,co血andos, ha imposi碑o da

vontade da lei in c｡nc7~eto,･ ha de宜ni誇o de��&V友��F��蹤R�FR�f�F���

de魚.tos.

Dir-se-a que a atividadejurisdicional envolve a foma車o de urn

processo, o qual necessariamente teria de obseⅣar o contradit6rio.

Ora, na solu車o das pretens6es apresentadas a Administra確o, tano

b5m se formam procedimentos, aos quais a Constitui確o brasileira
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imp5e a observ釦ocia do contradit6rio (CF., art. 50, LV). Logo, nao 6

血il a invoca確o do contradit6rio para o fim que se persegue.

Onde, entao, buscar a distin確o que nao pode deixar de existir en-

tre o ato administrativo (ou o processo administrativo) e o atojurisdicional

(ou o pr○○esso jurisdicional)?

Aponta○○ CARNELUTTI: os atos de autoridade (comandos) emi-

tidos no pr○○essojurisdicional e no processo administrativo versam sobre

interesses de natureza muito diferente, gerando comandos de a血a-

誇o em areas, por isso mesmo distintas. A administra確o age sempre

no controle de interesses de que 6 titular, de sorte que com autorida-

de pr6pria imp6e seu interesse ao particular ou a parte contraria･ A
rela確o juridica apreciada pela administra確o 6 rela碑o sobre a qual

incide interesse pr6prio. 0 com弧do expedido pela餌toridade ad-

ministrativa versa sobre rela確o de que ela se apresenta como

titular. Trata-se, portanto, de "produ碑o de direito interpartes, por

obra de rna s6 das partes, mediante comando de uma parte a

ou廿a,,8.

Isto nao se passa no processojurisdicional, onde o provimento de

autoridade visa interesses que pe正encem a outras pa正es･ 0 〇〇n且ito jur王di-

co material deduzido em juizo nao diz respeito a quem vai dirimir, o

器n#oH66Psog,議LkeAoも〈誌註u±zojE:ga tn re a[tena��"ﾂ�6���FW7F��

A mais atual doutrina processual aponta para a (`terceiridade”

( "terzietd ") do juiz, frente ao conflito jurfdico ou a pretensao sobre
a qual o provimento jurisdicional ira operar, como a caracteristica

que mais ira influir na distin碑o do atojurisdicional宜ente ao ato ad-

ministrativo. Enquanto, na administra誇o os atos de autoridade sa〇

第諸es･ na jurisdigao eles sao frutos de urn z’77ij7erium f御

A administra確o age como parte das relag6es submetidas a sua

autoridade, porque referem-se elas a interesses primarios do Estado. Colp

efeito, a fun確o administrativa, nasce da necessidade de perseguir

interesses e objetivos concretos, para os quais o individuo, por si s6, nao

:e謎[vcaai:r譜ns8a霊ic:Afi霊ecfia: Seai°oTa嵩ic器dITee?peo繁器uraa器: eps票蕊cdaess

generalizadas que o indivfduo nao pode apenas com suas forgas satisfazer.

8　　CiENELUTTI, ob. cit., n° 17, p. 29

9　　0b. cit.,n0 12, p. 19

I 0　CAPPELLETTI, Mauro, 0 con擁o/e cJe cons雄��柳��ﾆ芳��ｸ,ｶF9KR�w8�f踉�2�7FW&����,ｷ6fﾘﾍfW2�W2ﾐ

tatais言`Rcvista de Direito Processual Civil'', Ⅴol. 3, 1961, p. 37 e segs.
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E justamente por isso que se foma o Estado, cuja administra尊o se

envolve mos referidos interesses concretos que veem a constituir a razao

mesma de sua existencia. Na concep確o da fun確o administrativa, ou de

govemo, o Estado, por via da Administra車o, age como uma pessoa titular

gee girsesi:ocs語o窪uee楽器ei霊,記,oc, os蒜:if=d :sgredc:慧nctoonicurreitdoi,ct.a'壇p.in o

j urf s ｡± c�ｦ��｣��d6W'9~ﾆVf�觜ｮﾖwﾆ��8�62���ｮﾖR�7hｺ6���V�SｧWG&F��6���ｷ)~ﾆF���ﾇY)�v��C｠
mesmo quando tenha de julgar o Estado-Administra確o em suas rela!6es

pdblicas ou privadas. 0 6rgao jurisdicional 5 criado e concebido longe de
todos os interesses, sejam os das entidades pdblicas, sejam ｡s dos

indiv王duos. As situag6es conflituosas a compor em juizo hao de dizer

respeito a outrem que nao aquele que ira interpor o comando autoritario de

na血reza jurisdicional.

A jurisdi確o a血a justamchte mum instante de crise, crise essa

業霊etまd:ob::n c.enFra6dpar:en霊d eenp±eenpoat寄usi���6ｦ遊｢�ｧR�W2�c�5ﾖV9~ﾀ
contendores se estabelece urn clima de incerteza ou de inseguranga. 0

direito nao pode conviver com essa esp5cie de desordem no campo em que

se estabeleceu justamente para impor a ordem, a paz e a seguran9a mos

relacionamentos intersubj etivos.

Pela pr6pria nafureza e gravidade da crise, a, jurisdi確o, a quem

toca debela-la por forga dajurisdictio, nao pode ficar nas maos de un

dos sujeitos da pr6pria rela確o jur王dica material con缶overtida.

Naturalmente, aquele que sejulga titular do direito em crise, s-e lhe
fosse dadojudicar, haveria de impor seu ponto de vista e, fazendo-o

prevalecer, seu veredicto jamais seria aceito pela parte contr紅ia. A

situa確o de desordem e de intranquilidad,e persistiria e o

ordenanento juridico continudria em crise. E, por.is.so, que a

蒜:r�6觀6凭ﾂﾂﾖFV���顆6��v��ﾕ6�I�ｷ3���G#X�ﾗVY�&ﾇCｦG6�VCｧ��#ｦV�8閇VdﾇV�R�79~ﾀ

urn dos litiga血es. Em suma:

"il giudice non e, e non pud mai essere, rna delle_parti. La

c.d･ terzieta, o meglio la imparzialita del giudice, non e rna qualita

imposta da皿a p追o memo transea皿te noma di legge, rna e una

condizione senza la quale non'esistono n5 il giudizio読1a

8i皿isdizioneうう12･　　　　　　¥
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2.4 -�DU&4YIX+XﾔД�DRrtR�ｳCG��&7ｦ�ﾄﾄD�DR�C��gVﾇ｠

巴comum ○○n血nd正em-se no mesm〇 〇〇nceito a qualidade de ter-

議叢護警護築護欝欝謡
申o, capaz de distingui-la das demais fung6es estatais, "a

imbarcialidade do 6rgao estatal que exerce a fungao jurisdicional,

o chanado Estado-Juiz". E para explicar o que se deveria entender

por imparcialid.ade na esp5cie, aduz que para ter-se o Esta,do-Juiz
como imparcial 6 preciso que o orgao respectivo exerga suas fun-

:e6seus[;`asdeomdtoereinetrecrfecs±:edeec諾霊薬i4q±8°ra°,ue fsee°autr露un#oe竃astna:

do-Juiz, isto　6, a imparcialidade, nao corresponde a ideia de
"terceiridade" e se cmge a rna qualidade do juiz e nao propnanen-

te do 6rgao jurisdicional (o Estado-Juiz).

A imparcialidade da pessoa (agente) 6 requisito indispensavel

em qualquer fun確o pdblica, pois nao se deve legislar em causapr6-

pria, administrar em causa propna e, na血ralmente, tamb5m nao se

admite julgar em causa pr6pria. Quando a Constitui確o exige que a

adminstragao p心blica, por exemplo, deve reger-se pelos pnnclplos

da. impessoalidade e da moralidade (CF, art. 37), naturalmente

est各exigindo que, em qualquer setor da fun碑o pdblica haja sempre

de prevalecer a i皿parciaHdade do age虹e que vai expedir皿ato de

autoridade.

Quando, por5m, se fala em terceiridade do 6rgao que encama
o Estado-Juiz, o que diretamente se enfoca nao 5 a pessoa宜sica do

agente que momentaneamente o representa, mas a institui申o mes-

ma. A Administra確o, singularmente, pode ter interesse nuna

rela確o juridica, pode ser sujeito dela e mesmo assim, no desempe-

nho dos poderes que lhe tocam legitimamente, 6 1icito praticar ato

decis6rio que imponha algun comando ao outro sujeito da mesma

rela確o. A administra車o pode, por exemplo, revogar o ato de per葛

missao ou de concessao, sem praticar ilegalidade; pode igualmente

prorrogar un contrato de presta確o de servigo pdblico ou alterar輸1he

霊謹諾ant器霊宝ttre器isvs.e. p巻i,b寮監os.,葦器c諾tsei sfearoa ee!esi:otiz‡;
de ato e de gestao que se organiza a fun確o administrativa. Se come-

ter, even血almente, alg皿abuso em de廿ime血o do d正eito da ou廿a
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parte, estara sujeita a censura do 6rgao encarregado da fun確ojuris-

dicional, a quem compete a palavra final em mat6ria de aplica碑o e

observancia do direito O’�&�6F�7F薬亭

Quando, pois, se afrma que o Estado-Juiz exerce a jurisdi申o

蒜葦ztetrec:irdoepse:r霊e謹.毛l I;t薯:ar,i霊6or蒜oP葦trei#iec |qopne:|a葦z::
apresenta na posi確o de "terceiro", completamente estl.anho a relagao de-

duzida em juizo. Ainda que o Estad○○Adminis廿a亨をo, como pessoa

jur王dica, esteja envolvido no lit王gio, isto nao impedira que o Estado-Juiz,

como institui確o, fique longe do interesse em conflito.

"Si pud pertanto affemare che, mentre imparzialita signi宜-

ca agire, non nell'interesse priva七o, rna nell'i虹七eresse pubblico

蒜護憲置謀置端寵蕊盤
古justamente nesse sentido, que MONTESANO, destaca que, no

campo dajurisdi確o o Estado nao' afua como pessoajuridica pdblica ou

como aparelho seu, mas como "ordinamento nella s'ila oggettiva uni-

versalitd ". Donde a conclusao de RTCCI de ser efetivamente exato

falar-se de rna "czLJoggettivit命''della finzione giurisdz’zionale ''

(``impessoalidade"), entendida essa como "sgancz‘amento " - ( "des-

vz’nculaQdo'') de tal fun碑o de tc)das as outras do estado-pessoa

jur工dica''. E e, provavelme血e por isso que o provimento jurisdicio-

霊Edoe'a諾oesn霊霊a蓋:rparodaerce誌, Jius窯aaddoai6.fen6meno de todo

2. 5 _ c祖RA cT硯兄Ls7Tc4s rRADrcTojv4LM二親ⅣTE

A T妃膨ぬ4Sノ主JU撤5DJき壬0

Segundo rna visao q.ue se pode dizer classica, ajurisdig肴o

5, nao s6 poder, mas tamb6m clever do Estado. E v缶ias caracter王sti-

cas sao apontadas tradicionalmente a essa fungao da soberania

estatal. A prop6sito do tema, cos血ma-se a丘m狐que se trata de加i-

vidade que, embora soberana, ? C`secund壷ia", C`instrunental",
"declarativa ou executiva", "desinteressada" e C`provocada".

Diz-se que a atividade Ccsecundaria" porque, atrav6s dela, o Esta-
do realiza　○○ativamente uma atividade que deveria ter sido
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霊誌芸霊Sstrc蒜aednato°s喜. que ° Pr6prio direito disp6e para impor-se a

Por outro lado, ajurisdi舞o nao 6 fonte de direito, isto 5, nao tende

a fomula碑o de nomas abstratas de direito, ou nao cria nem restringe,

subst孤cialmente, direito para as pa正es que dela se valem.

0 6rgao jurisdicional 6, na verdade, convocado para remover a
incerteza ou para reparar a transgressao, mediante umjuizo que se preste a

rea,fimar e restabelecer o imp6rio do direito, quer declarando qual seja a
regra do cas〇　〇〇ncreto, quer ap賞ieando as ulteriores medidas de

repara車o ou de san碑o previstas pelo direito 19.

Exercita, de tal sorte, a jurisdi確o, vontades concretas da lei

nascidas anteriomente ao pedido de tutelajuridica estatal feito pela parte
no processo 20, o que lhe confere o carater de atividade "declarativa" ou
くくexecutiva'', t肴○-somente.

E, ainda, a jurisdi晴o, C`atividade desinteressada do conflito",

visto que p5e em prまtica vontades concretas da lei que nao se dirigiam ao

宝器i°z主霊r:smdi葦znoa!]. mas aos Sujeitos da relagao jurfdica substancia|

0 juiz mant6m-se equidistante dos interessados e sua atividade 6

subordinada exclusivamente a lei, a cujo imp6rio se submete como penhor

de imparcialidade na solu確o do conflito de interesse 22.

Embora a jurisdigao seja fun確o ou atividade p心blica do Estado,

versa quase sempre sobre interesses privados　-　direitoi materiais

subjetivos das partes -, donde nao ter cabimento a presta申o jurisdicional,

a nao ser quando solicitada? mos casos controvertidos, pela parte

interessada. Da王dizer-se que ajurisdi車o 5 atividade "provocada" e nao

espontanea do Estado: 77e procedc蹄’iide二でex o姉｡io.
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Nesse sentido, nosso C6digo 6 expresso em determinar que
C`nenhum juiz prestara a tutela jurisdicional, senao quando a parte ou o

interessado a requerer, mos casos e foma legais" (art. 2°).

A16m desses predicados, ha quem atribua a jurisdi申o, ainda

como caracterfsticas, a imparcialidade do juiz 23, e a definitividade de

seus provimentos, ja que apenas a senten9a judicial, dentre os atos de

soberania estatal, se reveste da autoridade da coisa julgada 24.

Uma vis肴o critica modema diminui a import含ncia de todas essas

caracter王sticas classicas da fun鐙o jurisdicional e censura mesmo a

insistencia de manter algumas delas na visao cient窺ca dajurisdi確o.

Assim, nao se deve insistir na Ccsecundariedade" da fun碑o

jurisdicional, se a mais modema tendencia e a de en仕ever relevantes

:Socn°t!書芸�'6V��穽���f��#堤"��f�'�ｮﾓｦg'Ff66討�坊2�ｨ�ｶF26�&�XﾙWFvFFV���W7'6�����ｳ���B�｠

de obten碑o da tutela jurisdicional, profundamente enraizado nas

garantias fundamentais proclamadas pela Constitui確o, nao condiz com a

singela e tradicional afimativa de ser a jurisdi確o "secunda土ia" diante da

noma geral e abstrata da lei･ Mesmo quando se encara a請n確o

jurisdicional em seu ○○ntat〇 com 0 ○rdenamento jur王di○○, gem atingir o

nfvel do regime das garantias ○○nst九〇ionais, deve-se ter presente que a

crise (litfgio) no relacion狐ento jur王di○○ gera血certeza e insegur紬亨a que

social ejuridicanente nao se podem tolerar. Nessa ordem de id6ias, sendo
a jurisdi確o o meio concebido para recompor o relacionamento juridico

e血e as pessoas, mediante restabelecimento da "ordem e da ce正eza'', e,

sem ddvida,.tare fa.sua manter e reconstituir a pr6pria ordem juridica,

quando entre em crise. E, nessa missao, a jurisdigao, 16gica e
historicamente, precedeu a pr6pria atividade de nomatiza確o geral e

abstrata (i. e', a fungao legislativa)･ Fica assim, dificil insistir no carater
``secundario" dajurisdi確o, quando se denota o sentido primfrio e princi-

pal no mister de promover a justa composi埠o dos litigios, e quando s.e

constata que a simples elaboragao legislativa de nomas abstratas e gerais
nao 6 capaz de assegurar a ordem, a seguranga e a paz almejadas pelo

巴stado e pela s○○iedade･ Na verdade, esses desideratos somente podem

ser alcangados pelo trabalho desenvolvido i77 concreto pelos 6rgaos

jurisdicionais. Nao se pode, entao, segundo MONTELEONE, ter como



52 H訪mberto Theodoro J荻nior

霧窪a;r,‡,a霧嵩n,9§60.j urisdicional, Se "Solo il gz‘1/dz’zio per〃7ette dz’fi/perare

lgual censura se faz a id6ia de instrumentalidade, vista como

器dnus:譜-まs:ad誌eepr:r詫ue:ter:t:Sd : uaaps] ±Scfa塁: 6de霊:e]ge.���よ｢�･6SｧH�ﾙ��#��｠

Para MONTELEONE, ajurisdi確o nao serve a urn fim estranho a ela, seja

ele a lei ou outro. Nao ha, em seu modo de vcr, contraposi鋳o, ou

distin申o, entre direito e jurisdi車o, em virfude de que esta constituiria

simples meio de aplicar aquele, como dado preexistente. 0 que ha 6 a

plena e absoluta coincid台ncia entre direito ejurisdi車o. "J7?velメo giユタdz‘zz.o e

gil/J`isdizione Ls.ono a fl/ttz’gli e旅etti il dz.ritto e lo esaun‘s'cono, nel mome77to

‡ ,蒜;Z,蒜等eo’;,7箪?,Z;f雲�khｽdｦﾂﾂX�cｹ-�ﾉkf�kh�6W"�W72���2��V�

Pouco significativa, portanto, 6 afmma確o de ser a jurisdigao
``a掠′idade declarativa e executiva'', gem fbr9a de criar o direito. Se a

noma legal 5 gen6rica e abstrata, e o direito deve, ao contrario, nascer
concreta e especificamente do fato submetido a forga da lei, ajurisdi車o

tern irre餌avel forga integrativa na atua確o dos dil.eitos.

Nao tern, outrossim, maior signi慮cado, para MONTELEONE, a

tradicional afmma申o do carater substitutivo da jurisdi車o. De duas

maneiras se tenta justi宜car esse carater: primeiro, porque a tutela dos

dii’eitos subjetivos mos povos primitivos era feita pelajustiga das pr6prias

forgas dos respectivos titulares e, portanto, a jurisdi碑o foi criada para

evitar e substi巾ir ajusti9a pri､′ada; depois, porque, ao compor o litigio, o

6rgao jurisdicional praticaria atos tendentes a substituir o comportamento

que as pa正es origin㌫ia e espontaneamente deveriam ter adotado, p餌a se

manterem na necessaria submissao ao ordenamento juridico.

Ora, se historicamente desapareceu ajusti亨a privada e hqje o que

se ○○nheceさo monop61io dajurisd華o pelo Estado,撞o se pode continuar

a entender a fun確o jurisdicional como mero substifuto da aptofutela. Essa

visao pode ser hist6rica mas nao 5jur王dica. Por igual razao, nao se pode

juridicamente dizer que os atos do juiz no pr○○esso subst血em aqueles

叩e origlnarlamente teriam de ter sido praticados pelas pr6prias pa正es. 0

｣uiz age, no processo, em nome da soberania estatal porque a desordem
criada em razao da lide compromete a seguranga e certeza, no

26　0b.cit,,n°lo,p.15

27　RODR工GUES, MarceloAbelha, ob･ cit･, I,皿04･5, p･ 105

28　MONTELEONE, ob. cit, loo. cit. Essa vis蚕｡ dajurisdi商o parece, a primeira vista, efetuar urn

retorno a concep商o imanentista do direito de a9ao. No entanto, nao 6 ben assim. a direito de

acesso ajusti9a continuasendo aut6nomo (a9ao). Ajurisdigao e que vai al6m da simples respos-

ta ao exercicio do direito de a商o e se revela como pr6prio ordenaneptojuridico atuando em sua

plenitude para eliminar a crise individual surgida entre as partes. E nesse sentido que nao se

pode distinguir entre direito ejurisdi商o. Urn e outro. diante do caso concreto, sao a mesma coi-

Sa.
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relacionamento social, negando a pr6pria ordemjur王dica. E em nome e em

de罵sa do prdprio direito que age o juiz･ Juridic餌e庇e, po正anto, o juiz

n肴o substitui ningu6m, mesmo porque, substancialmente, ha urn contraste

essencial e gen6tico entre o papel do 6rgao jurisdicional e o das partes.

"La sostituzione in realta manca, poich主non e dato fare alle parti

quanto compie il giudice atraverso il giudizio e vice-versa"29.

Quanto a imparcialidade do　6rgao judicante, trata-se de

exigencia que se relaciona com o agente investido da fungao judicante e

nao da pr6pria fungao; e, ademais, aplica-se tamb6m a agente de todas as

demais fung6es estatais, nao se prestando, destarte, a caracterizar a

jurisdi車o.

A coisa julgada, por fin, se 6 fen6meno s6 detect各vel mos atos

dos 6rgaos jurisdicionais, nao 6 comum a todos os provimentos do

judiciario. Nao se faz presente nem no processo de execu舞o nem no

processo cautelar, e nem por isso os atos de execu確o ou de preven碑o,

deliberados emjuizo, deixam de ser atos jurisdicionais.

0 que, ent肴o, const血i a五nica e universal caracter王stica da

jurisdi車o 6 a C`terceiridade", com que o Estado-Juiz atua para superar a

crise implantada pela sifuag5o de incerteza e inseguranga, impondo

solu確o para urn relacionamento juridico controvertido que nao lhe diz

respeito, pois que travado en廿e as pa正es apenas･

0 essencial para configura辞o da presta鋳o jurisdiciona,I 6 que ela

seja prestada, como emana確o de autoridade, por urn terceiro, e nao por

urn dos sujeitos interessados da rela碑o jurfdica litigiosa. Essa modema

concep車o presta-se a resolver at5 mesmo o problema de definir a

natureza do juizo arbitral, e con.seqtientemente, serve para reconhecer-1he

a integra車o na jurisdi車o, pols o que 6 essencial para tanto, nao 6 a

qualidade do agente e sua liga辞o direta ao Poder Judiciario, mas o seu

poder de inpor, como terceiro, uma solu車o obrigat6ria para o conflito

juridico.

pro｡|an%n(dd:z:r蒜‡謹edaess謹g, ;]as,器Pr:.霊蒜c;‡.草es ten forga de

3 _ H¥帰ERqd~o DA ARBJTRAGEMNO r融BJTO DA

fURISDJ担~o

0 fato de os litigantes confiarem a composi確o do litigio a pessoa

ou 6rgao nao integrante do Poder Judiciario estatal nao pode ser erigido a

6bice ao reconhecimento da natureza jurisdicional da fun碑o desem-

penhada pelo jufzo arb誼al･
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Historicam?nte: a atividade de "dizer o direito" 0.un’f dz’｡tio) s?

institucionalizou prmeiro nas maos de缶bitros do que de magis廿ados

estatais. CARREIRA ALVIM, apoiado em ligao de MOREIRA.ALVES,
descreve a evolu誇o hist6rica da jurisdi確o, divisando輸1he tres etapas,

assim ○○n宜guradas:

C`a) na primeira, os conflitos entre particulares s肴o, em regra,

resolvidos pela forga (entre a vitima e o ofensor, ou entre os grupos de que

cada urn deles faz parte), mas o Estado - entao incipiente - interv6m em

quest6es vinculadas a religiao; e os costumes vao estabelecendo,

paulatinamente, regras para distinguir a viol合ncia leg王tima da ileg王tima;

b) na segunda, surge o arb誼amento魚cultativo: a v王tima, em vez

de usar a vmganga individual ou coletiva contra o ofensor, prefere, de

acordo com este, receber uma indeniza車o que a ambos paregajusta, ou

escolher urn terceiro (o arbitro) para fixa-la;

c) na terceira etapa, nasce o arbitramento obrigat6rio: o

facultativo s6 era utilizado quando os litigantes o desejassem e, como esse

a○○rdo nem sempre existia, dai resultal′a que, as mais das vezes, se

9ontinuava a empregar a viol��6�����&����FVfW6��F��也FW&W76R�f柳ﾆ�F���� 
isso o Estado n肴o s6 passou a obrigar os litigantes a escolherem arbitro que

deteminasse a indeniza確o a ser paga pelo ofensor, mas tamb6m a

assegurar a execu確o da sentenga se, porven巾ra, o r5u nao quisesse

cumpri-1a; e

d)宜nalmente, na qua血a e山tima etapa, o Estado a魚sta o emprego

dajustiga privada e, por meio de funcionarios seus, resolve os conflitos de

inieerce±:S5eos.,S3ir8idos entre os individuos, executando, a forga se necessario,

No direito romano, divisam-se todos os estagios evolutivos da

jurisdi確o: a pena de taliao, prevista na Lei das XI工Tabuas era exemplo da

justiga privada, sob foma. de vinganga do ofendido contra o ofensor; o
recurso aos arbitros privados esteve sempre presente pols a.s leis

processuais, dur弧te toda a hist6ria do direito romano, pre､′i狙a

possibilidade de submissao dos conflitos individuais a solugao de arbitros
escolhidos pelas partes livremente; durante a ordo i乙Idicior乙1mprivatoru72,

estabeleceu-se a arbitragem obrigat6ria: o magistrado (praetor) abria o

processo e remetia o julgamento a urn arbitro nao estatal 0.乙ld軟).

Finalmente, no estagio da cog甲.tio exz7'aordi77aria, desaparece a figura do

judejL. e o processo se desenvolve todo perante o magistrado (funcionario
estatal).
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Vigoraram, assim, em Roma　-　como destaca CARR且IRA

ALVIM - duas modalidades de arbitragem: a arbitragem facultativa,
contratualmente estabelecida pelos litigantes, fora do processo judicial do

Estado; e a arbitragem necessfria ou obrigat6ria, inserida na propria

atividade da justi8a o魚cial32.

Historicamente, po正anto, a presen亨a do julgamento dos lit王gios

por紅bitros particulares foi o ponto de partida para a institucionaliza申o

盤r:gp±rs落差霊s謹書ef sedn藍:'e霊i fd°er?器i器･ edTraeTt蒜:aasr鴇c°i:’nea譜
1it王gios entre pa誼culares.

Nao havendo necessidade de confundir jurisdi碑o com

jurisdi辞o estatal, a modema doutrina, apoiada at6 mesmo nos textos do

紫三豊Sit霊ie,�G�逃V坊V闃�77Hﾗ&��6亡8�Δ��&�6ﾆ�ﾖ�ﾂ�ﾖ�｢��&友�&��ﾖV蹤Rﾂ��VR��

0 importante 6 assentar que o julgamento dos drbitros atinge o

mesmo e氏ito da senten9ajudicial, produzindo a ○○isajulgada e ger組do

t王tulo executivo da mesma na血reza daquele emanado dojuiz estatal, e este

julganento 6 proferido por un terceiro imparcial e totalmente estranho
aos interesses em conflito na causa. A diferenga 6 anterior ao processo e se

s血a apenas na investidura do julgador no poder de processar e decidir a

causa. No processo judicial, o julgador 6 urn funcionirio do Estado

investido pemanentemente na fun確o judicante; no processo arbitral, o

julgador se investe no mister apenas para decidir o caso que por vontade
contrafual lh`e foi atribufdo.

警護薬毒謹譲葉薫b一誌藷霧
A clareza das opini6es dou廿i壷rias invocadas, leva

JARROSSON a concluir que C`a miss肴o jurisdicional do arbitro nao

suscita mais controv5rsias rears, ao memos quanto a seu princfpio. "La

fonction de l'arbitre et celle du juge sont identiques. Seule diff6re son

origine･ Que la missionjurisdictiomelle de l'arb誼e正e son orig血e de la

書誌te霊詰,競t蒜dee蒜.,P霧,.:,t ,.窪霧島,.1.°±(n霊註ods;3キ]°�����g�

32　CARREIRAALV工M, ob. cit., p. 16.

33　CHARLES JARROSSON, Lanottion d'arbitrage. Paris, L.G.D.J., 1987, p. 101.

34　J. RUBELLEN輸DEVICHI, L 'arb/’カ･age, nature j裏lridique, Paris, LGDJ, 1965, n° 307; Jwr7sclas-

seo初･ de procecカ/γe c/’vile. fascicule I 005

35　H. MOTULSKY, Eα･海, T.I, E/I/des etnotess�"�槌�&&宥&�vRﾂ���&�2ﾂ�F�ﾆﾆ�ﾂ����bﾂ���ｳ0

36　G. CORNU, Le dgcγetみ12 mai 1980 /.elatJ/毒l'czrb油･age. PI.gseniation cJe /cr J.e/ome, Rev.

arb., 1980-585

37　JARROSSON, La77otion cJ'aγbiかage, cit. n° 175, p. 10l
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Tanto assume o arbitro a jurisdigao que, uma vez instituido a

arbitragem, elimina-se a compet台ncia dos 6rgaos dajurisdi確o estatal para

conhecer da causa objeto da conven確o arbitral (CPC, art･ 267, VⅡ).

Portanto, nao obstante a necessidade de urn contrato para legiti-

mar a fun確o do drbitro, o seu desempenho e sua eficacia, 9m moldes

jurisdicionais decomem mais de vontade da lei do que propriamente da
vontade dos contratantes.

Para CARREIRA ALV工M, quando o direito positivo atribui a

sentenga arbitral a mesma fun確o da sentengajudicial, nao ha empecilho

algum a que ajurisdi確o arbitral seja considerada "como uma particulari-

za車o dajurisdi舞o estatal no seu mais amplo significado: representa ela

uma particular parcela dajurisdigao p心blica, entregue pelo Estado a parti-

:nut]earreesssa(d:g)i,t,!9.S) para exerc台-1a em proveito de particu|ares (partes

Confbrme IR工NEU STRENGER, "a vontade das pa正es intercede

n.a origem do processo e nas modalidades de seu conteddo e objeto, inclu-

sive na elei車o do direito aplicれ′el ao fundo e a foma. Contudo, umavez

determinado e estabelecido o processo, os drbitros nomeados atuam como

juizes, com independ台ncia das partes, das quais n5o podem considerar-se

mandatarios, porque estao investidos de fun申o autenticamentejurisdicio-

-:satl;tqaT,93y.ai se desenvolver como se fora urn processo afeto a uma tribunal

"L'arbitre est unjuge a part entiere. L'admettre, c'est aussi

conelativeme血re○○ma餌e que l'餌b誼age est皿e justice, et plus

pr5cis6ment une justice priv6e" (...) "elle est plut6t un mode de

鑑詔a筈霊s窯’霊薯qdueel,裳;Fes par un tiers impalfial qui se situe

Se, para as pa虹es, o processo arbitral e urn ins廿umento de satis粛-

詰=da°gedr霊室gparo�fF��Vf亡���"ﾃ�討�W7F�H�ｸ7gF�ﾂ�6�����ｧW7F当����'ﾆ�6�ﾂ�#`

sua dim:cn舘,S害e霊:§:e霊o#r藍Fce±:n誌,fl�譌&Rﾂ�觚76�2�6�H哥sfW2ﾂ�Vﾒ�F��

舟atado, cit., p. 72

AI･bJtl･agem comercial mternacJona/, Sao Paulo, Ed. LTR, 1996, n° 171, p. 144

Tfa°T#ESuCBLoA.?嵩葦'`:'epd:r葦'器az,'j`2,°e°,1,'霊,5藍gp;,4pLaris, Nouei, 1 ,83, p. 1 ,2

STRENGER, ArbilI･czggm, cit., n° 70, p. 143
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Houve 6poca em que se tra.vavam s6rias controv6rsias sobre a na一

山reza do julgamento arbitral輸se se正a urn neg6cio privado de na血reza

contrafual ou se seria urn at6 pdblico da mesma natureza da sentenga esta-

tal. Sob o imp6rio das leis a血ais, sobretudo, como a francesa e abrasileira,

o caraterjurisdicional se imp6e por vontade expressa do pr6prio ordena-

mento jurfdico. Basta consignar que o direito positivo lhe atribui a forga

de gerar a coisajulgada, e que a sentenga do arbitro 6 qualificada como ti-

tulo executivo judicial, e ambos os efeitos sao alcangados pelo decis6rio

謹:1oi霊±eap葦dentemente de qualquer homologagao pelos tribunais da

Se hoje nao se mostra aceitavel recusar o carater jurisdicional a

sentenga obtida por meio da arbitragem, nao se pode, por6m, deixar de

ressaltar sua fonte, remota mas relevante, no neg6cio privado livremente

estabelecido entre os litigantes, e sem o qual ajurisdi鋳o do arbitro nem

s equer existiria44.

Emborajuiz e, portanto, detentor de jurisdi碑o, o arbitro nao

6 unjuiz estatal, nem ejuiz permanente e com poderesjuris- dicio-

詰iL:i罪悪vi°器±s °esv±:ean8tfestrd:d]°霊a°g aaop謹,=ean:°d三tuednftc言語

jurisdi確o arbitral esta na falta de poder para fazer executar seus

pr6prios julganentos. S6 ao juiz estatal cabe manejar a execu車o

forgada e outros expedientes coercitivos, como as medidas cautela-

res.

Diz-se, por isso, que o缶bitro temj己irisdictio, mas nao tern

in写periLtm, Enquanto o juiz estatal tern ajurisdictio e o imperz.un7, o

arbitro s6 conta com ajぴisdictio46.

Em fun碑o de sua, ongem contratual, outrossim, ajurisdi碑o

arbitral nao pode ir al5m do neg6cio juridico que motivou sua i⊥n-

planta確o, nem pode envolver senao as partes que o convenciona-

ram. 0証bitro, que sustenta sua fun確o sobre a vontade das partes

litigantes, mostra-se sem poder em rela誇o a terceiros, ou seja,

aqueles que譲o pa正cip餌am do neg6cio inst血idor do juizo arbi-

tral.

43　JEAN ROBERT,��f�&&gD｢v7ｦvRﾂ�8*薬��c｢�ｨ�V譁W&覲ﾂ�Crv�B�v蹤W&��4ｨ�V�7ｦﾇ�啖庸X�bﾂ�h靑VB篦���&�2ﾂ�F�ﾆﾆ�ﾀ

44 ;9霊]'bg?at°;±r;v曇:Pa護諾°nuotr謹:epn:]e°c謹bvr霊[csj:n°a]:,°i葦ai°RI+盤;:.圭'EPc°,I,S器

cJes et 7iotes s〃r /’arb語rage. Paris, Dalloz, t. 2, 1974, spec. N° 2 et 10-12. cやwd THOMAS

45　篭An?'u#u'富e'’輩託spia!]o°nzi駕°控a'.§i:e6)est soumis a un r6gimejuridique qui ,e,ose su. une

double source: 1a source j皿isdictionene de sa mission ○○nstitutive de son sta血t de juge, e亡la

source con廿ac巾elle de son investi血re qui fbnde la relation nouee avec ceux do皿t i重va trancher

46 ieA標篤`鵜LN鐘:n��ｶ�ﾃｲ駝eﾓｶ��ｲﾃツ�ﾂ謦��vRﾂ�6陳��踉���2ﾂ�����紕�



58 H諒n克)erto Theodoro J�譁� 

"L'arbitre n’estjuge que a l'6gard des parties et se trouve donc

d6muni de tout pouvoir concemant un tiers au proc6s. 11 ne peut

言:rnegtaai蓋dernet嵩|t,i蒜ei r寵:re. |gac omni蕊otFo諾,narebfi嵩ta窪1gt語qquuei| |誓i: oduoli:

1a qualite de jugeブブ47.

E de se ressaltar sempre que a justi8a desempenhada pela
arbitragem 6 originariamente uma justica privada insti血ida pelos

contratantes para excluir seus litigios da jurisdi確o p心blica. Sao eles, os

contratantes, que afastan, mos temos do contrato, a fun確o estatal e a

諾iesTasE霊e/喜怒:霊o ddeejuig� 4CBTlares que, nas circunstincias

"Ainsi c'est par la v○○o皿te des pa巾ies que le litige est sous廿ait

auxjuges 6tatiques pour 6tre confi6 aujuge priv6 qu'est |'arbitre"49.

Porque se trata de uma rendncia ao direito de confiar seu litigio a

justiga pdblica, a submissao ao ju王zo arbitral s6 obriga as partes que o

c o ntratar狐.

A investidura dos arbitros - anota IRn寸EU STRENGER ~

霊:Cfu°:deeien:mmaov°�&宕VV薈�靈韲vFV��ｧ&ﾖ�8�I~ﾈｶﾈ-ﾃ･ﾓ賃5軍°nal> que se

Como o contrato se caracterizapelarelatividade, isto 6, por operar

com forga de lei mas apenas entre as partes e na extens肴o do objeto

negocial, o ju工zo arbitral fica limitado as partes que o convencionaram e

ao objeto do contrato que o motivou.

"巴n principe, seules les pa誼es ou leg personnes reprさsentees sont

:譜:sS荒rn[fi:seEt:nicaecaor謀霊宝nq書, anrebiptreau:ep,r5?.duire d 'effets a I '6gard des

Pode-se afimar, em suma, que os limites dajurisdi確o arbitral

sao os limites do contrato que a ela se submete.

47　JARROSSON,Lanotiond'arb海age, cit･ n° 185,p･ 105

48　"L'arbitrage 6voque generalement l'idee de l'intervention d'un tiers inpartial; son essence est

fondamentalement tributaire de lajustice prjvee. L'arbitre est une persone priv5e investie par

les parties du pouvoir de dire le droit, detrancher la contestation qui lui estsoumisse et de rendre

une decision. Ainsi, on confere habituellement a l'institution une physionomie mixte, une natu-

re hybride o心se melent de compos弧tes co加ractuelles etjurisdictiomelles. L'arbitrage est une

justicc; il a, comme tonte justice, une fbnction jurisdictiomenc, mais a l'omose dc la justice
6tatique, lajustice arbitrale a une origine contractuelle. C'est la qui resident toute l'originalit6

de l’arbitrage, mais aussi , son mystere et son ambigtlite. Si l'arbitrage resiste a se cantomer

dans une definition exclusive, sa nature profonde transcende cependant les differents definiti-

ons proposees par la doctrine''(WALID ABBELGAWAD, Arb/’l/.age e/ cかo7’t de hz｡oncuJ./.en-

ce, Paris, LGDJ, 2001, no 3, p. 2
49　JARROSSON, La ;7ot/‘on d'arbitrage, cit., n° 781 p. 369; no mesmo sentido: ROBERT et

MOREAU,��f9dｲ�程8ﾔFRﾂ�V��VB篦���&�2ﾂ�F�ﾆﾆ�ﾂ��塔2ﾂ���ｲ��

50　Arb7tragem comerc7’al沈er′iacro#cz/, cit., n° 171, p. 144

51　DANTEL COHEN,Arb初age e/socie/g, Paris, LGDJ, 1993, n° 604. p. 317
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5 - SU拡藍藍��窺TTyIU0

Os pr6prios ○○n廿atantes podem estipular o procedimento a ser

observado no ju王zo arbi廿al, ou podem autorizar o正bunal arbitral a廿a-

9a-lo. Pode, ainda, a conven碑o reportar-se ao regulanento de alguma

%srtiq=ie霧orpt器詩語adresdeircaagac:監r:tic詰誓語gses霊F o d e'enflm , p re~

0 tribunal arbitral, destarte, conduzir各o processo a seu cargo se-

gundo regras de procedimento que nao sao exatamente as mesmas
aplicaveis aos juizos ordinarios. Deve, no entanto, respeitar os principios

fundamentais do processo52, como, entre outros, os pertinentes a limita碑o

da sentenga ao pedido da parte, ao debate dial6tico das pretens6es contra一

露語詣碧藷3qa verdade real, a motivagao dojulgado, a formagao

Mesmo. quando o acordo de arbitragem preveja o julgamento por
equidade, ou seja, sem ater-se as regras do direito material positivo, ojui-

zo arbitral, quanto ao procedimento, nao poder各deixar de se submeter aos

薯盤o�9������&�6W76��W7�V6��ﾆﾖV蹤R���2�F友�ﾖW2�F���&也�

A garantia do devido processo legal com os consectfrios do con-

tradit6rio e anpla defesa sao, modemamente, direitos assegurados no

plano constitucional, o mesmo ocorrendo com a exigencia de motiva確o

de todas as decis6esjudiciais (C.F., a正5°, LIⅤ e LV, e a血･ 93, IⅩ). Por

isso, qualquer que seja o proce�蒙V蹤�����&Wf�ﾆV6W"�踐ｧV率���&&宥&�ﾂ�W76W0

preceitos fundamentais nunca poder肴o ser descurados pelos arbitros, sob

E:bniTi霊dneu豊:1::i ia器tn託an窪doed°erda蒜豊露nao se suj eita a dispo~

Sobre o tema, a lei brasileira de arbitragem 6 expressa: "serao

sempre respeitados no procedimento arbitral os principios do contradit6-

5之　JARROSSON, La llolion d"arb浄age, cit., n0 177, p. 102

53　"L'arb誼age, ecrit oppETIT, queues qu'en soient les modalites, `s'ensere a可ou｢d'hui clans la

recherche du meme ideal dejustice que celui que porsuivent lesjurisdictions 6tatiques. (...) La

meme philoso魚e du proc色sさquitable impr全gne les宜nalites et les principes d'organisation de

toute rome dejustice, publique ou r`riv6e, contribuant ainsi a instituer la fonction dujuger sur

des bases c○mmunemet acceptees et respectees. L'identitさdes節ns s 'a〇〇〇mpagne de rapproche-

ments techniques incontestables'''(8. OPPETIT, Ph7losophje de / ’arbi//’age commercial /’/?/er-

naciona/, JDI, 1993, p. 818; cやud WALID ABDELGAWAD, A]′bit′･age et d/'oit de /cz

54 ;§綴,’鰐琵Rii.:荒4笠5窪:,3霊. no 1,o, p. 163

55　JEANROBERT, ob. cit, 183,p. 157/158.

56　"L'arbi廿e doit bien entendu, d狐s le cadre de son pouvoir de reglc叩ent de la procedure arbitra-

1e,魚ire en s〇億e que soit garanti le caractere contradictoirc du debat etrescⅣee le droit de la de-

危nse qui en est le c○rollai｢e''(JEAN ROBERT, ob. cit., n° 174工p･ 148)
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rio, da igualdade das partes, da imparcialidade do arbitro e de seu livre

○○nvencimento''(a血. 21, § 20).

No direito italiano, ha previsao de que as omiss6es relativas ao

procedimento veri宜cados na conven鋳o arbitral ou nas disposig5es traga-

詰叢peeci°: e#t誌:;a嵩e詰霊dcaf7.P#:Ss芸���797舒ﾘ抱�ﾕ6��FH�ｶ��ﾕ�W(�ﾘ�ｹ��ｵ73｣��VH�ﾘ蓿

;aa'r:g: ±諾.a, Pd°od綻bd諒p 6P:eqvua: e.c eprr器gde��ｳｧ8ｮﾘ�ｶW'7��VVV8�ﾘ�ｶ�ﾀe-g2e?s2:

pelas "disposig6es gerais do procedimento ordin紅io".

′

6 - LJT五s`coNsoRCJo - coNCErn_ ESpEc脇s

Uma das flguras do processo civil ordinirio que deve refletir so-
bre o procedimento arbitral 6 a do litiscons6rcio, j各que, freqtientemente,

se verificara, tamb6m no juizo particular, o concurso de sujeitos nun ou

em ambos os polos da rela確o processual.

0 processo 5, no minimo, rela車o juridica entre tres pessoas: au-

tor, juiz e r6u. Pode, no entanto, envolver, e, as vezes, tern de envolver,

mais de umapessoanos polos destinados ao autor e ao r6u･ Diz-se que ha
litiscons6rcio sempre que se nota a presenga de parte pldrima, ou seja,

num s6 processo a血a mais de urn autor (1itis○○ns6rcio ativo) ou mais de

un r5u (litiscons6rcio passivo).

Confome a obrigatoriedade ou nao do cinulo subjetivo no

processo, o litiscons6rcio sc apresenta ora como facultativo, ora
como necess委rio. 0 facultativo forma-se apenas por vontade das

partes e o necess壷io 5 de foma碑o obrigat6ria, seja por exigencia

expressa da lei, seja por decoH台ncia 16gica da natureza da rela碑o

juridica material deduzida em｣uizo, como obj eto da presta鐙o juris-

dicional pretendida.

0 sistema adotado pelo CPC ○○nsiste em prever, generic狐ente,

no art. 46, cczp祝, que "duas ou mais pessoas podem litigar, no mes-

mo processo, em conju丘to, ativa ou passivamente, quando:

工- entre elas houver comunh奮o de direitos ou de obrigag6es

relativamente a lide;

工1 ○ ○s direitos ou as obriga86es deriv鉦em do mesmo

fundamento de fato ou de direito;

111 - entre as causas houver conexao pelo objeto ou pela

causa de pedir;
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IⅤ ○ ○coner a宜血dade de quest6es por urn ponto com皿de

財t○ ○u de direito''.

0 elenco do a正46 compreende, como se ve, t餌t○ 0

litiscons6rcio necess壷io como o facultativo. Alias, como regra

geral, os casos anolados pelo C6digo, no dispositiv〇 〇〇me血ado,

podem ser havidos como de litiscons6rcioぬcultativo) pols,

iea�驃ﾈ�ｷ8ｮﾓg��'#ｨ�ｶXｮﾘ旗ﾆF��I�或粭��FV��ﾆ友没�"�Vﾒ�6�ｧV蹤�

Co車ug紬d○ 0 a正46 com o 47, ○○nclui-se que, nag mesmas

hip6teses do primeiro dispositivo, o litiscons6rcio sera necess各rio (isto

5, nao podera ser dispensado pelos litigantes) "quando, por

disposi碑o de lei ou pela natureza da rela確o juridica, o juiz tiver de

decidir a lide de modo unifome para todas as partes��

Em sintese, o sistemado C6digo 6 dereunirno art. 46 os casos em

器認諾Ce:葦iupe°e窯sseejrafnaeccue票差r器9: n° art. 47 especificar as

′

6.1 - L工T工SCONSORCIO NECESSARIO

Ha litiscons6rcio necessano) segundo o art. 47, C`quando, por

disposigao de lei ou pela natureza da rela碑o jun'dica, o juiz tiver de

decid辻a lide de modo unifor皿e para todas as pa正es''. 0 conceito

I:t!sa:ofs6器語e:tberTge諾riofa:hm° ’q器rqouer｡shuaita議書she霊t6et:窪S n窯

precisa de ser igual p鉦a todas as pessoas reunidas no polo da

rela確o processual (ex.: litiscons6rcio do juizo divis6rio ou

demarcat6rio, do consenso de credores e outros da esp6cie). H各,

ou廿ossim, casos em que a lei considera opcional o litisconsdrcio,

mas, rna vez estabelecido, a sentenga sera dica e igual para os
diversos litisconsortes (ex.: demanda contra devedores solid誼os,

de氏sa da posse com皿　por urn s6　ou por alg皿s dos

compossuidores).

Na verdade, duas sao as hip6teses de litiscons6rcio necessario ou
obrigat6rio: a) quando exista expressa determina確o da lei, como nas

ag6es reais imobiliarias, sempre que o litigio envolver pessoa casada, pois

qualquer que seja o regime matrimonial, marido e mulher serao partes
obrigat6rias; e b) quando a solu車o a ser encontrada pelo provimento judi-

cial tera de envolver todos os sujeitos de uma rela確o ou de uma sifua確o

jur王dica com pluraridade de sujeitos. Se a sentenga tera de afetar posig5es
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juridicas de diversos sujeitos, todos eles serao partes necessarias no

processo, porque nmguem ser各privado de seus bens e direitos senao com

obseⅣ盆ncia do devido processo legal (C,F., a正5°, LIⅤ). 0 1itis○○ns6rcio,

entao, ser各obrigat6rio, porque nao haver各como sentenciar sobre direito

material subjetivo em face de quem nao seja parte no processo. Se o
` credor, por exemplo, quer anular avenda que o devedor fez em prejufzo de

seus direitos, nao tern como deduzir a agao senao colocando vendedor e

comprador na situagao de litisconsotes passivos (c6-r6us); se urn s6cio

quer alterar ou romper o contrato de sociedade, somente poder各propor sua

a車o contra todos os demais s6cios; se o filho quer investigar a

patemidade e o indigitado paija 6 falecido, a a確o tera forgosamente que

se voltar ○○n廿a todos os herdeiros d〇五vestigado; e assim por diante.

6.2 _ NOBSERVÅNCIA DO LITISCONSORCIO

N巴CES SAR工O

Disp6e o a九47, in〆ne, que nos casos de litiscons6rcio ne-

cessfrio "a eficacia da sentenga dependera da cita確o de todos os

litiscons〇両es no processo''､

Se’o autornao requerer a cita誇o dos litisconsortes necessarios e o

processo tiver curso at6 sentenga fmal, esta n肴o produzir各efeito nem "em

:ea]器c雲°p:°asmq,T6?.n8°c:ITarfeicまpn器霊dper器:§°d:epmroecmesrse葦?.5° a°S que dele

Ao juiz, todavia, cabe evitar que o processo se desenvolva
inutilmente. Por isso, deparando-se com caso da esp6cie, C`o juiz

ordenara ao autor que promova a cita申o de todos os litisconsortes

諾iensts.fro�｣｢v�6FVW6薮"ﾃ中�~ﾂ��E�拮�ｶ�(ﾝ儼cf�&凪�6�"��V���FR�FV6ﾆ�&� 

′                                                                      ′

7 - fUさZO ARBJTRAL E L了T富SCONSORαO

A forma車o do litiscons6rcio nao pode ser banida do campo do

jufzo arbitral, visto que ali, tanto como no processo comum, poderao estar
em jogo. situag5es em que a lei exige a observancia do cdmulo subjetivo.

60　CELSO BARBI, ap. c`i/.. n°304.,p. 280, com apoio em chiovendaeRedenti

61　NoRE 69.653. decidiuo STF queonao chamamento ds lidedo litiscons6rcionecessario causaa
"nulidade ab lnltio do pr○○esso''(Ac. de 12.03.74, Rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE,

m RT 7 i/72; no mesmo sentido: RE 61.744, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, ac. 22.08.98,
in DJU 30.11.98, p. 51; STJ, REsp 50.010佃R, Rel. Min. FONTES DE ALENCAR, ac.

62　A3Lle2c.e9s��f們tｦGVY9｢ﾂ���ｲﾃ��罐vBvX�ｲﾂv�6I~ﾃr絽2糧槌�66�:�'FW2�觀6W76G&��2���&��f�ﾆ����R�F��6V蹤V����R�&U�

quisito apenas dosjulgamentos de m6rito. Para extinguir 0 processo por carencia de a9ao ou fal-

ta de pressuposto processual, nenhuma cita9ao e indispensavel, posto que ate a pr6pria peti辞o

inicial pode ser liminamente inde癖rida a esse pretexto (a丘295)
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Basta ressaltar os freqiientes neg6cios pluri-subjetivos e, principalmente,

os completos negociais fomados por cessao de direitos ou pelos contratos
conexos (ou complexos). E born lembrar que o litiscons6rcio necess壷io 6

requisito de vaslidade e eficacia da presta碑o jurisdicional, envolvendo,

pols, questao de ordem pdblica･

0 problema de di宜cil solu確o se d各quando o complexo negocial

abrange contratos supervenientes aquele onde se instituiu o compromisso

ou a conven車o arbitral e, principalmente, quando a cadeia dos negoclos

告辞.〇両s pessoas alem daquelas que pac両脚a insti坤o

Quando ao contrato primitivo (objeto do compromisso) sejuntan
neg6cios acess6rios avengados entre as mesmas partes, a tend6ncia

葦誓書sas :rs±:bd蒜,teeこLe°gsut.器bp無n:}°pja詩z.o arbitral, P elo principio gera| de

Se o pr○○edimento arbi廿al ou廿ossim, vai se desenvolver en廿e

pessoas que simultanea ou sucessivamente se vincularam a conven坤o ar-

bitral, a foma誇o do’1itiscons6rcio ativo ou passivo se clara sem

di宜culdade alguma. Todos os sujeitos do processo estarao obrigados a se

submeterem a ele, por fbr9a dos v王nculos con廿a血ais preexistentes･ 0

litiscons6rcio, in casu, tanto poder各assunir a modalidade volunt各ria

como a necess紅ia, e, rna vez provocado por algun contratante

interessado nao poder各ser recusado pelos advers各rios.

Se, porem, o debate vai envolver ○○ntrato diverso do que fbi o

objeto especifico da conven碑o de arbitragem ou pessoas que nao

fmmaram dita conven申o, em principio nao haver各como forgar a

foma誇o do litiscons6rcio, nem como anpliar a compet合ncia do arbitro

para neg6cio diverso daquele previsto n〇 〇〇mpromiss〇･

Como a arbi廿agem repousa mos ヽ′王nculos con廿a血ais entre as par-

tes e entre estas e o arbitro, seus liames n肴o se manifestam senao entre os

con廿atantes･ A legitimidade de pa虹e para o pr○○edimento arb誼al, por

isso, s6 se estabelece entre os sujeitos contratuais. A dnica via de legitima+

確o, ativa ou passiva, para quem queira participar ou seja chamado a

participar da arbitragem condiciona-se a pr6pria convengao arbitral.

63　Caso de consenso de interesses gerador de litiscous6rcio necess紅io inobservado foi detectado

pelajurisprudencia魚･ancesa na hip6tese de trans氏でencia de bens de uma sociedade vinculada

ao contrato arbitral para 〇両ra sociedade a ela n着o sし垂ita. Tend○ ○juizo arb誼al decidido, entre

as partes da conven確o, que os bens deveriam ser restitufdos, a instancia judicial proclamou:

､･La sociさte cessiomaire ayant une persomalite distincte des societさs cedantes et n'ayant etさni

partie, ni representee a l'instance arbitrale, la sentence rendue ne saurait l'obliger‘'(DANIEL

64 .篭°aH器:’葦,rebn’’:re篭: f,`arsb°i露upanar,]整Pi霊nle9:.36'謹°a4t'oPJt書s]?3s demandes accessoires, des

l'instant qu'elles pr6sentent in lien 6troit avec la demande principale" (JEAN ROBERT,

L'ar擁rage, cit., no 160, p. 135)
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Pouco importa, portanto, seja necessario ou facultativo o皿scon-

s6rcio. Sua foma車o s6 ser各admissivel, de foma cogente, entre os que

露esborlfare:ms :oC °andveer認諾s arab笠oai.v霊窪':ebt�ｧ&F��2��ｷGW2�G���W2�r�Xｮﾖ�9�6ﾇGFVi~ﾀ

na血ralmente den廿o da fbrga ○○n廿a血aL

Se, contudo, o terceiro, que se deseja incluir no processo, nao

flmou o ajuste, sua inser確o no litiscons6rcio, ainda que necessario,

somente se tomar各possivel se ele consentir em aderir ao compromisso.

Havendo, pois, recusa de sua parte o arbitro nao tera forga para submet6-lo
a, relag肴o processual. Se o caso for de litiscons6rcio facultativo, o

procedimento da arbitragem ter各de prossegulr so com as partes

vinculadas a convengao arbitral. Se for necess各rio o litiscons6rcio, C`s6

蒜;ttaargea窪詩誌器葦:誓盤:gmeiu翠mper:tfoefi:aTs6霊霊宝o:
teminativa na esfera arbitral, para que a lide possa ser resolvida,

pelo Poder Judici紅io66.

Diante do ca孟ter voluntario'da arbitragem, falece a parte e ao

霊薄雪°Ed:rr霊a�vﾘｮﾘ�ｶ�)Di��&6觀�&��ｲ��h�ｷ�H�ﾖVR��GV��ﾆ7��觚g&VV�2���f�2ﾀ誌beeara:薯a嵩±etr:

謎ysi霊%§.mas n5o convoca-lo a se submeter a urn z’nやerz.urn que nao

A nao figura確o do litisconsorte necessario dentro da forga da

conven確o arbitral toma-a., por isso mesmo, incompleta e impotente para

sustentar o procedimento da arbitragem, autorizando sua. extin車o nos

moldes do art. 20, § 2°, da Lei n° 9.307/96. Faltara condi車o de

procedibilidade na via especia,I da jurisdi確o convencional, porquanto

ineficaz 5 o julgamento que, em qualquer processo, seja proferido sem a

presenga na rela確o processual de litisconsorte necessまrio (CPC, art. 47,

parag.丘nico).

A jurisprudencia brasileira j各teve oporfunidade de enfrentar o

problema e assentou: a) a conven碑o arbitral vinculante "somente 6 valida

e eficaz em rela車o as partes contratantes"; b) em havendo litisconsorte

器aa°o?cunbesgc6r:]y.e:eaq::nnv器n:慧豊‡華O Pode ser constrangido a

詫i°NSTE6DNE[器BEUpQAU.EuRAQsU5uR8°HC詰?N'諾5'Eq謹謡霧epfasu霊;.���ｲ�憧ﾆV�"ﾉVeﾒﾃ��ΦｰP霊:_

姉o dcz czl･b/’/7'agem - Lei Jつ° 9.307/鈍, Revista Juridica, 281/37; CARLOS ALBERTO

CARMONA, A;.bγ/7･agem e process3 - "in coment卸o a Le7’n° 9.307/96, Malheiros, 1988, p.

200

67　JARROSSON, Lanotion d'arb7trage, cit., n0 25, p. 19

68　JARROSSON, ob･ cit･,nb580,p･281

69　TJSPう3a cam. Dir. Priv., Agr. 123.567-4/9, ReL Des. ALFREDO MGL重ORE, ac. 31.08.99,

cit,, in Revista Juridica, 281/37
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Da recusa do litisconsorte necess各rio a aderir a arbitragem,

議護鷺薫霊霊叢謹護諾謹
白estatamb5m a solu車o que se adotano direito italian.. Como re_

gistra FAZZALART, 6 possivel o convite do terceiro nao signatario do

pact〇 〇〇mpromiss6rio para宜gurar no procedimento arb厄al ○○mo litis-

consorte necessario; mas nao 6 possivel sua cita誇o. Em conseqtiencia, "il

;ear駕謹: Ca# i;r:謙aAmiecnot:tr°ard�o?aettg詰霊va霊:’an:antt:u[?b:器r(S. :. ;.°pine:

;aol:誌,rfvo.p|: ei:s豊eg駕d露: lsi:is器Fes oa霊hnee器ssca霊noa i謹話t;aa露ieg:整
senza che le altre possano opporgli, per impedirlo, 1a exceptio compro-

mz’s'Lri･ Em tais casos, se as partes primitivas nao abandonam o

procedimento da arbitragem, "1'arbitro dovra defmirlo col refiuto
della pron皿cia di meritb sul rapporto pl皿isoggetivo inscindibile

(±Cshc誌霊:Ve°霊.ei:en架):37�尼�TWf��ｨ�cｦ�W6罔V�坊�姪ｨ�Βttofm蒜tre誌薄霧誓

processo arbi廿al semjulg孤e血o de mさrito.

Bin sintese:

"Se o litisconsorte for do tipo necess各rio-unitario - aquele

que imp6e a participa確o de todos os litigantes, com sentenga uni-

fome para todos - ou o terceiro aceita integral o processo, possibili-
tando a sentenga, sujeitando-se aos seus efeitos, ou n奮o aceita e per-

蒜ie. ioroa cda:]oe藍];ail;L藷:n窪?asaa蒜,a aa芸sepneciftao odep器rceei:i:

sobre bens im6veis de propriedade de ambos os c6車uges.

No que toca ao litiscons6rcio facultativo, nada, impede ve-

Fmaae霊��ﾙ�5Eｶ��Tb觀蹤R���FW"�ﾇVv�"ﾂ�FW6FR��VR�W7FVｦ�ﾒ��2���'FW2��6�&FW0

8 - 0UTRAS PART｢C押AC6視ずDE T放‡C斑R0 NO

PR a CEDH庇巴NTO ARBLTRAL. DENUNC班G4~o DA

LIDE E EM般ARGOS DE TERCEIR0

Nao 6 somente o litisconsorte que suscitaproblemas na area de in-
ter罵r台ncia de terceiros no pr○○esso arbitral･ Todas as宜guras interventivas

70　JOSE DE ALBUQUERQUE ROCHA,A le/’de al'b/trage/n. cit., loo. cit.

71　ELIO FAZZALARI, L'ar擁rato,丁orino, U丁ET, 1997, p･う8

72　CARREIRA ALVIM,舟a/ado, cit., p. 465輸466
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previstas no C6digo de Processo Ciヽ′il, em tese, poderi狐ser questiona-

das e, uma vez suscitadas, admitiriam apreciagao pelo缶bitro se houvesse

aquiesc台ncia de todos os interessados: pa正es, terceiro e各rbitro.

A complica車o surge quando nao ha o consenso geral e se preten-

de impor compulsoriamente a ampliagao do objeto da arbitragem, sejapor

iniciativa do terceiro, seja por provoca確o de uma das partes da conven確o

arbi血al.

Duas丘guras processuais assumem maior dimensao e maior inte-

resse doutrinario, nesse terreno: as ag6es de garantia exercitaveis, no

processo comum, por meio da denuncia碑o da lide (CPC, art, 70) e a

de氏sa daposse e dom王nio con血a o esbulhojudicial, por via dos e皿-

bargos de terceiro (CPC, a正L046).

0 direito positivo, m6smo mos paises de mais antiga e sofisticada

experiencia no trato do processo arbitral, nao oferece solu確o direta para o

problema, e a doutrina, por suavez, nao se manifesta, uniforme na tentati-
va de equaciona-lo. Os conselhos de ordem pratica que mais

freqiientemente se encontram sao os que recomendam aos contratan七es,

quando se sucedem m血tiplos neg6cios entre as pa正es primitivas e, en血e

estas e terceiros, a ado碑o de clausula modelo que se repetira em cada

novo neg6cio, de modo ajungi-los todos a uma丘nica arbitragem, a ser de-

SeeToE霊轟rcuo蒜aftn霊gsl軍°> °nde nao haveria designagao de arbitros

Remanesce o problema a ser en舟entado nag hip6teses, a琉s as

mais comuns, em que inexiste a sugerida clausula e o terceiro, portanto,

nao se acha juridicamente vinculado a conven車o arbitraL

No exame da denuncia確o da lide, parece nao haver dissid台ncia

mais profunda quanto ao descabimento da interven確o forgada do terceiro

responsavel pela garantia do direito de urn dos litigantes.

Ainda que se reconhega o caraterjurisdicional a sentenga do arbi-
tro, suas conse〔担encias nao podem ir al6m daquelas expressamente

previstas na lei. Porque a eflcacia da arbitragem se encontra legalmente
vinculada a urn con廿ato en廿e aqueles que a convencionaram, a senten亨a

dos紅bitros n肴o se desvincula [amb6m desse carater contratual. Por isso,

lembra JEAN ROBERT que, mesmo sem expressa ressalva na lei, haver名

薬eevda±]sescoe#orine:豊罷reb?t:岩:enne葦b#e`is:語,°±慧eanut?oti:
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ni volontaire, ni forc6e, de meme que l'appel en garantie”74.

Na doutrina italiana 6 pacifico o entendimento do nao cabimento

da denuncia申o da lide, na esp6cie, porque C`nao s着o concebiveis, na arbi-

tragem, interveng6es coativas. Nao s6 porque a chamada iussu iudicis

esbaFTa no紅bitro desprovido de poderes cogentes; mas tamb6m e

sobre巾do porque tal ch狐ada em g独組tia a正ta com o princ王pio se-

誤読護薫蒜護:pe#d嵩p叢daotua:to霊:,:715:
dado as partes coagir urn terceiro a intervir, nem ao arbitro cabe ex-

pedir皿a ordem obrigand〇〇〇 a血terv正, nem tampouco ao terceiro

se pemite realiz釦-皿a血erven9各〇 〇〇n血a a vo血ade das p独tes,

諾ae寧Zer valer suas proprlas raz6es nun processo em que nao 6

Nao 6 diversa a orienta鋳o da doutrina brasileira, como se ve em

CARREIRA ALvrM, para quem somente se deve admitir a interven舞o

de terceiro, havend〇 〇〇nsenso e血e todos os interessados77･ gem 〇 〇〇n-

senso, a intervengao coativa. (denunciagao,da lide a quem nao fez parte da

conven碑o arbitral) se mostra, para JOSE ALBUQUERQUE ROCHA,

inadmissfvel;`pois o壷bitro nao teria poderes para detemina-1a, nem nin一

碧cpa?,98e. Ser Coa8ido a participar de arbitragem que 6 optativa por

Resta analisar o problema dos embargos de terceiro, a碑o inciden-

tal manejavel por quem, nao sendo parte no processo, sofre esbulho em

sua posse ou do dominio por de○○調合ncia de ato judicial pro罵rido inter

alios (CPC, art. 1.046). Na previsao da lei processual comum, esse
rem6dio processual 5 admissivel tanto no processo de conhecimen-

to, como no de execu確o e ate no cautelar (arts. 1.046, cczp研, e

1.048).

Uma vez que as medidas cautelares e as de execu車o de sentenga

se processam fora do ju王zo arbitral e se subordinam ajurisdi.碑o comumブ

parece-me que, uma vez abe正○ 0 pr○○edimento para cumprlr, na justi9a

estatal, as decis6es tomadas no processo arbitral, nao haver各como vedar

ao terceiro eventualmente prejudicado em sua posse e dominio, o recurso

aos embargos de terceiro.
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○魚to de a coisa julgada ter se fbmado no ju王zo da

arbitragem e nao no ju王zo comun 6 irrelevante, porque onde quer

誌easfoqruma:s as :edJe誓z’sce°窯eiu窪薄さ窪. S4e,m2?rLeei±謙#,S荒業t:
31).

Correta, po正和to, a posi8肴o da dou正na舟ancesa que ○○nsagra a

葦u霊a誌:'p悪霊dae :Xme嵩r9gao°s dae詰rnct蓋器99.arbitral 6 suscetivel de

｡ 1 im in ad: °p票:e言霊ol票ia器'｡欝dce°露盤he雲;6rrefscsain°e豊:ea?s: ufo:
autorizar os embargos de terceiro, que sao manejavels, por5m, apenas

窯o°rfisdaqdueed: csoe±:taejpu9i:aadrab8���ﾂ�H�ｷ&��ｷW�6R�W�7WF庸����6R�&WfW7F由�F�

A controv6rsia 6 profunda, todavia, quanto ao cabimento de igual
medida em face do procedimento ainda em curso perante o紅bitro. Seriam

:d器;s露];se:]Paq:ec豊teat碧n°c:富欝_霊st,erceiro? Em Gas o aflrmativo

H各os que simplesmente se recusam a admitir essa a碑o inciden-

tal, sob o argumento gen6rico de que a arbitragem tern base contratual e

nela, portanto, nao pode intrometer-se quem nao figura como parte da

蒜;teano9藷tr:rnbh誓:Lo :b券Fo Fee諾a°c:n語g5°o!F.rfa poderes para resolver

Corrente mais nova, no direito itali狐o, no ent紬to, tern evolu士do

para defender o cabimento dos embargos de terceiro nao somente no esta-

gio judicial de homologa確o do laudo arbitral, mas tamb6m na fase de

tramitagao do feito perante o arbitro.

d ireit. p諾Zi#a#pnoedses言霊:i?’e:_usee,°ieer蒜ea霊:eqpuae器±dpea;earos器

proprio pr○○edimento arb誼al･ Cabe ao terceiro, segundo esse

entendimento escolher, coma ocorre no processo judiciario, entre

pa正cipar da arbitragem ou aguardar o seu eve血al resultado, para en総o

ataca-1o najustiga comum. Para FAZZALART, n5o se pode prevalecer do
carater restrito da arbitragem para impedir os embargos de terceiro, nao

ile8usr器:e snu:. :±°t器,enn9aa°霊霊°d ‡e器d eqtue:, a paroE ±trma富:mdce°]: ° e器芸6霊宝toa°esi

condi亨6es de obter o equivalente da senten亨a jurisdicional, que alc紬9a

terceir〇･ Desde que o processo arb血al tern in王cio, ele se desenvolve,. em
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rela車o ao terceiro, como se fosse urn processo comum perante o juiz

estatal. Se 5 dado ao terceiro em vias de sofrer prejuizo embargar o

謹言;: J;ug±itcriaa.192.n50 ha razao para impedir que o mesmo acontega no

Data venicJ, se em prmclplo nao se tolera a interven碑o de

terceiro, genericamente, no processo arbitral, nem volunt壷ia nem

器[ytr°acgaedi'83; en:o °mce°蒜een菜mr器;°avde: S±#oer±t器adr謹:n: eans9謹言

contratantes, rna causa nova, com parte e objeto estranha ao

neg6cio arbitral.

Essa inovagao objetiva e subjetiva, segundo a melhor doutrina,

somente teria cabiment○ ○aso se desse 0 〇〇nsenso en廿e terceiro, pa正es

!tr霊�F�vs:Sa eb宝器°n'd器r諾Pn];a];c°. r°db:’e窯盤ize°s����9�)~ﾆｩ~ﾃｧC･6GC｠

contratual que cria e sustenta o processo arbitral, s6 se ha de pensar

em nele inserir a pretensao do terceiro embargante ou interveniente,

se正sto asse血irem os participa血es ong工nanos, pois haveria, gem

gr｡bv±l;d急｡;a�ゴｦﾗ�ﾆ��丿V���&ｦWF庸��R�7V&ｦWF庸�ﾂ�F��6�fV誚���FP

9 - A COMPOSIき4~o D0 6RG4~o ARBJTRAL EA

用VTER VEN����DR�DU"�4Yjﾃ�

A identifica碑o das partes, a de宜ni確o do objeto da arbitragem e a

designa誇o do arbitro, ou dos arbitros, que deverao se en9arregar de solu○

○ionar o lit王gio, const血em materia prdpria do compromisso arb厄al (Lei

n° 9.307/96, a丘10, n°s工,工工el工工).

Assim, es屯ndo instalad○ 0 juizo arb誼al, o terce五〇 interessado

que, como litisconsorte necessario ou interveniente, vier a ser admitido no
feito, ja encontrara o 6rgao jurisdicional defmido. N肴o ter各, portanto, di-

reito de indicar novo arbitro ou de alterar a estrutura e composi申o do

colegiado acasoj各fomado. Encontrar各umjuizo estatufdo e em funciona-

mento. A ele ter各de submeter-se mos moldes em que foi constituido.

82　FAZZALAR工, L'arbit7･ato, cit., p. 59

83　``questione della legitimazione ad agire. Essaヽ′a riconosciuta solo ai sogge宙cui il compromes輸

so la largisce: non sono ammessi n6 interiJent缶n6 ordine d'intergrazione di contraddittorio"

(FAZZALART, Arb在rato - reoria generale e dlrJ′′o processuale CJW/e ”, ‘‘in''Digesto, 4a ed.,

84　Tco惑u韮端.r[,:op霧:,9!�B篦����Cc 

85　JOS宣DEALBUQUERQUE ROCHA,A leJ‘ de arb7’/ragem, cit., p. 85
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Qualquer inovagao na estrutura do tribunal arbitral s6 poder各

acontecer por forga de nova conven確o arbitral, se a tanto se dispuserem as

partes e o arbitro do processo em andamento.

Pode ocorrer que a forma車o do litisconsorclo seja precedida de

sucessivas negociag6es entre as partes da primeira conven碑o e os suces-

sivos interessados em novos con廿atos interligados, que acaso tenham sido

宜mados com terceiros. Assim, ao dar-se in王cio ao pr○○esso arbi廿al

ter輸se一缶, desde logo, o estabelecimento do litiscons6rcio. Caber各aos parti-

cipantes dessa conven車o arbitral invocada e anpliada dispor sobre a

maneira de compor-se o 6rgao encarregado da arbitragem.

Na lei de arbitragem da Holanda ha rna disposi確o interes-

sante sobre o litiscons6rcio superveniente a situa碑o gerada pela

jun碑o de v壷ios negoclos sujeitos a diferentes acordos de arbitra-

gem. Segundo ta=ei, se as partes nao conseguem acordar sobre a
indica誇o dos componentes do tribunal de arbitragem, o juiz estatal

a requerimento de rna delas designar各o arbitro ou os壷bitros86.

0 que parece intuitivo 6 que no litiscons6rcio nao se deve, em re-

gra, re○○nhecer a cada litis○○nso正e o direito pessoal de nomear seu

pr6prio frbitro. Na rela印o processual em que os litisconsortes estiverem

agrupados em n丘meros d窮rentes de cada lado, criar-se-ia um正bunal de-

sequilibrado quantitativamente. 0 ideal 6 que cada grupo litisconsorcial

designe o seu arbitro, ou os seus arbitros, de modo a que de cada lado do

pr○○esso宜gure n心mero igual de julgadores, dispondo as pa正es sobre a

forma de escolha do desempatador.

Convem lembrar, ou廿ossim, que a lei brasileira ○○n罵re ao ｣uiz

estatal o poder de nomear o arbitro destinado a tomar impar o ndmero dos

componentes do colegiado, caso as partes nao cheguem a uma solu確o

○○nciliat6ria (a九l3, § 2o).

Dentro desse sistema ter-se-各como criar urn 6rgao arbitral equili-

brado, capaz de a血ar gem suspeita de parcialidade, ou de predominio

quantitativo de urn grupo litis○○nsorcial sobre 0 ○u仕o.

10 - CONαUSOES

0 direito brasileiro autoriza as pessoas capazes de ○○n廿atar a va-

ler-se da arbi廿agem para dirimir lit王gios relativos a direitos pa正moniais

dispon王veis (Lei n° 9.307/96, a正1｡). A respeito desse instrumento de

言藷:sS:igao de conflitos, nosso direito positivo pemite as seguintes con-
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a) entende-se por arbitragem a insti血i確o juridica por meio

da qual un particular, terceiro em face da rela確o conflituosa, com-

i5i:s器.ti8ifs°diqc器neaTvq°uLev:sgausa;h:uc霊epma#;es> des empenhando a

b) embora provida de forgajurisdicional, a arbitragem se le-

gitima pelo contrato (conven車o arbitral), de sorte a compreender

apenas o objeto convencional e as partes contratantes;

c) litisconso正es, terceiros i血eⅣenie血es, inclusive assisten-

tes, ou embargantes nao t台rn acesso ao juizo arbitral sem prevlo

蒜s器謹;palfes contratantes, que lhes propicie aderir a conven-

d) nao tern o紅bitro poder para forgar a inser碑o de terceiro,

con仕a sua vontade, no pr○○esso虹b誼al, nem mesmo a requerimen-

to das pa正es con廿at餌tes;

e) em caso de litiscons6rcio necess缶io, o nao consentimento

do terceiro a figurar na arbitragem conduz a extin碑o do processo

sem apreciagao do m5rito;

D as pa轟es do processo餌bi廿al宜us廿ado tern a屯culdade de

reabrir a causa najusti9a esta亡al, sem que seines possa opor a exce-

誇o de compromisso;

g) a parte do processo arbitral que pretender exercer a碑o re-

gressiva de garantia contra terceiro, nao poder各, sem anuencia de

todos os interessados, manejar a denuncia碑o da lide perante o壷bi輸

tro; s6 por demanda separada, na justiga estatal, sera poss王vel

exercer a pretensao de garantia, por agao comum;

instin｡ iha) :Sbei藷講盤t霊rv°e票nssata°ucr:慧avea± sines誌np器Cj嵩詣

●     ′  ◆

para execu誇o de medida cautelar ou da sentenga arbitral, tor職

nar-se一缶viavel o uso dos referidos embargos por parte do estranho a

87　JARROSSON,�2#���2�H�f3w)v蒙vRﾂ�6唯篦���ｲ�sコﾂ����3s 

88　"Em virtude do carater convencional da arbitragem (...) nao tern nenhum terceiro o direito de in-

gressar em feito de ｡utrem (como assistente)... Salvo se as partes originarias consentirem (ou se

a convengao foi ‘`aberta''a terceiros) no seu ingresso''(CARREIRA ALVIM, rratado, cit., p.

467)･ A lei n° 9.307/96 faculta ds partes a designa9ao de assistentes para coadjuva-las durante o

procedimento arbitral (art. 21, § 3°). Em assistencia, p｡r6m, nao e a de que cogita o CPC que se

baseia na鱈gura do terceiro interessado juridicamcnte. A正gura prei′ista na lei de arbitragem

equivale a de urn assistente t6cnico) como aquele que o CPC admite para assessorar a parte du-

rante a prova pericial a'AULO FURTADO e UADI LAMEGO BULOS,Lei cJe czr擁rczg鋤co-

mentacね, Sao Paulo, Saraiva, 1997,p. 84)
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a血i廿agem que so宜er, ou estiver na iminencia de so缶er esbulho ju-

dicial A competencia para a a碑o incidental caber各ao orgao

judicial encarregado da execu碑o;

i) enquanto nao iniciada a execu確o judicial, a simples exis-

tencia do ju工zo arbitral inter alios nao impede o terceiro de ingressar

najustiga estatal para discutir e fazer atuar seu pretenso direito con-

tra os participantes da arbitragem, ja que nao lhe sera oponivel a

exce確o de compromisso.

Belo Horizonte, agosto de 2.001.

H五mberto Theodoro Jrznior
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tencia funcional　- 2. razao de ser dessa compet台nciEi funcional - 3.

rela申o hierarquica - tribunais de supe岬osi舞o - 4. substitui車o do flc6r-

dao recorrido pelo quejulga o recurso - 5. aplica車o dessaregra- 6. uma

substitui確o a brasileira - 7. acima da incompet台ncia, car台ncia de a確o -

8. extin確o semjulgamento do m6rito e n肴o mera transferencia ao Supre-

mo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justi9a
I

1. A SUM"ULA 249 DO SUP轍O TRIBUNAL

FEDERAL.. COMPET弛4 FUNCTOML

A not6ria S心mulan･ 249 do Supremo Tribunal Federal, estabele-

cendo que "e'co77?pete77te ｡規/premo描.bi/nal para a c岬房o /`e5'cJ.sc5rz.cr,

qL/cr77do, embo7~a 7露o fe77do c｡nhecz’do do 7･eci/rso餅'Z/'ao7`dz.J?dl･z.o, ti-

蒜7i籍d g c劣篇,霊霧cc,.霧`,a:,e怒窪:]霊±e:t:,a ol±±fp.6霧S誓

rgeo:謀議護憲:e｡amFl護i-I:o:g:三業叢蕗];uadsi: cdl :

鴛霧繁務務翳務
co′7?pete′7te･ 0乙1 se/’a･･ ela e'cr competG77����FV6�縒vVﾃ�R�F���&Rwg｢踉�rﾅﾂvSrv6ｨ�f7｢跼

霧’,z?/:`,z’芸名;’譲盈筈J;7,2,:7露語莞霧讐器駕;.霧7霊/,’,7岩Ce‘,`;;',:
te.’c7持eg7峨s de col7?petG77ciaf/ncio′ia/, resJ.de/7tes 77a Constizi[i��ﾖ��R�sv�

繁務雛震霊震z崇o驚第第Jc護e;J'7窯e:,ze薫霧l:
0 que justifica, a competsncia funcional no sistema do processo

civil 5 o reconhecimento da unidade de urn contexto litigioso, com rela舞o

ao qual o Poder Judici紅io 6 chamado a pronunciar-se duas ou mais v6zes.

Essa unidade ○○n軸心osa e bastante percept王､′el no bin6mi〇 〇〇nhecimen-

to-execu確o, em que a dualidade de processos nao significa que haja mais

1　Sao palavras minhas言nseridas em obra ainda inedita: a/7.. Dinamarco, /�2�貘/.f∂es c7e勃･e//o

p′'ocess��ﾆ6傭���停�粐�#�r�����&Vﾆ��FR�ﾖ�ﾆ��&�2�VF友�&W2憧�b���匁F�R瀑α′�v��2��Wb���v��VB篦�2���ﾐ

ulo, Malhei｢os, 2000, in. 122工23,叩. 203 ss.
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de urn litigio. 0 processo de ○○nhecimento, em que se produz a senten9a

como titulo executivo, e o processo de execu確o, que se realiza com apolo

neste, destinam-se ambos a debelar a mesma ｡rise de crdiJ7やlemento con-

cretamente existente entre os mesmos sujeitos. Por isso, quer o legislador

qpe esses processos sucessivos, integrantes de urn s6 e dnico contexto liti-

gioso, sejan realizados perante o mesmo 6rgaojudiciario. Assim tamb6m
6 a, rela舞o entre a compet合ncia para a execug肴o e os embargos opostos a

ela, ou en廿e o process○ ○autelar e o principal a que ele se ass○○ia, porque

sempre i77telメest reip乙Iblicce a concentra申o de julgamentos em urn s6 6r-

g肴o judiciario, sem dispers6es que prejudicariam a unidade.

Dai o ｡utomatismo na detemina誇o da competencia, caracterizado pela

pronta descoberta do 6rg肴o competente, sem necessidade ou pertinencia

da sucessiva busca da Justiga, do foro e dojufzo ao qual a causa tocar各.2

E, justamente porque a competencia允ncional de um廿ibunal ou

juizo 6 determinada pelo interesse pdblico em assegurar a unidade no trato

do conflito, para o correto exercicio dajurisdi申o - e nao pelo interesse

imediato e concreto de urn dos litigantes emjuizo - impoe-se o carater ab-

ごま|uit.ov葦諾mc諾)筈te dessa competencia, de reconhecimento geral

2. RAZ4~o DE SER DE馳CO肱PET蜜NCL4

FUNαONAL

Sao dois os pilares sistematicos que conferem suporte a compe-

t台ncia節ncional do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de

Justi9a言mposta pela S丘mula n. 249. Esses pontos de apoio言ntimamente

associados, s着o (a) a rela誇o hierdr邸Iica entre esses tribunais e os tribu-

nais das diversas justigas e (b) o fen6meno da s'?lbstit己/i��ﾖ��F��FV6�8ﾞf�

judiciaria recorrida pela que decide sobre o recurso. Esses dois pontos, no-
t6rins e de explica申o 7at6 mesmo in血itiva dentro do sistema, serao

examinados mos t6picos a seguir em sua aplica舞o ao tema da incompet台n-

cia dos tribunais locais para a a車o rescis6ria nas circunst含ncias apontadas

na S心mula 249.

′

3･ RELAqd0 H工唇RARQU｢C4 : TRIBLWHIS DE

SUPERPOSICA 0

0 Superior Tribunal de Justiga 6 urn c5rgdo de J乙pe]posi印o aos

｣mzos e tribunais das Justi9as ○○muns, a ele convergind○ ○ausas oriundas

da Federal e das島staduais; o Supremo Tribunal Federalさum orgao

mc料imo de s'乙pe7posi�F����VﾆR�6�fW&v匁F��6�W6�2�FR�F��2��2�ｧW7F没�2�P

2　　Cfr. Dinamarco, //つsll海/��ﾖW2�FR�2��R��gF���&�6W78�6�7&ﾂ�6�庸鳴�6唯篦�陳�粐�#�p

3　　C/r 7'., respectivamente, P7'in昨7//’di f/ir/‘tto pro｡essi/ale civile, Nil)oles. Jovene, 1928, § 29, I,

esp. p. 526; PI･ocesso de exeαIfdo, 4a ed., S.Paulo, Saraiva, 1980, n. 21, esp. p. 56.
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tamb6m do pr6prio Superior Tribunal de Justiga･4 Essa coloca鋳o dos dois

tribunais na estrutura judici各ria constitui proje確o institucionalizada do

regime federativo brasileiro, figurando como elemento unificador da

interpreta9肴o da lei耗deral e garantidor da autoridade e estabilidade do

ordenamento juridico federal. Vai dai a supremacia jurisdicional

豊:uefi&red豊Paroesmd°emTarifsb譜o: :.:edri霊a:i ods? dse器se5r霊rin蓋豊rneasl s霧

por eles revistas etamb6m substituidas se for o caso, impondo-se sempre o

que a玩nal decidir o tribunal de supe叩osl9a〇･

Ora, sendo a a確o rescis6ria urn rem6dio destinado a cassar

decis6es, eliminando-as do mundo jur王dico quando o 6rgao julgador as

rescinde, 6 na巾ral que ela s6 possa ser processada ejulgada por urn 6rg肴o

?o J77enos do mesmo nivel hierarquico do prolator destas. E precisamente
isso que esta no pensamento de Pontes de Miranda: admite que ``7諸o hd

pn’77cを)io ｡p7'iori邸ie蹄ibordine a c準do rescis6ria a co77宅peten｡ia dojilz.z

s印e/'ior, nem a co77?pete′7cia do mesmoj乙liz", para em seguida dizer que a

器,n,諾�Rﾂ蹌綯ﾉ�菘ｸ机'6�ﾔgHｮﾖVCｦV�柳ﾐ名護霊ま.s諾霊霧,tvaed蓑d黒岩霧)e.7; Z’glfol

Nada disp6e o Cddigo deProcesso Ci､′il a respeito, mas na Cons-

titui碑o Federal esta plantada uma irremovivel premissa desse

escalonamento hierdrquico, que 6 a necess缶ia obedi6ncia do inferior ao

superior. Essa premissa reside na disposi誇o com que a carta constitucio-

nal outorga compet6ncia ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior

Tribunal de Justi9a para processar ejulgar orlgmarlamente as reclama96es

deduzidas contra 6r琉os das diversas Justi亨as, repelindo julgados invasi-

vos de sua competencia ou infratores da aut｡riddde de Ls'乙fas decis∂es''

(arts. 102, inc. I, letraj e 105, inc. I, 1etraj. Merc6 dessa premissa, no sis-
tema processual-judiciario brasileiro cada tribunal 6 competente para as

ag6es rescis6rias de seus pr6prios ac6rdaos; e, como osjuizos de primeiro

grau dejurisdi確o nao tern competencia alguma para rescindir, as senten-

gas de primeira instancia sao sujeitas a rescis肴o pelo tribunal competente

para as apela96es cab王veis ○○ntra elas･

Discorrendo sobre o tema da reclama撞o no direito processual ci-

vil brasileiro, disse em urn pequeno estudo: "qz/er 77a hを7c5tese dep′{esei′-

va誇o da competGncia i77vadidのquer 77a de decisao desc乙1mpn’da o己I con-

かan’ac7cz, manz確sta-se aq乙/ela ide'ia s堆?erior e czmpla, dcr c〆r′77a?do

da a乙itoridade dos z7'ib己inais de s均?e7posi誇o s'obre osjz,Izzos G fribmcJis

aos q己iais.s'e sobiメep∂em, na esz7'uti/rajudici巌‘cz do paz's. Essa a乙Iton’dddG

tanto e'i/ltrcU’adcJ q乙IaJ7do aJg�ﾒ���ｧ｢��"ﾂ��ｧ&�'V��ﾂ�vｧΘW&6R�7｢�ｧV��g6F賑F�

4　C);'g｡os `/e ∫即e/.pos/‘f∂o: c/./r. Cintra-Grinover-Dinamarco, reoria gel･al do p/･ocesso, 17露ed･,

S.Paulo, Malheiro5, 2001, n. 98, p. 177.
5　　C/,/'. r/.atado cJcz a誇o i･escis6J.fa c/czs sen/enFas e de oαtras c/ecis∂es, 6a ed., Rio, Forense, 1 976, §

90,p.77.
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o77de somente fl′72 dos f7`ibunaz.s de s乙pe]posi誇o poderia eJx:ercG-lcz, q乙[an-

:°e窪:‡:.諾:7:?,,9G",::盤務露盤#諾,'器C器';鴛7;J;’;?;諾e諾7#.';e ~

0 zelo d〇 〇〇nsti血inte pela autoridade das decis6es dos正bunais,

a ､ponto de dispor urn remさdio destinado a debelar desobediencias

○○metidas por 6rg奮os de nfveljurisdicional in罵rior a cada urn deles,さo

s61ido substrato constitucional do intuitivo reptidio a rescisao de decis6es

:ump寄進rae器:tro6諾oafoesrif:e5整#r:1iios岩iteurfa嵩iebr昔:lul葦rse葦foi:
Tribunal de Justiga, sob pena de transgressao a essa elementar regra

hierarquica. - transgressao que o pr6prio tribunal de superposi確o debelara

quando provocado pela via da reclama誇o.

Eis a elementar razao que est諭base da Sdmula n. 249 do Sup-

remo Tribunal Federal, encampada pelo Superior Tribunal de Justi9a･

Nenhum tribunal tern compet台ncia para rescindir ac6rdao que nao seja seu

e, particulamente, alguma decisao oriunda desses 6rgaos mais elevados.

4. SUBSTけU丁G4 0 D 0 A C6RD4~o RECORRLD0

PELO QUE JULGA 0 RECURSO

Todo julgamento superior que, vencidas as preliminares do

recurso, aprecia seu m6rito, tern o efeito de cassar a decis肴o recorrida. Tal

6 o que, de modo expressivo, a doutrina chamaf/n?∂o res'cindente dos

recursos, com a observa碑o de que todos eles t6m "potencial/il77諦o

rescz‘ndente "(Antonio Car.los de Arai'tjo Cintra).7 cassa.r a sentenga significa

retira-la do mundo juridico e tolh合｣a de efeitos, seja para impedir que os

produza'ou para cercear os que estejam em curso de produ車o (execu誇o

provlsona, efetiva申o de medidas probat6rias, cautelares ou

antecipat6rias deteminadas em decisao interlocut6ria etc.) ou ainda para
cancelar os queja hajam sido produzidos.

Cassa-se a sentenga ou ac6rdao (a) quando ela ou ele 5 anulado,

器aqduoer °duatr°n:[e�~ﾆr�S｢�2�(�R����ｺ�F率Ixｸ�ｷ8ｮﾙ7舒ﾗF��Cｩ~ﾆF�覈X�3��%F�3fSｦ幽�ｶW&��0
inve正endo-se o julganento para que o recorrente seja pa正e vencedora la

onde era vencida e (c) at5 mesmo quando o conte心do da sentenga 6

6　　C/r r. Dinama′･co, "A 7'eclczmafGo nopl･oces∫o civil bra∫ilei/.o ”, n. 2, /’# Revista do Advogado,

7　訪,.a豊°霊篠S?,#e°s°.(量..ef,.;).'藍°巻e,印o c/v�ﾂ�2����Wﾆ��2���Vﾆ��2ﾆVF唯篦��ﾃッﾂ�6����bﾂ�粐�賃

esp. p. 74e cap. VⅡ,n. 2, esp. p. 104. 0 professor das Arcadas de Sao Francisco esta afalarso-

amb:nJ;eg霊daop:;ad9oas°霊c誌toesmc:vdj言.Seu discurso, mas o que diz 6 uma regra de amplitude total,
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mantido, reiterando o tribunal o que no jufzo inferior se decidira.8 A

諾ss詰cau°rfoess謹9aa.S器ureascc6±記譜as.g n° direito brasileiro, 6 obtida pe|a via

Ordinarianente e segundb a t5cnica dos recursos tradicionalmen-

te reconhecida e praticada, o juizo 77egatかo de admissibilidade proferido

pelo 6rg肴o adquem tern por e罵it○ 0 ence∬狐ento do pr○○edimento recur-

sal sem que o m6rito do recurso seja apreciado - isto 6, sem que o 6rg肴o

julgador se pronuncie sobre eventual error jnj坊dicando ou inprocedendo

言語g o誌nt:豊霊s霊豊e:,u:S/O..盤;霊霊db°s嵩e±蒜罷票°djeucd.±霊;
que 6 competente o tribunal a guo'(trfuunais locais: de Justiga, de Algada
ou Regionais Federais) paraprocessar ejulgar ag6es rescis6rias, quando o

Supremo Tribunal Federal ou o Supe五〇r T正bunal de Justiga houver nega-

do conheciniento ao recurso que lhes fora enderegado, umavez que - sem-

pre segundo os padr6es ordin紅ios - decis6es m｡nocr祉icas ou ac6rdaos

portadores do juizo negativo de admissibilidade recursal nao operam a
substitui確o do ato recorrido.

A Iocu辞o mみito dos 7'ec叩sos designa a pretensao levada ao tri-

bunal pelo recorrente, ou seja, o pedido de nova decis肴o - (a) quer essa

pretens肴o coincida com o pr6prio m6rito da causa (recurso com pedido de

pr○○edencia do merit○ ○nde ojuiz dit餌a a improced台ncia, ou vice-versa),

0]) quer o recorrente esteja pedind｡ ao tribunal que afaste os efe王tos de

uma sentenga tem血ativa, detem正ando que o juiz julgue o meritum

ca眺ct3, (c) quer ele se limite a postular a anula碑o da sβntenga ou ac6rdao

recomido. S6 no p皿e五〇 〇as○ 0 m㌫ito do rec皿s〇 coincide com o da

詩誌%oS詳記i:s露語ar憲ec葦r窪er:cSuur:a:Pireciagao -depende do

5. APLJCA CH~o DESSA REGRA

A 6bvia conseqtiencia desse crit6rio e dessa regra 6 a compet6ncia
do tribunal local quando, nao conhecido o recurso pelo Supremo Tribunal

Federal ou pelo Superior T五b皿al de Justi9a, a pane vencida toma a｣uizo

com sua demanda de rescisao do ac6r(脆o rescindendo (ou seja, do ac6rdao

do tribunal local). Assim 6 mos verdadeiros casos de n肴o-conhecimento,

como quando ojuizo de admissibilidade feito pelo Supremo Tribunal Fed-

eral ou pelo Superior Tribunal de Justiga 6 negativo em razao da falta de

8　　C/r. Dinamarco;`Os efeitos dos recursos'', nn. 294-297, in A Re/orma do c〈うd/’go de pI･oceirso

: o欝牽護d善言];1:t!:r薫i2c:鵠霊l]ad:opS霊:]egn:edne9:rqoucee:::18:ve,Tbargos a execuc賓o
1 1　C7流. Dinamarco, F肌7dcrmen/o∫ doprocesso civi/mocJe/`no cit., I. n. 113. pp. 26l-262.
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prequestionament○ ○u por intempestividade etc･ Nessas hipdteses, em que

a questao federal debatida no re.curso extraordinario ou no especial nao 6

objeto de aprecia鐙o pelo 6rgao de superposigao, o nao-conhecimento

6　verdadeiramente urn juizo negativo de admissibilidade e,

conseqtientemente, o acdr苗9　re○○mido permanece intacto em seu

decis6rio e em sua motiva確o. E na血ral, portanto, (a) que constitua objeto

da demanda de rescisao o ac6rdao que antes fora objeto do recurso

extraordinario ou especial e (b) que a competencia para rescindi-lo seja

do.tribunal local e nao daqueles tribunais mais elevados. Nao havendo
substitui確o alguma, a dltima palavra dada pelo Poder Judiciario sobre o

meri/iim causcきter各sido a do tribuna=ocal, sem motivo para que urn

daqueles 6rg奮os fosse competente para rescindir o julgado.

6. U砿A SUBSHTUIG4~0 A BRAS比ELRA

A Sdmula n. 249 abre uma cやarente exce9肴o a essa regra geral, ao

afirmar a competencia dos tribunais de superposigao para a a尊o rescis6ria

sempre que, embora nao conhecendo do recurso extraordinario ou do es-

p,蒜v2:,|’芸…擁Por;om��ｸｪ驃ﾉjｩ��&6��ﾆ��ｶRﾈｮﾉkg��ｨｹﾘ�ｴW"��ｧ&X�6驃ﾆ�G#ｦ荅C｢�6WI~ﾃ｠

exce確o, porque o correto entendimento do "ndo conhecer'', em tais

hip6teses, demonstra que na realidade se tern urn "conhecer e ndo

pr｡ve声'･ Esse reparo vein sendo feito desde ha mais de tres d6cadas por

Barbosa Moreira mos escritos em que examina a fime orienta碑o do Sup-

remo Tribunal Federal - e agora do Superior Tribunal de Justi9a -

consistente em proclamar que ndo co7?hece do recurso em razao da

aus合ncia de transgressをo a Constitui亨肴o Federal ou a lei. 0 Tribunal

penetra no amago do ac6rdao recorrido, examina-1he os fundamentos

juridicos, confronta-os com o direito posto e nega que haja incom-

patibilidade entre aqueles e estes - mas, con廿aditori乳mente, acaba por

concluir proclamando que "ndo conhece''do recurso interposto. Diz o

prestigioso pensador do pr○○esso civil, em obra recente:

"q己/anto ao rec乙irso e肋aordi7?drio, a邸iestdo via-se?[m tanto

｡bsc乙Irecidapela ze'cn ica ｡e/e z’t乙t｡sa co77.翌#e o部/pre/77o瑞’短inal Fede7〆al

costumczvaji//gd-la no caso de inte]poszgao com〆i7?damento na lez7'a a do

dixpositivo constitucz’ol7al [das Constituig6es antigas], declarando n肴o

conhecer do recui′so se ve7ザcava i/?exiftir cr alegada conかan’edade a

Co77stれ′i誇o ou nega誇o de明‘ge77cia c江7〆atado o乙/ Jei/Gderal一姫?6tese

q己le, a n.gor, era de conhecimento e desprovimento. Mi[ta癌m乙Itandis,

oproblema ho/’e Lrep∂e, a7?alogamente, com re/erGncia ao均perior rribl/-

]7al de /#stz.fa e ao recz/rso eやe｡ial ex c7rf. /05, n･ +H, lez7’a a, da Carta de

::,f,,§.霧盤e7;;霊,eG盈驚喜署?,7P碕do do ac脇o′ pela qi/al se

Sao judiciosas as ponderag5es do monografista Nelson Luiz Pin-
to, demonstrando que tern dois significados a conz7'arieddde ｡u negativa
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de vigGncia a tratado oじI lei/ede7メal, posta na Constifui確o Federal como

hipdtese de admissibilidade do recurso especial･ No plano puro da admis-

sibilidade desse recurso, tal clausula nada mais indica que a necessidade

de uma "alega?do raz｡dve/, por parte do recorrente, de Jer cz dec'isdo re-

c｡r]メz.dcz c｡mケariado di岬ositivo de lez./ederal oじI Zratado ” - razoabilidade

que, se faltar, conduz a inadmissibilidade do recurso. A efetiva contrarie-

霊aadsessefr:請]Fo°v#彊° qmue:r:t:s器uersssa盤謹請:rrss±°d :daed謡iYce:

paulista conduz portanto, do mesmo modo que a li碑o de Barbosa Morei-

ra, a ver no　��6ﾆ��6��6W"rw��"�f�ﾇF��FR�6�G&�&坊F�FR�7V'7F��6��ﾀ

tambem, urn aut台nti○○ i77?proγer‥ na realidade, nega provimento ao recur-

so extraordin紅io ou ao especial o Tribunal que, com apolo no exame da

questao federal, nominalmente declara dele nao conhecer･ Conseqtiente-
mente, sempre ateor do disposto no a正512 do C6digo dePr○○esso Civil,

o ac6rd5o que assim decidejulga o m6rito recursal, cassando o ac6rdao

recorrido e L拙/bstituiJ7do-o. Partindo das premissas tamb6m assumidas no

presente estudo, outro destacado professor da Faculdade Cat61ica de Sao

諾u盤�ﾅｩ�ﾎｩ�ж�躋ﾈ��6粫�ﾉ+悌､rﾆRb�VEﾓ｢��6韋ﾙdﾆ��ェ纔ﾘﾃE2�R��9vｸ�ｰ

Insisto em que a s'ubsti寂i?do dojulgado inferior pelo superior nao

se da somente quando aquele re/｡ma este, mas sempre que aprecia o m6-
rito recursal, sem anular o ato recorrido, porque: a) o que nao conhece do

recurso nao o cassa nem substitui, deixando intacta a decisao inferior; b) o

que conhece do recurso e anula esta, cassa-a mas nao a substitui, porque se
limita a deteminai. que oju王zo inferior volte a decidir. Mas o ac6rdao que

conhece do recurso para co7坊r77宅ar ou para re/orm｡r ojulgado que foi ob-

藍霊#.p_薄a霊s°o’n送品霊a.S.S):ー5e P5e~Se sempre no |ugai‘ de|e,

Com a. interpreta確o cc`nceitualmente coITeta proposta por Barb○○

sa Moreira, Nelson Luiz Pinto e Nelson Nery Jdnior, essa fmme orientagao
dos dois Tribunais signi玩ca que, nao-obstante a aparencia em contrario,

a sdmula n. 249 nao transgride a fundamental regra da compet台ncia do tri-

bunal a q乙io em caso de recurso nao-conhecid〇･ E competente urn daque-

les 6rgaos de superposi申o na circunst含ncia ali considerada, porque na re-

alidade houγe 1/rna si/bstitui誇o e esse falso nao-conhecimento 6 urn co-

nhecimento com improvime7毎｡ do recurso especial ou do extraordin,ario.

Ainda uma vez ten pertinencia a refer6ncia ao instituto da /`ec/cz-

ma��ﾖ����'�VR��&W66�8ﾞf��F���3g&F���7W�W&薮'�Vﾆ��G&�'V��ﾂ�ﾖVﾖ�2�VﾆWf�F�

seria uma nega確o da autoridade daquele, que a Constitui誇o visa a preser輸

13　C/7.. Reα′′.soe坤ec/’alpa′･aos7y.2@ed.,S.Paulo,Malheiros, 1996, cap.V,n. 3.I,esp.p. 1 19.

14　q7'. P��b68ｪ��f�2�/?cねmelitais - leo所ageral dos recw/'sos, S.Paulo, Ed. RT, 1990, n. 2･4, esp. p.

54.

15　｡p･ loc c/.t･, esp. pp. 53輸54; v. ainda Dinariarco, "Efeitos dos recursos''cit., nn. 93-97. pp. 418

SS.
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var (arts. 102, inc. L letra/. e 105, inc. I, letra刀. Quando os fundamentos do

recurso nao foram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior

票;i.b)unnaao] hdaeuJ霊t霊.(enn蓋:-c:器haescs諾:,器ruiait惑bperdeiq器Sitaf :nd蒜fatr:

Quando por6m urn desses tribunais se manifestou a respeito da quest5o fe-
deral, neg紬do a desconfbrmidade do ac6r壷o reco町ido com a

Constitui確o ou com a lei federal, ali reside a心ltima palavra do Poder Ju-

dicial.io, quejamais urn 6rg肴o menos elevado podera infimar･

7. A C則4A DA HVCOMPET蜜NCL4, CHR磨NCZ4 DE

Aqio

As re且ex6es e conceitos desenvolvidos no t6pi○○ precedente con-

duzem a car台ncia da a舞o rescis6i.ia em caso de propositura contra

ac6rdao que fora objeto de recurso especial ou extraordindrio "n`わconhe-

cz’do ” nas circunstancias ali examinadas. Se o SuperiorTribunal de Justiga

ou o Supremo Tribunal Federal a卸mou a compatibilidade constitucional

ou legal do julgado recorrido e, pelo fen6meno da釣ibstit乙ii誇o, o julga-

mento do recurso passou a ocupar o lugar do ac6rdao recorrido, de nada

serviria ao autor da rescis6ria obter a cassa車o dojulgado inferior e deixar

intacto o superior, que sempre permaneceria eficaz. Somente o dltimojuL

gamento passou em julgado, nao o ac6rdao que fora objeto do recurso
extraordinario ou especial: conseqtientemente, 6 em face do i'iltimo julga-

mento que se pode pi-opor a agao rescis6ria, at6 porque o art. 485 do

C6digo de Processo Civil 6 explicito:���fUﾓ�T｣vf��FR�ﾖRw'｢蹤�*��｣w7｢蹤�F7｠

el7宅jz//gado, pode Jer resciJ7dz’dd". S6 a que tiver transitado em julgado,

n着o as anteriores!

rem6 d i o豊霊蕊窪謹謙aqiuoeuaaq霊a::r霊z.'i 6S e.ac器ao°6r::Cel,S:er霊a :
transito emjulgado, nao ha interesse para a a申o rescis6ria. Se a sentenga

ainda pende de recurso possfvel, o rem5dio oferecido pelo sistema proces-

sual 6 este e, porfanto, falta para aquela o interesse-adequa班o. Se o

recurso foi interposto e novojulgamento se proferiu, falta a a確o rescis6ria

○○ntra o julgamento recorrido o pressuposto da iit/’h’dcJde. Pontes de Mi一

罵言;#c篤7:e器蒜’;Z霧Gc#;,7霧霧gil;C pcusol/ e′72j嬢odo, z’fzo e',

A questao da compet台ncia宜ca, portanto, em plano secundario.

Antes dela e com mais relevancia, pee-se o quesito da utilidadeji/7'z'読.ca

do provimento jurisdiciohal postulado. Rescindir o ac6rdao local, j各subs-

tituido juridicamente pelo julgado superior, nao impediria que este

continuasse a se impor e produzir os efeitos que, pela palavra de urn dos

16　N｡ primeiro sentido. Pontes de Miranda (r;.crtado de a印o l･esc7’r6i･/‘a cit., ; 17. esp. p. 144); no

segundo, com toda razao. Barbosa Moreira (Come/7/dJ./’os cit., n. 69. esp. p. 109).

17　C7,77’. rrc7tado cわa諦o ;.escisか/a cit.. § 17, pp. 143-144.
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tribunais de superposi軽o, o Poder Judici紅io nacional quis inpor. Conse-

{担encia: /czlta iJ7teresse de agi7メem W.a resciso'ria com o oby’etivo de

des'/cJzel･ os e/eitos do acc5rddojd s乙Ibstifi[ido por oz妬'o do部/j?e/’z.or舟z.bzf-

nal de hstifa o己/ do嵐premo r7'ib乙mcrl Fede7′a/,印iando o rec乙/7's｡.

e鴨pe｡z.al oz,I o e脇aordiJ?drio 7諸o Zz.γer Jido conhecido media7毎e a J?Ggati-

va de co72海.to com a oi〆dem constitucional oz,I lega/.

Insisto aindanessa distin確o: a) se proponho perante o tribunal lo-

cal uma agao rescis6riatendo por objeto urn ac6rdao do Supremo Tribunal

Federal ou do SuperiorTribunal de Justiga, a quest肴o se resolve em termos

puros de compet合ncia, porque urn 6rgao judiciario nao 5 competente para

rescindir ac6rdao de outro (e muito menos de urn Superior); b) mats quem

pede ao tribunal do Estado a rescisao de ac6rdao dele pr6prio nao incorre
em incompet6ncia ainda quando esse ac6rdao houver sido substituido por

urn do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justi亨a:

o que falta 6 a condi碑o de agao defmida como interesse de agir, dada a

inutilidade da pretendida rescisao. Seria como pedir a anula商o de urn

contrato, quando as mesmas partesja voltaram a repactuar suas relag6es e

para iss○ ○elebraram urn nov〇 〇〇ntrato, substi血tivo do primeiro.

Estamos portanto no campo do orjeto da a坤o rescis6ria e nao

mais da compet台ncia para processa-1a ejulga-1a. 0 ac6rdao local 6ja urn

sel･ mo7'to, ao qual nao faz sentido pensar em tirar a vida. Por isso 6 que es-

tou falando em falta de interesse de agir, tendo em mente que, em direito,

iJ?telメeLs'se e'iltilidade - ou, no sistema e linguagem de Francesco Camelut-

ti, ele 6 a rela誇o de co777plementariedcJde entre urn bern portador da

霊誤認daaddeedqeuseatp淫aez言:rusmataf snfee:teas害gra霊s器罰8e SLS:na豊:a%ds°ersasg言器

ceitos, que reputo de grande valia para a solu確o de muitas ddvidas em

direito processual, reafirmo que ao autor de uma a舞o rescis6ria proposta

na situa確o examinada nenhum proveito心til seria capaz de proporcionar a

rescisao do ac6rdao inferior, ou seja: por falta do interesse-utilidade, ele

ser各carecedor da a確o proposta.

8. E考乃N事40 SE碑fULGAA幻孜VTO D0 M威びTO E

N左O MERA TRAN幽A0 SUPREMO
T妃IB U持4L FEDERAL OU A 0 SUPERIOR

T妃IB UNAL DE fひsH〔A

Se a iJ7competG/7cia fosse o verdadeiro empecilho ao julgamento

da a鋳o rescis6ria por tribunal local na circunstancia sobre a qual disp6e a

Sdmula 249, seria imperioso o deslocanento do feito, com remessa ao ti-i-

bunal de superposl9a〇 〇〇mpetente. Talさum ditame da teoria e da

disciplina legal da ○○mpetencia, uma vez que o juiz ou tribunal incompe-

18　C/r. reoi';agene/'ale de材/J.jtto, Roma, Foro it., 1940, § 35, pp. 58-61
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tente nao 6 destituido de jurisdigao e, por esse motivo, a lei 6 muito

explicita: quer se trate de incompet台ncia relativa ou absoluta, ou mesmo

quando a demanda haja sido proposta perante Justiga incompetente ou tri-
bunal inferior ao competente, o destino do processo 6 ojuizo ou tribunal

competente ejamais a extin鋳o processual (CPC, arts. 113, § 2° e 311).

A Si鼻mula249 nao trata, por6m, de uma autentica quest肴o de com-

petencia･ Estamos diante de uma situa辞o em que, acima da
mcompet台ncia, deve ser reconhecida a carGncia de afdo 7〆escis6ria. A

c.onseqti台ncia 6 que, como venho dizendo, o processo dessa a鋳o rescis6-

ria deve ser extinto sem julgamento do m6rito,

agir, como mandao a九267, inc. VI e § 30 do C

or魚Ita de interesse de

digo de Pr○○esso Civil.

qual refere e louva urn
Assim 6 tanb6m o alvitre de Barbosa Moreira,
ac6rdao do Superior Tribunal de Justiga, em que es-ta dito:

"se a a誇o resci5'6ria i7?tenta a 7’escisdo de ac6rdあde /7'ib乙mal

loca/, Zendo sido enかeta7?Zo e:x:am’nadapelo Si/premo描.bmal Federal a

q乙Iest傍o controvertidcr 7?oji//gal7宅ento resci7?de/7do, a hz±)6tese e'de extin一

説霧°器蒜s Gjv#.:霧籍c ,議"篇筈e盈霊c°芸,,#1i/?re 〃宅0

19　STJ･ agr. reg･ no agr言nstr. n. 64.168,j･ 12.9.95, DJU 13.I 1.95, p. 38.675,や/dBarbosa M｡rei-

ra･ Come/7/a/i/’o∫ cit., n. 121, nota 205, p. 201. Esse processualista ressalva que, #cz/crse /n/c′aldo

p′'ocesso (CPC, art. 284), ainda pode e de`Je o relator propiciar ao autor a corre飼o do ｡bjeto de

sua iniciativa - o que nao sera possi¥Jel depois, dada a estabiliza9賓o da demanda pela cita商o

(arts. 264 e 294 CPC).

p
′
○
　
○



A IVor4 ORDE刀4脚AcloN4L EAs

COR TES DE JUSHC4

Por: Maria Teresa de Carcomo Lobo - Juiza Federal, Professora Uni-
versitaria, Mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e

Doutoranda pela Universidade Catdlica Por血guesa･

Nas dltimas d6cadas assistiu-se a mais acelerada e profunda
transfoma車o institucional da hist6ria humana em busca de uma nova

ordem econ6mica. ejuridica, em que as empresas nao t台rn fronteiras e em

que a cidad狐ia, no seu bin6mio direitos e garantias, u距apassa丘onteiras･

Em rapida sintese, as raizes da nova ordem econ6mica podem-se

situar na derrota do Japao e daAlemanha , na cruel devasta申o da Europa,

na 11 Guerra Mundial, que deixaram os EUA em posigao de dominio da
economia do p6s-guerra e conduziram ao processo de globaliza碑o.

Como marcos baliza,dores da globaliza商o apontam-se o renasci-

mento da Europa das cinzas da guei-ra at6 se transfomar no poderoso
bloco da integra車o europ6ia que 6 hoje a Uni肴o Europ5ia, o confronto do

Ocidente com o imperio comunista dauniao Sovi6tica at6 ao seu colapso ,
a正bufdo essencialmente ao papel desempenhado pela OSCE - Organiza-

申o para a Seguranga e Coopera確o na Europa e o surgimento do Japao

como terceira forga econ6mica no contexto mundial, formando com os

EUA e a Uniao Europ6ia a chamada TROIKA.

A globaliza碑o da economia pode ser vista como a transi申o de

uma situa車o em que as relag6es intemacrionais entre economias nacionais

eram horizontais para uma situa碑o de intexpenetra確o intemacional do

pr6prio processo de produ車o induzido por empresas transnacionais.

Acrescentem-se a este ○○nte幻○ ○s espetaculares avan9os tecno-

16gicos abrindo a humanidade possibilidades insuspeitadas.

Estas mudangas deram lugar a urn novo modelo que, com as co-

munica96es eliminando praticamente dis給ncias de tempo e de espa8o e

agilizando decis6es , se di魚Indiu globalmente e se reHetiu nos sistemas de

Poder, ao mesmo tempo que deteminou o aparecimento de n〇､′as fbntes

de produ碑o do Direito em substitui確o das fontes tradicionais, deixando o

Direito de ser uma concep車o exclusiva de cada Estado, para atingir uma

dime`nsao intemacional.

Por essa razao , importa que a nivel mundial se disponha de uma

efetiva estrutura institucional capaz de enfrentar os problemas da globali-

za誇o mum contexto de modi魚ca車o da宜losofia e da 16gica das relag6es

intemacionais , quer an王vel dos Bstados quer a n王､′el dos individuos na sua

qualidade de cidadaos do mundo.
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dramaticE es:塁rano°'d:sb:isi?e:t器rhuunTaan器Voac:]l’rdi器喜霊宝ftce&are]器nut:IT: '
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Esta positiva確o assenta, por6m, numa real efetividade ja que,

como pondera Norberto Bobbio, "ndo j'e Zrata de Saber q乙/az.招卵/antos

sdo esses dz‘reitos, q乙ial c’a f乙ia in/1/7'eza e〆lndcmento , mas sz.m印ial e'o

modo mc融segぴopa7’a ga7メa′?Zz’輸l｡s , para z.mpedi′メgiie, c7pesar dc郡olenes

declaraf∂es, eles sG/.al7? ｡ontimlal7?e/7te violados. ”

E 6 essapositiva車o que est各base da cria確o de 6rgaosjudiciais a

nh′el mundiaL

De entre eles, destaco , em pr王meiro lugar, a Co正e工ntemacional

de Justiga, o principal 6rgao judiciario integrado no sistema da Carta das

Na,g6es Unidas e cuja instala商o data de 1920.

A sua finalidade precipua 6 a de realizar o prop6sito das Nag6es
Unidas, inscrito no artigo 1, inciso I, da Carta, de "c.hega′メ, por mez.os

pcrcz卵cos e de col7/o]`mz’c7crdG com os p7`z’77c密?z‘os daji/stz’fa G do dz’7‘ez.to

i′?tema｡iom/, a�侭��7"�ｻﾗFR��ﾂ��ﾇ*�ﾈ�2�F��F7ｧ2�6�ｧ&��ﾆRw'6��2��4��gｨ�gH�6ﾆ�ﾍfW2�v末P

possa′77 /evar a umcrperti/rbc7タdo dapaz ".

A Corte Intemacional de Justiga ten sabido grangear o respeito
da comunidade intemacional por sua atua撞o na solu鐙o pac窺ca de

disputas intemacionais, muitas vezes em paralel〇 com o Conselho de

Seguran9a, mantendoプtodavia, a sua independencia, num trabalho que

pode dizei.-se notavel pelo equilibrio e pelajusteza das suas decis6es.

A Corte 6 composta porum corpo de 15 juizes independentes -
aqui ○○mo no Tribunal de Justi亨a das Comunidades Europeias o primeiro

requisito a obse爪′ar na es○○lli乳dos magis血adosさa sua independencia -,

eleitos pela Assembl6ia - Geral e pelo Conselho de Seguranga , dentre

器等:daass qeu器霊?e gpee霊ti:, ocso :sai霊:a誌:an:o :aels :mp窪:T|:md :ss蕊i:|5t慕

fung6es judiciarias ou que sejam jurisconsultos de reconhecida

compet6ncia em direito intemacional. 0 Eminente Ministro Francisco
Rezek e membro integrante da Cone.

0 mandato dosjufzes 6 de 9 anos, com possibilidade de reelei確o,

nao havendo, como em algumas cortes intemacionais dejustiga, 1imita確o

quanto a reeleigao,

in em b rofdcoa鴇葦°c odi薯asi記sa諾:Sa’ohsa6ud荒業諾荒土霊adi霊
dinamicajurisprudencial, como de assegurar uma participa申o eqtiitativa

em temos geograficos, com a devida representa鋳o dos diversos siste-

mas ｣ega土s dos Estados membros das Na96es Unidas.
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A ○○mpetencia da Co血e血temacional de Jus垂a abr狐ge todos os

assuntos previstos na Carta das Nag6es Unidas, em tratados e conveng6es

.　emvlgor･

A sua atua車o　6　extremamente relevante em mat6ria de

interpreta確o da Carta, de tratados internacionais e de qualquer ponto de

direito intemacional, competindo-1he, ainda, verificar a existencia de

qualquer fato que coustitua viola確o de urn compromisso intemacional e

deteminar a natureza, e a. extens肴o da reparagao devida pela ruptura de urn

compromiss〇五temacionaL

No julgmento das con百〇vさrsias en廿e Estados, de acordo com o

direito intemacional, a Corte parte da intexpretagao das conveng6es

intemacionais , gerais ou especiais, do costume intemacional, como prova

de uma pratica aceita como sendo o direito, dos prmclplos gerais de

direito, reconhecidos pelas nag6es civilizadas e da doutrina dos juristas

mais quali宜cados das d窮rentes na96es e de decis6es judiciais prece-

語nbt誌:°dma°s器]fa謹afdare pd:adaeまedt誓�V���ﾎ｣ｧVF��6SｦV . ,9,e sdeiril;t器ma

concordancia das pa正es,

S6 os Estados poder登o ser partes perapte a Corte.

As decis6es da Corte deverao ser fundamentadas, uma vez que o

fundamenta確o constitui uma garantia das paltes e expressa o compro-

misso democratico de uma institui車o de Direito. Sao defmitivas e

inapeliveis, podendo ser objeto de uma aclara申o quanto ao seu sentido e

alcance e admite-se, ainda, a sua revisao em caso de surgimento de urn

fato novo, no prazo de 6 meses a partir do descobrimento desse fato.

A Corte det6m, ainda, competencia consultiva sobre qualquer

questaojuridica, emitindo pareceres consultivos a pedido de urn 6rg奮o das

Na,gees Unidas, que serao dados em sessao p心blica.

Na sua Declara確o a Assembl6ia - Gera工das Nag6es Unidas, em

27 de ou血bro de 1998, o Presidente da Co正e, Juiz Stephen M. Schwebel,

deu particular enfase a dois acontecimentos ocorridos no decurso do ano.

0 p正me五〇, a c正a亨をo da Co正e血temacional Penal-International

Criminal Court - quejulgar各pessoas癒sicas pelo cometimento de graves e

espec縦cos crimes intemaclonais, numa consagradora responsabiliza坤o

individual por delitos que violem os pr血cipios魚工ndamentais da dignidade

e da liberdade da pessoa humana.

Para o Presidente da Corte de Haia, a instala商o do Tribunal

血temacional Penal representa urn passo decisivo no desenvolvimento e

na aplica車o de uma lei intemacional mais efetiva.

0 seg皿do, considerado pelo Juiz Schwebel ○○mo no屯vel na vida

das cortes intemacionais, marca o prmeiro caso levado ajurisdi単o do
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Tribunal工ntemacional do Direito do Mar - Intemational Tribunal fbr the

Law of the Sea.

A questao dizia respeito ao apresamento pela Repdblica da Guin6
de urn navio pelfencente as llhas S.Vicente e Grenadinas e da respectiva
tripula確o , com viola申o das obrigag6es assumidas por ambos os Pafses

no ambito da Conven舞o das Nag6es Unidas sobre o Dii-eito do Mar.

Os juizes do Tribunalエntemacional do Mar, por maioria de 12

votos con廿a 9, a○○lheram a queixa das工lhas, ○○ndenando a Guine a

devolver o navio e a libertar a tripula鋳o e a garantir o Jufzo com urn

dep6sito de US$ 400.000,00.

A cria商o do Tribunal Intemacional do Direito do Mar

inscreve-se no quadro de uma nova ordem jur王dica para os mares e

oceanos, que objetiva. , fundamentalmente, o seu uso pac縦co, a utiliza確o

eqtiitativa e eficiente dos seus recursos, a conserva碑o dos recursos vivos

e o estudo, a prote鋳o e a preserva辞o do meio marinho, contribuindo para

uma ordem econ6mic乳intemacional justa e eq萌tatil′a.

0 Tribunal tern sede na cidade alem着de Hamburgo e 6 composto

por 21 rpembros eleitos entre pessoas que gozem da mais alta reputa鋳o

pela sua mparcialidade e integridade e sejam de reconhecida compet6ncia
em mat6ria de direito do mar. 0 eminentejurista Vicente Marotta Rangel
integra o Tribunal e participou da primeira decisao do Tribunal.

Os seus ac6rd肴o sao definitivos e vinculativos.

A atua申o da Corte Intemacional de Justiga contribuiu

decisivamente para que, hoje, seja aceite como fato comprovado que os

tribunais intemacionais de justi9a podem請ncionar e罵tivamente.

Na bela舟ase do Presidente da Cone de Haia, o que era urn ideal

sonhado pelo movimento da paz na aurora do seculo XX tomou-se uma
realidade no seu ocaso.

Ou seja, a Corte Intemacional de Justiga e outros tribunais

intemacionais podem contribuir significativamente para a solu鋳o

pac縦ca e justa de disputas intemacionais.

Assiste-se atualmente a cria確o de cortes intemacionais,

regionais e especializadas.

Como Co血es regionais, cito o Tribunal de Justi9a das

詩悪霊言agou:°mp :±ua詰reomd露���ｲﾆ韋ﾘ顆Cｦ鞴�ﾆW�_8ｮﾗGVW�'&��ｹ~ﾇF�ﾆ纐3X�ﾘ�b��f�

0 Tribunal 6 a pedra angular da integra申o europ6ia nao s6 na

constru商o notavel do direito comunitario, de raiz essencialmente pi.etori-

ana, como na garantia do respeito do direito na interpreta確o e aplica碑o
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do Tratado Comun癌ri〇･ E o interprete宜nal e supremo do direito comu-

n崩ri〇･ 0 Tribunal, com sede em Luxemburgo, tern ○○mpetencia de tribu-

nal ○○nst血cional , judicial, adm血istrativ〇･ Detem, ainda, ○○mpetencia

consultiva., a pedido do Conselho da Uniao Europ6ia, da Comissao ou de

qualquer Estad○ ○ Membro sobre a compatibilidade de urn prqjeto de

acordo intemacional com o Tratado Comunit紅io, numa esp5cie de con-

trole pi･さvio de ○○nst血cionalidade ･ Por exemplo, o parecer do Tribunal

foi solicitado antes da assinatura da AtaFinal que cont6m os acordos cons-

titutivos da Organiza確o Mundial do Com6rcio. Se o parecer for pela in-

○○mpatibiliade, o acordo s6 pode entrar em vigor depois de cumpridas as

formalidades exigidas para a revisao do Tratado.

Pelo Tratado de Maastricht , em disposi車o mantida pelo Ti.atado

de Amsterda, o Tribunal tern compet台ncia para aplicar san96es pecun王a-

rias progressivas aos Estados - Membros, em caso de descum- priniento
de seus ac6rd奮os.

d o s _Me謹整3ndfeesrteancc諾]|Pn:teer誌�f�Xｧ�7ｲv��Hﾗ)~ﾆVI�MX�ｳｧХSｩ~ﾉ?�
〇io de sua soberania, o que revela o prestigio do Tribunal e a autoridade

dos seus julgamentos.

A Co正e de Luxemburgo 6 compostapor 15jufzes, nomeados , de

○○mum acordo, pelos G〇､′emos dos巳stados輸Membros, porum perfodo de

seis anos, com possibilidade de recondu確o. De tr6s em tr6s anos,

procede-se auma substitui舞o parcial dos membros do Tribunal. Osju王zes

sao escolhidos entre personalidades que oferegam todas as garantias de

independencia e reunam as condig6es exigidas mos respectivos paises para

o exercicio das mais altas fung5es jurisdicionais. Estao sujeitos a certas

in○○mpatibilidades para garantia de sua independencia. Bene五〇iam de

imunidade dejurisdi碑o, mesmo ap6s o mandato, e s6 o Tribunal pode

levantar essa imunidade. Nao podem ser demitidos de suas fung5es e
excluidos de prerrogativas e vantagens, a nao ser por decis肴o unanime da

Co正e.

Outra Corte regional e, tamb5m, especializada em materia de
direitos humanos, 6 a Corte Europ6ia dos Direitos do Homem, melhor
dizendo, aNova Co正e Europeia dos Direitos do Homem.

Criada em 1959, no ambito da Conven確o Europ6ia dos Direitos

do Homem assinada em Roma. em novembro de 1950, a Corte tern a sua

sede em Es廿asburgo.

0 crescimento continuo e expressivo de casos trazidos ajurisdi-

碑o da Corte, de40`4 em 1981 para4.750 em 1997, demonstrando asua di-

namica e credibilidade, determinou a cria舞o de uma Corte Permanente,

com o objetivo de simpli宜car a sua estrutura, encurtar a dura申o dos pro-

cedimentos e, ao mesmo tempo, reforgar e fortalecer o caraterjurisdicio-

nal do sistema, tom孤d〇〇〇 〇〇mpuls6rio e abolind○ ○ papel decis6rio do
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Comit台de Ministros, 6rgao da Conven頭o. 0 Protocolo I I i Conven車o

Europ6ia , que procedeu a reestrufura申o do sistema de controle, entrou

emvlgor em oufubro de 1998 tendo fixado urn periodo deprepara碑o de 1

紬o, durante o qual osjuizes fbram eleitos e fbram adotadas as medidas

necessarias de organiza申o e de procedimentos da Corte.

ANova Cone Europeia dos Direitos do Homem entrou em允nci-

onamento em 01 de novembro de 1998.

Em 31 de ou巾bro de 98 , al′elha Co正e cessou as suas允n96es ,

embora o Protocolo tivesse admitido que a Comissao Europ6ia dos

Direitos do Homem, outro 6rgao da Conven申o, continuasse por urn ano ,

ate ou血bro de 1999, a廿atar dos casos que tinham sido declarados

admissiveis.

A Corte 6 composta por tantos jufzes quantos os Estados
contratantes, atualmente em ndmero de 40･ Os juizes sao eleitos pela

Assemblさia Parlamentar do Conselho da巳uropa, para urn mandato de seis

anos, renov各vel a cada tres anos.

A Corte est各dividida em 4 Seg6es, cuja composlgao, por urn

perfodo de tres anos, deve refletir equilfbrio em termos geogr各ficos e ter

em considera確o os diferentes sistemas legais dos Estados.

Em cada Se申o existe uma Comissao de tr台s juizes, designados

por urn perfodo de 1 ano. As Comiss6es sao urn importante aspecto na
nova estrutura da Corte, porque sao responsaveis pela filtragem dos casos

levados a Corte, anteriormente da competencia da Comissao.

Qualquer Estado-Parte da Conven鐙o ou qualquer pessoa fisica

pode dirigir-se diretamente a Nova Corte Europeia dos Direitos do Ho-
mem, cuja estrutura se aperfeigoou, como referi, em 01 de novembro deste

ano.

A Corte Europ6ia consagrou, assim, o acesso direto -jus standi -

que passou a ser outorgado a todos os individuos sujeitos a suajurisdigao.
Este acesso direto representa, sem ddvida, uma conquista memoravel no

campo de afirma車o do indiv王duo como sujeito dltimo de Direito.

Outra, Corte regional e especializada em mat6ria de direitos huma-

nos 6 a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em S. Jos6
da Costa Rica, uma institui確o aut6noma do Sistema Interamericano de

Direitos Humanos.

A Conven申o Interamericana de Direitos Humanos 6 integrada

por dois Protocolos - o de S肴o Salvadoi･ em mat6ria de Direitos Econ6-

micos, S○○iais e Culturais e o Protocolo sobre Direitos Humanos relativo

a Abo｣上申o da Pena de Morte.
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A Co轟e e compos血por sete jufzes nacionais dos Estados mem-

bros da Organiza確o, eleitos dentrejuristas da mais alta autoridade moral,

de reconhecida compet6ncia em mat5ria de Direitos Hunanos, por urn pe-
rfodo de seis anos, com possibilidade de uma dnica reelei碑o. Somente os

Estados partes e a Comissao Interamericana de Direitos Humanos t6m di-
reito de submeter casos ajurisdi確o da Corte. As suas decis5es devem ser

fundamentadas e sao de宜nitivas e inapelaveis, com possibilidade de es-

clarecimento sobre o seu sentido e alcance a pedido de qualquer das

partes, no prazo de 90 dias a contar da notifica商o da decisao.

A Corte vincou mais impressivamente a sua jurisdi車o, mos ter-

mos do seu Regul狐e血o, em vigor desde dezembro de 2000, assegu-

rando a participagao direta dos individuos demandados em todas as etapas

do procedimento, em dendncias a ela enviadas pela Comissao Interaneri-

c狐a de Direitos Humanos, de viola写るes dos direitos consagrados na

Conven車o Americana sobre Direitos Humanos.

Como observou o Professor Cangado Trindade, trata-se de "POJ?-

to c乙/lminante de urn Jongoprocesso hist6rico de graみIal emancz2)agdo do

ser hiimcr77o vis-a-vis o prタprio Estado ”.

A Co直e tern na sua presidencia aquele ilus廿ejurista , Pro氏ssor

de Direito工ntemacional da Universidade de Brasilia e do工nstituto Rio

Branco do Minist6rio das Relag6es Exteriores, que foi reeleito por
aclama確o emjunho de 2000.

Re宜ro, ainda, dois outros Tribunais, sem grande expressao. 0

Tribunal da EFTA- Associagao Europ5ia de Livre Com5rcio e o Tribuna,I

de Justiga da Comunidade Andina. Este dltimo foi criado em maio de
1979, como 6rgaojudicial do Sistema Andino de Integra申o Subregional.

巴m maio de 1996, os cinco Pa王ses da CAN -Bolivia, Col6mbia, Equador,

Peru e Venezuela, assinar狐o Protocolo que mod甫○○u o Tratado

Constitutivo do Tribunal de Justiga, que regula atualmente a Corte e cujo

esta血to guarda es仕eita semelhan9a　○○m o do Tribunal de Justi9a das

Comunidades Europeias.

Observa-se hoje umatendencia crescente porparte dos Estados e

das pessoas para acion牛rem as Cortes Intemacionais de Justiga, o que

revela uma cada vez ma工or consci台nciajur王dica n○ ○ultivo d○ ○h狐ado
くくlaw habit,,.

Por dltimo, nao quero deixar de expressar a minha convlcgao

quanto a necessidade de se instituir o Tribunal de Justiga do Mercosul.

Os recentes ac○ntecime印os evidenciam a vulnerabilidade do

processo de integra確o do BIoco do Cone Sul, sem a escora de un tribunal

que 0 〇〇nsagre ○○mo uma verdadeira ○○munidade de direit〇･
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A integra確o regional do Mercosul nao se pode deter no campo

das transag6es comerciais e no s6 incremento do com6rcio intraregional.

Tratad o話芸:uanv蒜: adremqTe° aa:tuma:r霊宝°o ca°d器nme’±r富ncao]盤±P器cipeut:pda:

como declara expressamente o Protocolo de Ouro Preto. Urn mercado es-
corado em qua廿o liberdades de circulagao - de bens, de pessoas, de

servlgos e de capi七ais e na coordena碑o das politicas macroecon6micas

nag ve虹entes dos juros, d○ ○ambio e dos impostos.

Haqueavangaremdiregaoaumespago econ6mico e mone-
t紅io - com a, devida pondera確o dos d5fices organentais e do controle da

infla確o -, a uma politica de coopera確o industrial e tecnol6gica, a uma

apropriada politica cient脆ca e a pol王ticas s○○iais e cu血rais convergentes.

A cria申o do Tribunal de Justiga do Mercosul inscreve-se neste

contexto.

A suamissao nao se esgotara nojulgamento de quest6es pontuais,

pois lhe cabera uniformizar a interpreta碑o e assegurar a aplica碑o do di-

reito emergente do Tratado de Assungao, do Protocolo de Ouro Preto e

dos Protocolos que血tegram o Tratado, bern como das Decis6es do Con-

selho do Mercado Comum, das Resolu96es do Grupo Mercado Comum e
das Diretrizes da Comissao de Com6rcio do Mercosul.

0 Mercosul dever各ser uma verdadeira Comunidade de Direito.

Caber各ao Tribunal de Justiga do Mercosul assegurar mais do que

o cumprimento de urn simples direito positivo. Competir-1he一缶, sobretu輸

do, garantir a promo確o do progresso econ6mico e social mum contexto

democratico e de respeito aos direitos humanos, mos precisos dizeres do

Tratado de Assun碑o.

Rio de Janeiro, 01 de罵vereiro de 2002,
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Nao sao raras as vezes em que o candidato aprovado em concurso

p丘blic〇 〇〇mparece ao Poder Judici征o para pedir叩e a es罵ra do Poder

Pdblico respons各vel pela realizagao do certame seja compelida a no-

mea-lo para o cargo almejado.

Tal pretensao exsurge quando,_a despeito da aprova確o e classifi-

ca碑o dentro do n心mero de vagas expressamente previsto no edital, a

iod豊富器g]9ap ｡dboL± ccaeiuid:,- S :afrngeolfse器aai_g認諾° 'e霊ur?詫ep rda;
transfer6ncias, aposentadorias ou 6bitos de seus ocupantes.

As raz6es expendidas abordam o血confb皿ismo com a conduta

omissiva e excessiva delonga na nomeagao, ja que nao seria razoavel,

al6m de ferir o principio da moralidade administrativa, que, a despeito da

exist台ncia de cargos vagos, se realizasse urn custoso e demorad〇 〇〇ncurso

pdblico para o provimento dos mesmos dnica e exclusivanente com a fi-
nalidade de arrecadar o valor cobrado a t血lo de inscri確o, o qual,

invariavelmente, 6 elevado.

H - OBJEHVOS

Por intem6dio do presente trabalho, pretende-se demonstrar a in-

submissao do Poder Pdblico ao clever juridico de nomear candidato

aprovado em certame, em que pese a vacancia de cargos.

LH - fひsT打て｢CA HVA

A importancia deste estudo,sejustifica para preservar a integrida-
de de diversos principios do Direito Administrativo, como o da
razoabilidade, o da moralidade, bern como o da separa確o dos Poderes, a

fim de coibir indevidas inger台ncias do exerc王cio da fun車o jurisdicional

em misteres exclusivanente atinentes aos da fun車o administrativa, evi-

1　Afirma sergio de Andr6a Ferreira, jn comentarios a constitui確o, 30 volume, 1991, Biblioteca

JuridicaF｢eitas Bastos, pまgina 150, que ●`a CF, no inciso工工工do a正go 37,窟xou o que rotula de

prazo (mらximo) de validadc do concurso p心blic〇･ Repete, assim, equivoco, generalizado, cn輸

contradi9o na pr6pria legisla9ao, porquanto o prazo唖gado ao plano de eficacia, e nao de vali-

dade. Em verdade, a limita9ao temporal diz respeitp ao efeito produzido, ou seja, a habilita9ao

que resulta da aprovag,ao no concurso homologado･ e, quando, e o caso, da correspondente or-

dern classi-角cat6ria. E, pois, quest蚤o de vigencia desse e灸ito, que tern pra乙o preclusiv〇･''
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嵩caaper:]c禁r:t9e霊鑑i:da:dper慧Srseui:Lgs器e葦r黒岩.e 9 am a s eguran g a

fv- METのOLOG捌E TjcNTCAS UT雌,IZADAS

A pesquisa jurispr止dencial e doutrinaria ser各o m6todo utilizado

para se alcangar a conclusをo.

V- DESENVα V勤五霞NTO

A controv5rsia acerca da exist6ncia de direito subjetivo a nomea-

車o de candidato aprovado em concurso pdblico suscita inteminaveis

debates acerca de quest6esjur王dicas de alta indaga確o, envolvendo seara

constitucional e adminis廿ativa.

Ensina-mos Son Tiago Dantas2 que em toda rela碑ojuridica, con-

器rb請書goenmtr:_?ea慧°s器C:誌isepnet:i aimnin碧taaiifi;C謹書諸芸
Esse clever se deduz da pr6pria nomajuridica que qua睡ca aquela rela-

gao. Ou 6 o clever de fazer aquilo que a noma ordena, quando a noma
cont6m o comando, ou 6 o clever de respeitar os efeitosjuridicos da noma,

quando a noma se limita a atribuir efeitos jurfdicos, ou, ent肴o, quando a

noma fbi violada, a esse clever ○○nesponde urn direito de uma outra pes-

soa de exigir ○ ○umprimento do clever.

Destarte, conclui-se que a rela車ojur王dica comp5e-se de dois ele輸

mentos indissociaveis: o deverjuridico e o direito subjetivo. Este dltimo 6

identificavel segundo a presenga de tr合s elementos:

jurid±co;a) este d±reit° Subjetivo 6 sempre decorr6ncia de urn clever

b) o direito subjetivo 5 violavel;

c) o titular do direito subjetivo pode ter a iniciativa da coer確o

para fazer a parte contriria sucumbir a sua pretensao surgida da viola誇o

do deverjuridico.

Assim, direito subjetivo e deverjur王dico sao os dois lados da mes-

ma moeda denominada rela辞o jurfdica.

Nao h各que se falar em direito subjetivo se nao preexistir urn de-

verjurfdico a ser desrespeitado. A existencia deste 6 conditio垂亘理±型±|

p紺a que se ○○gite daquele.
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Neste exato momento vein a baila.a inexoravel indaga車o: tern o

candidato aprovado em concurso pdblico direito subjetivo a nomeagao?

Esta pergunta equivale a ou血a de igual quilate: tern a

Adminis廿a車o Pdblica o deverjur王dico de proceder a nomea確o de candi-

dato aprovado em concurso p心bli○○?

A resposta da tiltima. conduzira a solugao daquela.

me Di6g霊:strinaas;ajr業主??r_ud6ncまa fncumbiram~se de responder. confer_

Concurso pdblico 6 o procedimento posto a disposi辞o da Admi-

nistra車o Pdblica direta e indireta, de qualquer n王vel de govem8, para a

sele申o do fufuro melhor servidor, necess各rio a execu車o de servigos que

I:Satb託±tsa°.baos.u器e:Pp°r:Sc:霊l:dcaodi.p!t:t:v:', :Snsd霊sP記譜�8ｮﾖ襾F��ｷ7�GVWF�6F�7�希｠

los v各rios candidatos. Nenhum direito subjetivo ten a nomea(車o. Pelo

○○ncurso concretiza-se o Princ王pio da工gualdade.

Referindo-se ao prazo de validade do concurso pdblico (artigo 3 7,

inciso Ill, Constitui確o da Repdblica), comenta, ainda, o insigne adminis-

trativista que nada impede que, durante o prazo de validade de urn

concurso, outro seja aberto, levado a efeito e classificados os aprovados. 0

que nao se pode dentro desse prazo 6 nomear os classi正cados de urn con-

curso posterior, enquanto exist正em concursados anteriores a serem

nomeados.

Outro nao foi o entendimento esposado pela Eminente Desembar-

:eaad|器d:鵠詳r藷4keegTo nvao|tf e器:af|e蔀叢rgai:to書芸善言
segue垂唾:

I - Concurso pdblico para pro罵ssor assistente, ○○nstando do edi-

tal a existencia de uma vaga, com aprova碑o de qua廿o candidates.

｡a cF) ire-nt龍adpor°pvraa霊S篤mv詳言嵩idea霊S言霊:r°s:0(acIf°.n葦S#oS, (d�粤6Sx�ﾐ

8､1 12/90).

工重工- Aberta ou廿avaga, den仕o do prazo devalidade do concurso, o

segund〇 〇〇locado tern d正eito de ser ○○nvocado phoritari狐ente, antes

dos aprovados no concurso seguinte.
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JV - RECURSO E RE雌SSA NEC鵬4RL4

耽PRO VIDOS

sau｡osoAH競.蒜ess蒜uevir°et]:;s5C:�F����ﾖ�ｷｶ�7G&�F���2�VﾇV6芳�F庸�2�ﾆ穆fW2�F�

CCAinda mesmo a aprova確o no concurso nao gera direito absolu-

to a nomea確o, pois que continua o aprova.do com simples expectativa de

direito a investidura no cargo disputado.

Vencido o concurso, o primeiro colocado adquire direito subjeti-

vo a nomea碑o com a preferencia sobre qualquer outro, desde que a

Ådministra確o se disponha a prover o cargo, mas a conveni台ncia e oportu-

nidade do provimento ficam a inteira discri申o do Poder Pdblico. 0 que

nao se admite 6 a nomea碑o de outro candidato, que nao o vencedor do

concursoブブ.

H 6 1 i o M豊器ea:n°6S,'eain.quai'gai°el::o誓e°a]e±]芸edn.d書誌p°e霊o語r宝器nnt:嵩霊

亨a,垂睦:

〔く

Sabemos que o princ王pio no正eador da materia全o de que a apro-

va確o em concurso pdblico nao ob子iga o candidato, ao qual aproveitamera

expectativa de direito a almejada nomea確o".

Nesse mesmo sentido:

"Recurso em m狐dado de segur狐9a. Concurso p心bli○○. Aprova-

確o. Nomea確o.

A aprova確o em concurso pdblico confere ao candidato expectati-

va a nomea確o. Nao tern direi.to de exigi-la. Ilegalidade havera caso a

裳absls��ﾔ6f賑8�馮7G&������&����踐ﾖV�v���Vﾒ�FW7&W7�V友�����&FVﾒ�FP

Destarte, impende tecer algumas considerag6es de ordem pritica

para perfeito delineamento da, vexata c_1uaestio.

Aprova車o e classifica車o em concurso pdblico nao se con-

魚Indem.

A primeiraさ○○n危rida aos que obtiverem lograd○ ○ grau m壬nim〇･

Entretanto, estes nao se podem dizer classiflcados, eis que se encontram
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na dependencia da. exist6ncia de vagas, que 6 fator meramente circunstan-

cial.

c I as s ifi c慧° rae°csoiperc°ev_霊° Sd±Le?t:±fi詰寄9es# an#o _蒜�&V��ｦF�V`

observ組cia da ordem classificat6ria para que se proceda a. nomea確o,

porque a este direito corresponde o clever j皿'dico da Administra確o

Pdblica. em manter imaculado o Principio Constitucional da

Impessoalidade e Moralidade, insculpidos no g± do artigo 37 da Carta

Magma.

Possuem mera expectativa de direito a nomea確o, segundo a

analise merit6ria da conveni台ncia e oporfunidade da pratica do ato. Lesao

apta a ensejar tutelajurisdicional’s6 surgira se e quando for inobservada a

ordem de classifica申o.

Dal porque compelir a Administra確o Pdblica a nomear o

g#霊ta°o Pd器?.Cd:r8e:, a悪罵d:S許諾q,uoebdr謹°o豊寵g:

課:盤護窪-ie嵩r霊:rce]詰oesx器rebnat霊霊u:dtre:.ida de

A Coustitui確o do Estado do Rio de Janeiro, no artigo 77, inciso

VII, assim disp6e:

"A a,dministra確o p心blica direta, indireta ou fundacional, de qual-

quer dos Poderes do Estado e dos Munic王pios, obedecer各aos princ王pios da

legalidade, impessoa止dade, mo陶正dade, pub止cidade,血teresse coletivo e,

tamb6m, ao seguinte:

VⅡ - a classifica確o em concurso pdblico, dentro do ndm?ro de

vagas obrigatorianente fixado no respectivo edital, assegura o provmen-

to no cargo no prazo mino de cento e oitenta dias, contado da
homologa碑o do resultado."

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em mais de rna ocasi着o,

iee器os I c lcoon:悪譜等誓書dpi諾taEoc,o豊豊e詣d a;
entendimento que ora se exp6e:

C`Concurso pdblico. A正go 77, inciso VⅡ, `da constitui確o do

Estado do REo de Janeiro, que cria direito a nomeag各o dos cahdidatos

aprovados dentro do ninero de vagas e no prazo de cento e oitenta dias.
工ncons竜tucionalidade fbmal.

0 Supremo T正b皿al Federal, no j山gamento do Rec皿so Ex血aor-

din誼o n.a 229.450, Relator Ministro Mauricio Corr6a, por maioria,
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declarou a inconstitucionalidade do artigo 77, inciso VII, da Constitui誇o

do Estado do Rio de Janeiro, que cria direito a nomea鋳o dos candidatos

aprovados em concmso pdblico, den廿o do ndmero de vagas do edital do

:e#c= i'oe註8fep詰n:amreeas害: an 3 apr器c°±adt:vcae鷲8±: ]°aftt±:nat:od毛Sh'ep器rd語°pbosdeま

Executivo (Constitui申o Federal, artigo 6 1, paragrafo primeiro, inciso 11,

al血ea "c'').

Recursos conhecidos e providos･8

No Recurso Extraordindrio n.a 229.450 - RJ, Relator Ministro
Mauricio Correa, julgado em 10 de fevereiro de 2000, ac6rdao do Tribu輸

nal de Justi亨a do巳stado do Rio de Jane五〇 assegurou a candidatos

aprovados n〇 〇〇ncurso para provimento de c紬gos de魚scal do sistema

viario o direi七o a nomea鋳o, por forga do disposto no型匹窒mencionado

a虹igo 77,血ciso V工工.

A questao versada lavrou dissensao: o Relator事a,companhado pe-

los eminentes Ministros Nelson Jobim, Ilmar Galvao, Sydney Sanches,
Neri da Silve正a e Moreira Alves, decl餌ou a血consti血cionalidade da nor-

ma impugnada, uma vez que esta limitag肴o temporal, ao restringir o poder

誌sscr畿rfrei? dc°onafgoe#ee p.Pnbslc霊諾:nt器rfaat°±霊n;ofpi°a d8霊gte��gVX勒ｦ驃ﾀ

Rep心b lica.

Por ou仕o 1ado, os M血is廿os Celso de Mello, Sep乱veda Pe正ence,

Octavio Gallotti e Marco Aur61io entenderam que a Constitui申o Estadual

pode limitar a discricionariedade dos Poderes, assegurando a○ ○andidato

aprovado em concurso pdblico o direitQ subjetivo a nomeagao.

Em outra oportunidade9, acrescentou a Suprema Corte, por maio-

ria, que a obrigatoriedade da nomea辞o dos candidatos aprovados dentro

i°e詩:rc°± sdoe[?,a窯ai epar率,tisa nc°o謹告誓e.n霊Re薫譜]°�3f�｢��g��V�W.､w&��Uｸ�ｲ觚�~ﾀ

Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa das leis que disponhan

sobre seⅣidores e o provimento dos cargos p心blicos･

VT - CONα US4~o

島m s皿a: onde n肴o脆deヽ′erjurfdico言nexiste possibilidade de

viola確o de direito subjetivo, eis que encontramo-nos no campo da mera

expectativa de direito, que somente exsurgira mediante inobserv含ncia a
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ordem classi正cat6i-ia ou deflagra確o de novo certame durante o prazo de

eficacia do anterior.

V打- B脇LJO GRAF鼻4

ME工RELLES, Hely Lopes. Direito Admim’5'Z7’atiγo Brasilei/'｡.

19a ed･ Sao Paulo, Malheiros Bditores, 1994.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Dかeito Admi-

nisz7'ativo･ 7a ed･ Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1989.

GASPARENI, Diogenes. Direit｡ Admim’,JZ7`ativo. 4a ed. S着o Pau-

lo, Ed. Saraiva, 1995.

SUNDFELD, Carlos Ari. Fundament｡s de Direito P己ibli｡o. S奮o

Paulo, Malheiros Editores, 1992.





CONSH)ER4��2�4�%$R���$Tt囲ﾔR�DP

pRECATORn PARA pA G鮒執vTo Dos
′

DEBJT0S JUDICL4LS PELA E4ZENDA
′

P UBLJCA

SIMONE SCHR玉IBER - JUIZA FEDERAL DA 2タa VARA FEDERAL

DO R工O DE ∫ANE取o

A questao da execugao de julgados contra a Fazenda Pdblica 5
tomentosa e tern mobilizado urn grande n心mero de es血diosos do D正eito.

De fato, o Poder Judiciario em urn Estado Democr証ico deve ser eficiente

e agil no exerc王cio de sua fun確o constitucional: a prote確o de direitos, o

restabelecimento do Direito quanto algu5m so宜e urn dano por ato ilicito.

No ambito da Justi9a Federal, c可a ○○mpet台ncia ejulgar as causas

em que a Uniao, suas autarquias ou empresas pdblicas, forem interessadas

na condi確o de autoras, r6s, assistentes ou oponentes (art. 109, I, CF), o

tema toma especial relevo.

Como garantir ajustiga agil e eficaz na prote鐘o de direitos dos

parficulares, quando viola,dos pela Administra確o P丘blica Federal? E urn

desa五〇 a ser en舟entado. E preciso en○○n廿ar節mulas altemativas para as

regras processua義atualmente vigentes que pemitam a simplifica申o do

processo (sem sacrificio da segurangajuridica) e ainda a implementa確o

no mundo dos fatos do mandamento contido nas sentengas e ac6rdaos

proferidos contra a Administra車o Pdblica･

Os juizes federais, na sua atua誇o cotidiana, devem ter urn

compromisso魚mado com a Justiga democratica e eficaz. A a.utoridade

dos julgados, sua necessdria implementa確o atrav6s da atividade

execut6ria rapida e eficiente, esta intimamente ligada ao apnmoramento

da democracia brasileira, ao resgate da credibilidade do Poder Judici各rio

Federal perante a popula確o, ao fortalecimento da cidadania, do

sentimento de constituigao e de crenga nas instituig6es democr各ticas.

Ha solug6es propostas de lege/e7'endcr.. simplifica碑o do proces-

so, revisao das nomas que asseguram prazos ampliados para. a Fazenda
Pdblica, revisao do reexame necessano, mposi確o de Onus maiores para o

exerc王cio do direito de recorrer aos tribunais superiores, cria確o dos juiza-

dos especiais c王veis na九sti亨a Federal, et〇･

Mas ha tamb5m possibilidade de enfrentar o problema com uma
intexpreta鋳o razoavel das normas processuais, uma interpreta車o que

parta de uma adequa車o do processo a Constitui確o Federal. Sem violar o

devido processo legal, e os principios que lhe sao inerentes (contradit6rio,
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defesa, juiz natural, etc.), 6 importante ter em mente que o processo 6

instrumento para a consecu誇o de urn flm: prote拘o eficaz dos direitos

individuais, sociais, coletivos even巾almente violados pelo Estado.

0 proQesso nao pode servir a nao presta確o da Justiga. Pelo con-

tr各rio: ele deve ser instrumento de realiza碑o da justiga rapida. E tal

realizagao nao se limita a prolagao da sentenga que reconhece que o direito

fbi violado. Ela s6 ocoHe ○○m o restabelecimento de tal direito no mundo

real, com a entrega do bern da vida aquele que ganhou a causa.

A 1.espeito do tema manifestou-se de foma precisa o professor da
Faculdade de Direito do Reci罵Maurfcio Rands:

"Ning乙ie'm desconhece q坊e a Jentidあe a e,�6W76庸��'Vﾈ�柳7&�F佩��ﾐ

誇o dcz admz’m’sz7'afdo dcz Jiistifa s∂o podel′osos /cJtolメes dcz perdd de

G�6F6���R�ﾆVv友蒙芳�FR�F��ｧｦ芳�6萌&薬����&��&V9�ﾓvW&Bﾖﾆ�2ﾂ����ﾇ｢跏���FR�&�6漬

ocz'77io de Boavent乙lra de Souza Smtos, GiJge rec7esenhar as institui誇es

ji′dicidrias adeq乙/ando-c7L諦Lr atじIais exigGncias･ E neste marco, portanto,

que a resist台ncia dos ort｡doxosあexperiGncias i7zovadoras do calク?po do

ji/dicidrio parecem eqi‘jivaler apass z‘i;idade dos Jiiici〔ねs. Diante de /antas

mαdangc暮no anzigo monqp6lio 7'egLilador do思rfado, dezxar de experi-

77宅entar m}/dan?czLs em sua e.s'trL/tura sz.g7擁ca aceitar釣iaperda de eガcdc ia

e conseq7’jente morte. Com todos os cじIs'tos qz/e disso decorrem para cはo-

ciedcrde e as gera誇es万turas. Por isto, 7諸o soa e^’agerado admitir q乙/e as

propostas voltadas a agilizar e tomar mais eガcczz cz adminiJZ7'a?∂o da /z,/J-

:z話�ﾂﾇ&VWhﾎｹDiVikikiJ'ｨ�i~ﾂﾈﾇﾂﾃ�-H鬩dｳｳｸ粂､�b7&�"����&8ﾖ(�f�

Especificamente quanto a execu辞o dos julgados que contenham

obriga申o de dar-quantia certa pela Fazenda Pdblica, sujeita ao regime de

pagamento por requisi車o feita pelo Judici各rio para que a. verba necessaria

seja inclu壬da na lei orgamentaria do exercicio seguinte (pagamento atra.v6s

de precat6rios requisit6rios), o desa正o est各em garantir a efici台ncia do sis-

tema, de modo a que o即iantui7? devido ao particular seja efetivamente e

integralmente pago, em urn prazo razoavel.

Lamentavelmente, o sistema, tal como regido pela Constitui確o

Federal de 1988, e especialmente a interpreta確o conservadora que vein

sendo dada pelos Tribunais a noma constitucional tern gerado uma situa-

gao de absoluta incaLpacidade de o Judiciario cumpnr, neste tema, sua
允n9肴o consti血cional.

Vejamos algumas quest6es que vein sendo suscitadas a respeito e
ainda algumas iniciativas, por pa虹e tanto da dou正na qu紬to dajurispru-

d台ncia, e ainda dos Tribunais em sua fun確o nomativa-administra.tiva,
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que, mesmo de lege lata, buscam viabilizar o efetivo acatamento das sen_
tengas contendo obriga車o de dar quantia certa pela Fazenda Pdblica.

LNC工DEN了昭S PR 0 C尻5S UAIS E舷･ P兄ECA T(宛びOS

Questao que suscita grandes indagag6es　5 o processo de

verifica確o da regularidade do precat6rio expedido pelo Tribunal

responsavel pela requisi確o do guantz仰宅.

Compete ao ju王zo da execu確o, de primeira instancia, realizar os

atos necessarios a liqtiidagao do julgado contra a Fazenda P心blica, promo-

ver sua citagao na execu確o e processar e julgar eventuais embargos de

devedor opostos pela executada. Dirimidas as controv6rsias referentes a

癒xa鋳o do印antum debeaわtr, o juiz de primeiro grau remete ao Tribunal

o precat6rio requisit6rio,･ regulamente instmido, a玩m de que o

Presidente do Tribunal requisite o pagamento a Administra誇o.

No Tribunal, o precat6rio ser各submetido a avalia確o quanto a. sua,

r?gularidade fomal, podendo o Presidente do Tribunal ordenar as diligen-
cias necessarias a seu saneamento, a fim de viabilizar o pagamento da

verba requisitada.

A atividade do Presidente do Tribunal aqui tern na巾reza

administrativa, e nao jurisdicional, nao sendo possivel que o mesmo altere

講,Cou�ﾉU身 e擬勢a2°.j s eNSoutままetu霊:°t:°dJ;u iz霊ne器:s霊°a nraefepr:;at:誓
liquida確o do julgado ja foi previamente travada no prmeiro grau, com

participa車o das partes, e todas as decis5es do juiz de execu車o sao

pass王veis de recurso.

Constituiria evidente viola煎o do devido processo legal a reaber-

tura da discussaoja travada a respeito dos crit5rios adotados para a elabo-

ra確o do calculo ou dos indices de atualiza申o monetaria adotados peloj.u-

王zo da execu確o. Note-se inclusive que, tratando-se da Uni肴o Federal, o

薫:sca蓋葦o|霊e:qo:sl:J;蓑議r!oloc蓋:Sscoi:薫ego;S:sftqiua:講読‡
veis, a n5o aplica確o dos efeitos da revelia, em vista da indisponibilidade

dos bens pdblicos, a impossibilidade da transa車o, a necessidade de inti-

ma煎o pessoal de seus procuradores, e fmalmente, a impenhorabilidade

dos bens p心blicos.

2　E este o entendimento dojuiz federal Ricardo perlingeiro Mendes da sil¥ra, j〃 Execucao contra

a Fazenda P心blica` Malheiros Editores, 1999, pag･ 1 16:.`A atua申o da Presidencia do tribunal

no processmento do precat6rio e mer劃ente adminis廿ativa, desprovida de qualquer conte心do

jurisdicional, salvo no caso de seqtlestro (medida processual) e interven韓o (medida polftica).

A fixa9ao de crit�&薮2�FR�6�'&Xｦﾖ��&V��6�����FV踐ﾖ匁�����FR���&V6�Cg&薬��ﾆ蒙V蹤�"rﾂ�b誡篦�6��

da algada dojuiz da execu頑｡. Os incidentes da execu頭o, nesta fase, devem ser decididos pelo

juiz da exect準ao, e nao pela presidencia do tribunal''.
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A expedi確o do precat6rio indica que a via cruc料do processo j各

foi percorrida, motivo pelo qual os a.tos realizados pelo Presidente do Tri-

bunal visando dar efetividade ao precat6rio expedido, no que tange ao

exame da regularidade da conta, sao restritos.

Estej各6 ha muito o entendimento consagrado pelo Supremo Tri-

b皿al Federal.

Com efeito, no julgamento da A車o Direta de Inconstifucionali-

諾enx°i°i8誌ld-譜°器嵩,e置rd�妨6r6隶ﾔ9MP°d’.aqTu霊eun藷;b‡
Justiga do Estado de Sao Paulo, que disp6e:

〃cWz. 337 - Compete ao Presidente do 7ナibmal de J郷tifa:

H[- ordena7', de o�6薬�����v�W�VW&蒙V蹤��F7ｧ7��'FW2ﾂ���6�'&Xﾍf�

de ine美atid∂es materiais ou a re筋ca誇o de erros de cdlculo,● ”

re du g a.jdu:諾:oe:ec霊Et器as諾t誌篤器sanqtuoean謡an置uae pas諾霊霊
d5es materiais e as retificag6es por erro de calculo, a que se refere o

dispositivo, sao aquelas originarianente decorrentes da atualiza確o".

Mais recentemente, a Suprema Corte reafinou sua posigao a res-

peito do tema no julgamento em sess肴o plen誼a de medida cautelar, na

A車o Direta de Inconstitucionalidade n° 1662-7-Sao Paulo, Relator Mi-

nis廿o Mau五cio Corn合a.

Tal a申o questiona a inconstitucionalidade de diversos incisos da

Ins廿u確o Nomativa n° 1 1, de 10.4･97, do Tribunal Superior do Trabalho,

que unifomiza procedimentos I)ara expedi9ao de precat6rios e oficios re-
quisit6rios no inbito da Justi算do Trabalho. No que tange ao tema sob

exane, A medida cautelar foi deferida, mos seguintes temos:

"0 J/em J�ﾂ��淹<F���"�rﾂ����W7F�&VﾆV6W"��VR�����&W6芳V蹤R�F�ﾖ漬

bmal Regional Compete.....少deteminczr, de o�6薬��f��&W�VW&蒙V蹤�

dcrs partes, a corre誇o de i7?exatid∂es materiais o坊a re筋ca〆io de erros

%c霧霧?,.富c.#,.露,a.C%e霧e°霧欝;e諾,:霧篤農蒜
dosprecat6rios, ndop｡dendo alcanQcz/` o critGrio adotadopara a elabora-

f∂o dos cdlculos nem a ado誇o de z'72dices de a寂aliza誇o monetdria

diversos do que/oram uilizados naprimeiro I.nst∂ncicz, Zal como decz’dido

por este舟ib脇al czo examinar o art･ 337, JH, n, e rm, do Regimento

J77terno do描‘b紡al de /urtigapaulista但DI77° 1098, j･ em 11･9･96/ ”.

0 Presidente do Tribunal Regional Federal da 2a Regiao editou
recentemente a Instrug肴o Nomativa EN-21-03, cujo objeto 6 definir

procedimentos acerca dos precat6rios judiciais, que estabelece, em
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acatamento a orienta申o contida na Resolu舞o 211, de 13.8.99, do

窪蕊霊s`Esetiv謡| oFresdue蒜i,i osjs:eRmsat|l蒜講苛詩話ceaz pma|r|ar器?sc,:s s an ento

Para an猫se, cumpre血anscrever os seguintes dispositivos da

Resolu確o 21 1/99, do Conselho da Justiga Federal:

Ar/. 6° - Nosprecatc;rios ｡e i;alor型7erior cz R$ 10.000,00伽z

in z.有`ea劫a Contadoria do Tribunal devercff7zer a andli’j'e dos elementos

c7os cdlculos ody’eto c7cz c7aprecafdo.

s ｡r ｡n ｡霊,.Z霧d-霧%C,,霧.霊7e?’箔o霧器等霧e%続発:.r ｡everdo

Por sua vez, disp6e a Instru9肴o Nomativa do TRF da 2a Regiao,

acima mencionada:

06 -　Con?pete a Se誇o de Apoio de Cdlculo /�F�6萌&役

/捌CAf掘4りanalz.sar os elementos de cdlculo, ofjeto da dej7recaf∂o,

露盤窯s葦‡霧z:,?β ]°･°°°′°° /aez mil reads/, e nos

02･3･ 11 - O precatc5rio conterd, ob壇●atoriamente, cz掴eg雄‘7?Jes

pefczLs,, czle'm de ouz7'邸que o Ju‘zju/gar necessdrias ou que as partes

in dicarem :

g) parecer do Mz’m‘sze'rz’o P荻tlico Federal Jobre a `regula′`z’dc協

ゐz’nsかzmento/ormczdo, emprecat6rios de valor型フerior cz R$ 1 0. 000, 00

(dez m’/ reaijJ'J.

Disposi誇es Fi77ais - 01 - Osprecatc5rios com valor acima de R$

10･ 000, 00 /dez m’1 reajLrJ, com enzracね77este算z’bunal ate’1° dej脇o de

2000, ferdo en｡ami77hados pela Dz.vz.sdo de　-Precato'n.os,

i7?d呼endentemente de deやacho, ao jL勿z.in.ste'rz.o pziblico FederaJ.

01･ 1 - A SECAfUprocederd a czndlise dos elementos de cdlc��ﾀ

cp6s a manz/estacdo do Mz’niste'rio Pz;blico Federal nos autos do

precat6rio.

Em resumo, a Instru申o Nomativa estabelece: oitiva necessaria

do Minist6rio Pdblico "sobre a regularidade do instrumento fomado" e
ainda C`analise dos elementos de calculo" pelo Setor de Calculos do Tribu-

nal nos precat6rios de valor superior aR$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal analise dos C`elemeutos de calculo" de precat6rios de valor su-

perior a R$ 1 0.000,00 (dez nil reais) 6 deteminada.tamb6m na Resolu舞o

do Conselho acima廿anscrita.
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A interferencia do Minist6rio Pi'iblico no exame da regularidade
dos precat6rios nao constitui novida,de･ Nao obstante, tal parecer do

Minist6rio Pdblico s6 pode versar sobre o atendimento das fomalidades
extrinsecas do precat6rio. Quanto a conta em si, o parqzfet s6 poderia

嵩[±re::r°aT.e9ao de eITOs materiais, Como autorizado pelo supremo Tri~

Nao teria sentido em obstar-se que o Presidente do Tribunal

器dieisqsue±daitgearoar e° Sp:rj霊±±i:_Ss誓d蒜n?setl6°rjou蔀bair±ac oa fqe語rsau霊±Stacs:LecutLa°± :

quest6es nesta免se do pr○○esso executdri〇･

Entendo que sequer a remessa dos autos do precat6rio aojuiz da

causa para aretiflca確o da conta, no que tange aos crit6rios adotados, seria

pe正血ente ･

Autores ○○mo Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva e Fr狐cisco

Wildo Lacerda Dantas defendem que, sendo a atividade desenvolvida pela
Presidencia do Tribunal meramente administrativa, eventual irregularida-

de deve ensejar a devolu車o do precat6rio ao juiz de primeiro grau que

feecc:整雪re a questao suscitada, sendo tal decisao (de caraterjudicial)

｡ e p re ｡莞]詰Ss盤aT°#°#Rae;1?o:Xa�2�ｩdﾉW⑧F��Fﾖ�&�ｩgV遊�R�吠�6y~ﾈ�i~ﾀ
dade, deve providenciar a remessa dos autos a Vara de origem para
saneamento, ap6s detemina辞o da Presid台ncia''･

No entanto, sequer ao juiz da causa 6 possivel rever decis6es ja

業藍:apsr:cr:ts6Pr誌t:葦毛tr6±:i.° SAfi;Xeadda°gs器aers:aablefiqeuc欝霊?辞謹ned:
restringe eventual retifica車o da conta a ocorr台ncia de�W'&�2�ﾖ�FW&���2��

書架de;tiecxoes窪.s eArem藷ievaepr塁a;r:ob |Per:sai霊tnateeiov黒葦器al器器suaei蒜
da ou do instituto da preclus肴o, quanto a mat6rias j各decididas no

pr○○ess〇 ･

3　Segundo noticiaRicardo perlingeiro (ob. cjt., pag. 117), "O SupremoTribunal Federal, pelo la-

piclarvoto do Min. Rodrigues deAlckmin, assin se p｡sici｡n｡u: "A fun9ao de nat血eza adminis-

trativa do presidente d｡ Tribunal, ao atender a precat6ria･ n5o comporta decis5o e consequentes

recursos de naturezajurisdicional. Se nao e mero aut6mato e n着o esta impedido de verificar a

regularidade do precat6rio, se verifica erro, deve encaminha｣o a autoridadejudicidria que o ex-

pecliu porque esta, sin, 6 a competente, com fun8ao jurisdicional, comojuiz do processo, para

decidir o erro e, evidentemente, corrigi-lo. Nem se diga que o presidente do tribunal nao pode

estar submetido a decisao dojuiz de primeira ins給ncia. No cas｡, o presidente age como autori-

dade administrativa desvestida, ai, do poderjurisdicional. E da decisao dojuiz de primeiro grau

poderao, os interessados, inte叩｡r os rem6dios cabiveis para o tribunal competente"･ No mes-

m6 sentido: Francisco Wildo Lacerda Dantas: 0 Sistema do Precat6ri｡, RT 754/72-98.
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Da forma como estao redigidas as nomas da Instrugao Noimativa
2 1 -03 acima transcritas, podem dar ensejo a interpreta車o de que, quarto a

precat6rios requisit6rios de valor superior aR$ 10･000♪0, seria poss王vel a

reavalia確o dos crit6rios adotados pelo juiz da execu確o para a elabora確o

da conta de liquidagao, e al6m disso, de que messes casos o parecer do Mi-
nist6rio Pdblico pudesse tanb6m versar sobre tais crit6rios.

Entretanto tal inte坤reta碑o nao se coaduna com ajurisprudencia

assentada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente nas duas ADENs

acima re耗ridas.

A tend台ncia do Ministerio P丘bli○○ Federal a ex廿apolar o exme

da regularidade do precat6rio, apenas quanto as suas fomalidades
extrinsecas, muitas vezes decorre do fato de que o Minist6rio Pdblico
normalmente nao atua como custos legis no processo de liquida車o do

t血lo judicial, ou mesmo em a尊o de embargos oposta pela Fazenda

P心blica.

No entanto, a solu尊o para o problema poderia estar em uma

reavalia申o de qual "interesse pdblico" deteminaria ou pelo menos

aconselha,ria a participa確o do Minist6rio Pdblico mos processos da Justiga

Federal. E comum que oparquet, quando intimado para manifestar-se no

processo de cognitivo ou mesmo executivo, negue interven確o, sob a

alega車o de que nem todo `interesse da Fazenda Pdblica se traduza em
"interesse pdblico" ajusti宜car sua atua鋳o.

Se 5 assim, e admitindo como pacificada esta orienta確o mos Tri-

bunais, tamb5m n肴o 6 possivel que o Minist6rio P心blico, ao intervir

apenas no procedimento de carater administrativo de requisi車o da verba

para quita車o do d6bito judicial da Fazenda Pdblica, pretenda transfomar

tal procedimento em rna esp6cie de a申o de revis肴o dos atosjudiciais rea-

1izados no processo judicial propnamente dit〇･

Noma血ente os chamados笥ncidentes pr○○essuais em precatdri-

os" referem-se a quest6es atinentes a corre確o da conta de liquidagao ou

aos crit6rios de atualiza車o do q2/antum. Mas outras quest6es podem ser

suscitadas.

Por exemplo, quanto'a possibilidade de o juiz deteminar a expe-
di車o do precat6rio logo que profere sentenga na a確o de embargos, e

independentemente de tal se空nga ter sido apreciada (ou por fbr9a de re-

curso, ou de remessa necessana,, para os que a consideram cabivel nesta

fase) pelo Tribunal ad q乙Iem.

A questao 6 evidentemente controvertida. Em minha atividade

judicante, pois soujuiza titular da 29a Vara Federal do Rio de Janeiro, te輸

nho por habito deteminar a inediata expedi確o de precat6rio requisit6rio

quando profiro a sentenga em a確o de embargos a execu碑o, independen-
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temente do transito em julgado ou do fato de eventual recurso ter sido

apreciado pelo Tribunal ad quem･ E o fago por entender que a sentenga

proferida contra a Uniao Federal em a確o de embargos a execu確o nao se

submete a reexame necess各rio, devendo a Uni肴o Federal, querendo, inter-

por o competente recurso.

Tal entendimento tern apoio em jurisprud台ncia do E. Superior

Tribunal de Justiga (RESP 232753/SC, Relator Minis廿o巴dson Vidigal,

DJ 08･3･2000, pag. 150; R且SP 232758/RS, Relator Minis廿o Fontes de

Alencar, DJ 28.2.2000, pag. 130; RESP 235476/SP, Relator Ministro Fe-
1ix Fischer, DJ 3.4.2000, pag. 164).

Eventual apela申o a ser interposta pela Uniao Federal sera recebi-

da no efeito meramente devolutivo (art. 520, V). Ou seja, se a execu確o

sofrera suspensao pela oposi確o de embargos, desacolhidos deve prosse-

gulr, com a imediata expedi確o de precat6rio, inclusive dispensando-se o

oferecimento de cau確o pelo exeqtiente, pois a execu鋳o 6 de癒nitiva, ja

que o trfulo exeqtiendo transitou em julgado (neste sentido: Jos6 Carlos
Barbosa Moreira,血0 Novo Pr○○esso Cii′il Brasileiro, 14a. ed., Ed. F○○

rense, pag. 244).

Veja-se em apoio a tese o seguintejulgado do E. Superior Tribu-
nal de九Isti9a:

"E小鮒A.･ Processual CiviJ. Rec坊rso劇pecia/.脇J7?era錐o czo

aJ~J. 588, do CPC. Exec昨do P/`ovz’s6ria. Prestagdo de ca雄姉o. I-A cau-

誇o zem por oby’etivo evitar o denominado risco processual cr que re

submete o exec#tado･ No i;ertente caso, a eJx:ec印do ense/ara a expedi誇o

de o�6薬�&W�6�6佑g&薬ﾉ4�乏�2vSx8�G�&V踟F�F��fVwV襷�����&FVﾒ�7&��fv���ﾀ

Je m｡do gue, ndo se cuidando dG levantamento de importc§7?cia, in?pro｡e-

de a e:L~igGnc.ia de ca印do, a qual s6 se′メd devidcr quando o Estado

dゼcu"itar cr i77?porJcA宕77cia dos autos･ J〃 - Assim, a i;ulnera誇o ao arzz.go

558, do CPC, e'inconsis'fente, posto que afhalidc7de dcz cau誇o e'evitarfん

tLiro dczno, o q己/e, na hP6tese, sC; ｡correrd com o d呼6sito do quantum

debeatu7メe 7?do com a e坤edi誇o doprecatc5ri｡. ∫V- Recu7メso e坤ecial ndo

conhecido伐ecurso E箪?ecial 3 7008-6 - SP, Relator Mz.in.sz7'o Ped'o Acio-

h‘, RSTf 62/334). "

Entendo que o fato de a infla確o estar sendo mantida h各alguns

anos em patamares aceitaveis toma, recomendavel a ado碑o de uma politi-

ca de expedi車o imediata de precat6rios, ap6s a prola確o de sentenga em

embargos, sem prejuizo de reexane da mesma, pelo Tribunal, de modo a

viabilizar a rapida satisfa確o das dividas e encerramento dos processos.

A medida ora defendidapemite a agilizagao do processo,j各que o

霊藍n諾ae.ntp°rodcae諾]ean9t:°d :n±tnes?r°�ｷF����襷��GF��｢��ｧ儿⑩VfVR�7�F�W&�ﾇVSｦ�ｰ

pagamento efetivo do卵antum seja condicionado ao transito em julgado

da decisao quejulgou a conta, nenhum preju王zo ha para a Fazenda Pdblica.
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Pelo c○n壷rio, tal medida, acredito, bene宜cia a Fazenda P心blica,

pois todos sabem que a maior pa轟e da d王vidanas chamadas質indenizag6es

milion壷ias" 6 composta de corre確o monet各ria e penalidade de mora. De

todo o modo, a discussao ora proposta refere-se a intexpreta誇o que ojuiz

da execugao d論s nomas processuais pertinentes. Ou seja, a decisao so-

藷e isue| gacdaob ivae: ean蒜葦ead器:c嵩器:t詰i語|qs%einn霊rn|t.ec:teoprtiea,d:utre霊iiot:

o quantum debeatar, compete ao juiz da causa, e em gra.u de recurso, ao

6rgao ad quem.

Entao considero questionavel que a Resolu申o do Conselho da

Justi9a Federal, o Regimento工ntemo do Tribunal Regional Federal da 2a

Regiao e ainda a Instru確o Nomativa que regulamenta a mat6ria, arrole

蒜器qdue�6友��ｶ罎��⑧6�､6��ｦﾇUIVf�I�Κ�ｶF6VS｢絽3ﾒ�R跚WC｢�ｦGX�ｵｶw��#｢�6��F3f�)~ﾆ��｢�V蹤�B���B��

Na verdade, o Presidente do Tribunal, ao deteminar ao juiz de

primeiro gr餌que "re即Iarize o precatdrio''亘s廿uind〇〇〇 com a ce正蒔o

de transito emjulgado da decisao quejulgou a conta, estaria interferindo

na atividadejurisdicional dojuiz da execu確o. Nessa hip6tese entendo que

o juiz da execu確o deve infomar ao Presidente do Tribunal seu posiciona-

mento, o qual deve ser acatado pelo Presidenteブeste no exerc王cio de

atividade administrativa.

De tod○ 0 modo, o problema pode ser superado se inte坤ret孤os

as normas administrativas em exame de modo a considerar a comprova-

確o do transito em julgado da decisao que julgou a conta como requisito

essencial ao levantamento do valor depositado a disposi確o doju王zo e nao

a requisi申o da inclusao do d6bito no orgamento.

A CORREq4~o MONE糊'榊A D,O D五BHO

丑VSCRHO NO PRECA TORJO

0 art. 100, paragrafo primeiro, da Constitui確o Federal de 1988,

disp6e:

"E ob7句at6ria a z’77clusdo, no orfamento das entidades de direito

p宏blico, de verba necessdria ao pagamento dos d§bitos constantes de

4　Disp6eo art. 2Oeseu incisov, daResolu車o211/99, do conselho daJusti9aFederal: Art･ 2°-0

p7.ecat6/.jo con/era, ob塙atorfamente･ czs segr7’所es pefas･ ｡evJCカmente c拙tentica｡cJJ, czlgm cJe

o沈ra叩�R��Tｨ�Sﾖ｢2��"�#�6W763W"��V�2��H6ﾖ7$､ｧ��'FW2�x�f襷�6�&Vﾒ��R�it�FV2�6F��w｢���&R��8ｶR��g�&�Ssv4ｦ�ﾐ

〔Jo sobγe cJ oo/?/a e jntei7.o /eor do crc6r露o, 77o caso de fer haγido 7.ec書ノ握o, Com cJ re平)ectiva ceγ-

t7.c施o de frc-I7s7’!o em jtj/grdo, oc/ ce7./idao cJe卵e譲o/oram oposlos embargos oz巧����W 

out;-a /.′坤wg#acao cros re呼ec/ivos cdlc"los･ rczmbe’m c江nstru9ao Normativa 2 1-03 do TRF da

2a Regiao, ao arrolar as pe9as que obrigatoriamente instruem o precat6rio, entre tais pe亨as pre-

ve:.`inteiro teor da sentenga e, quando houver, de ac6rdao do Tribunal Regional Federal･ Supe-

rior Tribunal de Justi9a e Supremo Tribunal Federal, sempre com a certidao de transito em

julgado''.
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欝窒誓築盤務叢整
Milton Flaks defende que tal dispositivo beneficiou os credores,

茅.Pm°.uvp雲- loo S��ｶ��ｼ�Xｮﾓｨ�ｶ8ｴ"ﾆV��6VXｴｨ�ｹ�ﾎ｢6�P.霧e盈
pr6ximo possん′el de 1° dej最焼), sacrz#cando����7｢靉f������&FVﾒ�FP

precedきncic7, ou adotar desde /ogo zaおmedz.`わs, J'均.eiわndo-se cr ver o seu

crGdito 7`elacionado em moedcz corrente′ por in valor corroz'Jo pela

z.7?/7c準do ". 5

血te坤ret狙do咄disposi仕v〇 〇〇m○ ○bstativo de que o quantm

sofia atualiza韓o posterior a prevista na. Constitui申o, o autor observa que

o legislador constituinte incoxporou ao direito positivo a doutrina, do Sup-

remo T正bunal Federa工a qual se魚mou em廿怠s etapas:

"CZJ primeiramente a均prema Corte declarou inc｡mtitucionaお

d弛タ｡sz’誇es do Res. htemo do 7調P�W6�Xﾍdw2�問��b�B�R�r�Dｩ�ﾖP

obrz.gcrvcm o放ec寂れo cz atua/jzczr os valores co那tcz7ztes dos precat6rz.os

na dcガcz do e/etivo pagcmento,･

少　depois, ndo admiti# o Feq#esかo de renみs p荻licas,

dezeminado pelo mesmo描‘bmaJ, Job o f妨dczmento de que z’7z｡corre

preteri�F��踉�H��V友��FR��&V6VCf�6���ｦR����Fﾗｨ�fﾘ�g8*��fF����v�����7&VF� 

pelo valor Jingelo em moeda corrente - cr路eiros,前poca - 7婦o obstante

haγer sz.do oprecat6rio expedido em m｡edcz de ｡onta - ORAV,.

cJ por ziltimo, czLrsentou que conz7.cpricrva o art. 117, J 1° da EC n°

L何9, a eやedz.?do deprecat6rios em moeda de conta - 0RTN''.

d a ind ex謀°ds罵器t霊°p:eTis霊eoc 3rIT.efae諾ae± c器epda;ti:o碧dean霊
n肴〇五dexada:

′′Se/oss'e adm’tida a at棚lizacdo ate a dczza do e/etiγ｡pag鋤ento,

no curso d｡ e*ercz'cz’o伸雄ncez’ro seg狐巌te, o及:ecutivo 5'en呼re poderia

alegczr erro na est脇a鉦a da I.7U?a誇o e deFatender aosprecato'rios rema-

nescentes, z/rna vez esgotada cr verba orcamentdria,高sto q坊e o zexto

constitucional ndo vai aoponto de exz’gr.r��ﾆVﾖV蹤�ﾍfTﾇ"ﾂ�ﾖW6ﾖ����'�VP

諾霧:.?em ｡e岬ercrvzt, czn2/laタdo de ou触｡ofcrf∂es ou aperag5es
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Entretanto, a alegada incompatibilidade entre a atualizagao inte-

gral do cr6dito (at5 a data do efetivo pagamento) e as nomas que regem o
orgamento nao resiste a rna verifica確o superficial de como hoje sao ma-

nejadas as verbas orgament壷ias pelo Poder Executivo.

Em primeiro lugar, o Chefe do Executivo hoje langa mao de medi-

das provisdrias para血ans罵rencias de verbas n○ ○r9amento, a seu tal組te.

De fato, o Presidente Femando Henrique Cardoso, em 30.6.2000, jahavia
editado desde o山王cio do seu pr皿e工ro mandato 4242 medidas provisdrias,

contra 8 12 editadas pelos demais govemos, desde a promulga確o da Carta

de 1988.7 Indmeras destas medidas provis6rias tratam de re-aloca申o de

verbas n○ ○r9ament〇･8

Em segundo lugar, temos hoje a aprova申o de emenda constitu○

○ional (27/2000), a qual acrescentou ao ato das disposi96es const血cio輸

nais transit6rias da Carta de 1988 o artigo 76 prevendo a desvincula確o de

‡盤°e#aair:C霊dua±:oa°_daed語cpr窪詫±Ce°dnat霊薯…楽器±�f�ｷ6襷�揮ﾉ~ﾆ��ｶx�f�ｮﾗ@
verbas p心blicas.

Ou seja, a alega,da rigidez de previs6es orgamentarias a inviabili-

zar a satisfagao integral do cr5dito judicial pela Administra確o n5o

corresponde a realidade. 0 que nao ha 6 vontade politica de adotar meca-

nismos que permitam o pagamento dos d6bitos judiciais atualizados at6 a

data do pagamento (muito embora o discurs○ ○宜cial de que o Gove平o I

hoje se preocupa com a, propalada. crise do Judicidrio, que tern como pnn-

cipal causa a incapacidade de eiitrega do bern davida ao vencedor da a誇o

em prazo razoavel).　　　　　　　　　　　‘

A norma constitucional detemina a a血aliza確o dos valores ins-

critos no precat6rio ap6s sua apresenta辞o no Tribunal, em 1° dejulho. 0

pagamento pgdera ser efetuado at5 dezoito meses depois (no fmal do exer-
cicio fmanceiro seguinte), o que gera. evidentemente defasagem. Mesmo

que, a partir do Plano Real, a infla確o tenha sido reduzida a niveis tolera-

veis, haver各sempre perda para o credor que recebe o valor nominal do

giianね1m dezoito meses ap6s a dltima atualiza確o.

Mais recentemente, j各sob a 6gide da Constifui辞o Federal de

1988, o Supremo Tribunal Federal, apesar de叫anter o entendimento de

琵誌豊欝認諾叢叢諾謹
Constifui誇o do Estado de Sao Paulo, o qual prev台que os cr5ditos de natu-

7　　dados obtidos no site http://www.planalto.gov.br, em 1 1.7.2000.

8　　para citar apenas alguns exemplos de medidas provis6rias que tratam de transferencia de irerbas

n○ ○r9amento: medidas provis6rias 1653/98; 1645/98; 1600197; 1582/97; 1418/%; 1455/96;

1564197; 1419/96; 1 181/95;997/95.
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reza alimenticia serao pagos atrav5s de precat6rios, de uma s6 vez, e

devidanente atualizados at6 a data do efetivo pagamento.

Ou seja, entendeu o Supremo Tribunal Federal que, muito embora

nao haja noma que obrigue a a血aliza申o dos valores at5 o dia do

pagamento, nao ha impedimento a que o constituinte estadual assim
estabelega, como o fez o consti血inte paulista para os cr6ditos alimentares.

Cabe ressalvar a posi碑o defendida pelo Ministro Marco Aur61io Mello,

no sentido de que todos os cr6ditos devem ser necessariamente

a血alizados ate a data do pagamento言ndependentemente de sua na血reza

e, al6m disso, que o pagamento do residuo inflacionario dispensa a

expedi車o de novo precat6rio, bastando mera requisi碑o que nao deve ser

submetida novamente a ordem de apresenta車o. Sustenta o eminente

jurista:

"Os precat6rios, quer os relativos aos creditos de na血reza

alimentar, quer aos comuns, viabilizan, a teor da Constitui車o Federal, a

誇Eae誓oa霊tgeog#odgooBriipg|ao露悪iocs:aa謹inat謹zvai蒜:net#odiceiJ霊.|h?
ten objetivo dnico, ou seja, saber-se, exatanente, o valor a ser

considerado na dota鋳o orgament各ria.　A diferenga decorrente dos

霊蒜tsa:ftei°蓑d: ,e語rparlinofl誌n°snti±tae> Sdej a§d :oq器g±a±dgao9 5]°o誌r’dho蕊岩

Maior em vigor, contando o Estado, para isso, com o instituto do cr5dito
sTplementar･ A hip6tese sugere simples complementa碑o e nao a volta a

霊宝｡謹�vF���&V6�Cg&薬ﾂ�Vﾒ�匁fﾆ襷�fVﾂ�6�&7Vﾆ��f�6薮6��6���ｦ�

No julgamento da a碑o direta de inconstifucionalidade

1098-1輸SP, relatorMinis仕o Marco Aurelio, oconido em I 1.09.96, o Sup-

remo Tribunal Federal, examinando a consti請cionalidade do a正337,

務ま|o密,詰engs#eern.t: cl諾cfoon aTribruenqaji s霊霊ugtei gvaerioas塁toaiop rdaezos藷

noventa dias, para complementa尊o de dep6sitos insu宜cientes, dando no

entanto interpreta確o restritiva para tal dispositivo.

Tal complementa尊o, que autorizaria a requisi誇o, s6 poderia

referir-se "a dz7erenQc鳩resultantes de erros materiais' ou aritme'tic｡s ou

de inexatid∂es dos cdlculos dos precato'7'ios, nd｡ podendb dz.zer re岬eito

ao crite'rio adotado para cr elabo7メaf∂o do cdlculo cm a z'mガ‘ces de

atualiza誇o diversos, dos que /oJ'am atualz’zados em primei7~a i7?sZc§7?Cia,

salvo na履フ6tese de j'ubstituigdo, por/or���FR�ﾆW｢篦�F��｢ssvF�6R�8.&ﾆ�6�F���も

9　　rn A Eficacia dos precat6rios, Seleや5es Juridicas COAD, abril de 1997.

10　in verb応: "Com野/e ao presicカ所e do分子bmczldeみI㍍ica.. VU-req涼諦cz7- cねs en〃cねc短deve-

dorc鳩cz co′7やわ鵬77碕doあcねp訪tojr tryc/ente出lo prcz=o de 7zovenla d/as, deteminan〔わ

v応ta aos h毎eJ.essados 7?a caso de desobediGncね. ”
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Entretanto, emjulg狐ento mais recente (1 1.9.97), de medida cau-

telar em a車o direta de inconstitucionalidade, ADEN 1 662輸7-SP, Relator

Minis廿o Maur王cio CoHea, o Supremo Tribunal Federal ○○nsiderou in-

constifucionais os items Ill e XII da hstrugao Nomativa n° I 1/97｡, do

Tribunal Superior do Trabalho, os quais estendiam a possibilidade de efe-

;±iaa9謹6St器gse諾°n adoe±霊|r:saasoppe霊a‡rse±Sidpe]霊ed gs°v誤nr:]q: ]9s器霊:nnt:
org狐ento e ainda para o caso de pagamento a menor do quantum

requisitado.

Assim fundanentou o Ministro Relator a declara確o de inconsti-

tucionalidade das nomas administrativas em ○○mento :

`くVe-se que o constituinte de 1988 nao foi pr6digo na, autoriza確o

de seqiiestros, ao prever a sua efetiva車o exclusivamente para o caso de

preterimento do direito de preced台ncia･ Nao vejo possibilidade de

harmonizar o elast6rio que a Instru車o Normativa do Tribunal Superior do

Trabalho deu para o se(担es廿o com a parcim6nia d〇 〇〇nst血inte, ao menos

por tres motivos: primeiro, tanto a nao inclusao no orgamento da verba
necess紅ia ao pagamento dos precat6rios como o seu pagamento a menor,

por nao estar atualizado ou porque feito fora do prazo, constituem-se em
evidente descumprimento de ordem judicial, s可eitand○ 0 Estado止缶ator

a interven鋳o federal, como expressamente prev台o inciso VI do art. 34 da

Constitui車o (a Uniao nao intervira mos Estados nem no Distrito Federal,

exceto para: VI -prover a execu車o de lei federal, ordem ou decisaojudi-

cial); segundo, seqtiestrgs indiscriminados deteminados pela Justiga do
Trabalho perturbam senanente a execuねo do orgamento, implicam no

preterimento do direito de preced台ncia dos demais credores e ainda

incidem sobre valores nele previstos e que fbram liberados para

pagamento de outros d6bitos; terceiro, como no caso do item Ill, o
seqtiestro ocorre sem que haja o minimo contradit6rio, ouvindo-se,

apenas, o Minist5rio Pdblico".

Cabe uma cr王tica, com a devida v台nia, a nossa Suprema Corte. 0

apego a interpreta車o literal da noma constituciona=eva a inviabiliza車o

1 1　as normas consideradas inconstitucionais sao琴seguintes: J/eml〃- 0 na~o ctmprimento cねoi･-

demjucJ/cJ’al relatJ’tjcz信nc'lαsdo, 7io reやect/’vo orfczmento. pela pessoa jwrz’dica de d/re′tb

pま2blico condem読z, cJe ve7･ba #ecessdria ao pczgamento do d妨to constante deprec.atc;rio 7'e-

gαねmente c甲resentado c譲1 a de jt脇o,海poriardnaprete7.7’姉o de qwe fratam os搾001 °e

002 ado czrJ. /00 c/cz Consht�佻f��8,ｵ&W�ｦ�&ﾆ�67｢�R�8楾F��Wｦ�&B����&W6�2�鬻R�F�ﾖ�'V��ﾅ&Vv薬ﾐ

nal do r7.aba枕o , cz req�W$ｨ�fﾖV蹤��F��7&V4ｦ�"ﾂ�Y�ﾘ7fV�4ｷ"ﾂ�7ｧ�g2��sx�VF���x�V繆�h�x<�薬��ｮ螯&ﾈ�ﾆ6���"ﾐ

｡ern ｡e jreq#esfro 77os //’加tes do valor ;'equ融cz｡o,. e JJem XH - Ncz hrz)6fese 7'essa/va諦no Item

anterJ’or [referente ao art. 57, § 30, da Constitui9ao de S5o Paulo que detemina o pagamento de

precat6rios alimentares com atualiza9ao ate a data do paganento], caso e/e/rvado opaga朋ento

porme/’o in/’d∂確o , cz menor , tJem cz Jevicねcz寂ah’za碑o ow/ora doprcL7o Jegal, podみd oJ招’=

dcz嵐ec堆ao , cz req亀ノeγJ’mento daparte ;nteressada , 7.eqrjsitar czo Pre調’dente do舟i寂ml o

seqjzestro c九準fantJ‘a necessdrJ’a短czfist/印Go do cre’d/to, czpds cr c融al7‘=a誇o do dgbito e ojicJ‘a-

dcz a entidczくねdevedora com pγa乞o pa/'apczgcmento.
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da execu車o c6lere e integral dosjulgados contra a Fazenda Pdblica, com

comprometimento da credibilidade do Poder Judiciario, como ja

observado no in王cio desse trabalh〇･ Nao ha diferenga ontol6gica entre a

atifude de desrespeitar a ordem de inscri碑o dos cr6ditos no momento de

藷ergs:rnt°adpoa8a諾ndti9; leo ad g置: ceo霊g pdleetse器n霊詩o霊sst蒜e芸earo :r謀f霊
dois casos ha viola車o do direito do credor de receber seu cr6dito e,

principalmente, desrespeito a detemina確o do Poder Judiciario de
mscrever o cr6dito no orgamento e de efetuar o pagamento.12

Nao obstante, a obrigatoriedade expressamente consignada na

霊:nisotfdtuefj9u謡霊,end岩a嘉d:�V�66�~ﾂ�79~ﾃｧ8�ｶX�ｸｮ)�6ﾖSｦ襾I~ﾆ��ｸﾇﾉVcf�ﾄVg6澆grito°窪3
descumprimento da noma constitucional. A intervengao federal no

Estado infrator, admitida pelo STF como dnica san碑o para o

descumprimento da requisi確o judicial no julgado acima citado, implica

em medida excessivamente drastica e cuja ado碑o atende a 16gica e

injungoes politicas, por isso mesmo, 6 de di縦cil concretiza確o.

亘premente portanto a revisao dajurisprudencia hoje assentada no

Supremo Tribunal Federal, no que toca a atualiza申o do quanねim at5 a

data do efetivo pagamento, possibilidade de requisigao de verba

complementar, sem necessidade de expedigao de novo precat6rio, para o

caso de pagamento inid6neo (a menor) e ampliagao das hip6teses de

cabimento de seqtiestro, o que 6 possivel a partir de interpreta確o

extensiva do "preterimento''previsto na noma ○○nst血cional.

coNα融O

Pr○○urou-se no presente廿abalho suscitar-se algumas quest6es

atinentes ao sistema de precat6rios, adotado para a execu辞o de obriga車o

de dar quantia ce正a pela Fa乙enda P心blica, t狐to no que tange a even血ais

incidentes que podem retardar o processamento dos precatdrios nos Tri-

bunais, quanto no que toca a ado確o de mecanismos que assegurem a

satisfa確o integral do d6bito judicial em prazo razoavel, com a temina確o

dos processos, evoluind○○se de uma es廿u血ra hqje ka批i狐a em que a血te-

gral quita車o das d6bitos judiciais da Administra確o Pdblica 6 invi各vel.

0 Poder Judiciario 6 por sua vez devedor da sociedade brasileira

no desempenho de sua fun車o constitucional de restabelecer o Estado de

…蕊to°I aiuea:td.°dvo蕊‡ ,u集まu器:,富e.jse: ]豊apt託e°s器°ibnl:dm#§nmc詰
incontestavel perante a sociedade brasileira, 6 urgente, estando em jogo o

prdprio fb轟alecimento da democracia em nosso pa王s･



Revista da EA44RF - volume V 113

BIBHO GRAFL4 CONSUL場4DA

L Vicente Greco F皿o,岬
Ed. Saraiva, 1986.

2･ Wanderley Jos6 Federighi, A臆Execucao contra a Fazen垣

鎚blica. Editora Saraiva, 1996.

3. Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva, _Execu垂o contra a

Fazenda P心blica Mame五〇s Editores, 1999.

諜露盤
Legisiag5a.o豊u整l;°aE*oP器:ant.6±,°ie諾,d,e. Continuar como esta?, LTr - ･

Revista霊能:n3器#o’,=t6ri° Judi曲tn

7. Francisco Wildo Lacerda Dantas, 0± z.77

Revista dos T五bunais, 754/72.

un'dicas8諾: a譜dhi:°i#芋°> A揃lcacia dos Precat6rios Se|eg5es





D捌TO 4jt4BJEIV場4L -
′

C4RA CT留RLSTIC4S - COMPETENCZ4

施4T脅RL4L E LEG楕L4Hv4 DA班v+H~o,

ESTAD oS, MUNICLplos E DLST妃m

FEDERAL
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Juiza Federal da 9 a VaraRJ

HvTR OD UCA o..

0 Direito Ambiental assegura a qualidade de vida e o ser humano

略o pre○○upado em atingir a qualidade e dignidade da vida e in○○erente, as

vezes, ao dest則ir a na巾reza, a罵tand○ 0 meio ambiente e violand○ 0 direi-

to mbiental.

CONCEJTO DE DJREJTO A丑午BLENTAL..

Direito anbiental 5 a ciencia que esfuda as quest6es ambientais e

5uas relag6es com o homem, objetivando a prote確o do Meio Ambiente

para a me皿oria da qualidade de vida ○○mo urn todo para apresente e九億〇

ra gera亨a〇･

Inicialmente, cumpre fazer uma observagao sobre a expressao

meio ambiente, uma vez que a palavra ambiente indica a esfera, o circulo,

o ambito que mos cerca, em que vivemos. Nelaj各se cont6m o sentido da

palavra meio, logo a expressao meio ambiente denota certa redundancia.

coNCEJro DE MEJo A丑午B卿E..

0 meio anbiente 5 a intera辞o do conjunto de elementos naturais,

a出航ciais e cu血rais, que propiciam o desenvolvimento equilibrado da

vida em todas as suas fbmas.

Verificamos neste conceito a existencia de quatro aspectos do
meio狐biente:

Meio ambiente a正宜cial, consti血do pelo:

a) espago urbano construfdo ou espago urbano fechado, isto 6 o

conjunto de ediflcag6es.

b) espago urbano aberto, isto 6 os espagos livres em.geral, tais

como ruas, pragas, areas verdes, espagos livres em geral e equipamentos

urb紬os.
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脚0 A棚VTE CULTURAL

Patrim6nio hist6rico, a揃sti○○, arqueol6gico, paisagistico, turisti-

co, que diversamente da classifica確o anterior, apesar de ambas serem

a正魚ciais ○○ns廿uidas, tern sentido de valor especial e cu血ral que adqui輸

riu ou de que se impregnou.

Meio ambiente natural ou蹟si○○

丘constituido pelo solo, a agua, o ar atmos鷲rico, a flora, enfm,

pela intera申o dos seres vivos e seu meio, onde se d各a col-rela確o rec王pro-

ca entre as especles e as relag5es destas com o ambiente ffsico que

○○upam･

-　Meio Ambiente do trabalh○ ○ Art. 200, VⅡI, da Constitui車o

Federal

Integra a prote確o do trabalhador em seu local de trabalho e den-

tro das nomas de seguranga, assegurando-1he uma, qualidade de vida
digna

0 artigo 3 ° da Lei 6938/81, mos da a seguinte defini碑o:

C`Meio ambiente 6 o conjunto a condig5es, leis, inHu6ncias e inte-

rag6es de ordem fisica, qu血ica e biol6gica, que pemite, abriga e rege a

vida em toda as suas formas."

No conceito acima estao incluidos os ecossistemas, a biosfera e as
comunidades.

Portanto, o meio ambiente 6 urn patrim6nio pdblico a sernecessa-

riamente assegurado e protegido, tendo em vista o seu uso coletivo.

CARA CTER恵HC4S

0 Artigo　225, caput, da Constitui碑o Federal de 1988 disp6e

que;

"Todos t台rn direito ao meio ambiente e○○logicamente equilibra-

塁:To _dsee器°p諾rup:bqi°c oP嵩°c.ei請託ae].adseavdefrad!uda:認_蔦e ev豊
serva-1o para as presentes e fufuras gerag6es."

Passemos agora a uma紬alise das caracter王sticas que podemos

depreender do dispositiv〇 〇〇nsti血cional acima re罵rido:

工nicialmente, cria-se urn d辻eit〇 〇〇nsti巾cional血nd狐ental ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado, e por ser urn direit〇九nda-

mental trata-se de urn direito indisponiveL Tal indisponibilidade er!con-

tra-se acenfuada na Constitui鋳o Federal pelo fato da mesma mencionar

que a preserva車o do meio ambiente deve ser feita no interesse nをo s6 das
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gerag6es presentes, como igualmente das fufuras. Estabeleceu-se, dessa
foma, urn clever nao apenas moral, como tanb6m jurfdico e de natureza
○○nst血cional, para as gera96es a血ais de仕組smitir esse pa正m6nio ambi-

ental as gerag6es futuras e nas melhores condig6es, do ponto de vista do

equilibrio ecol6gico.

Outrossim, o meio ambiente, como entidade aut6noma, 5 consi-
derado "bern de uso comum do povo". Ou seja, nao pertence a indivfduos

isolados, mas a sociedade como urn todo.

A16m de ser bern comum do povo, o meio ambiente 6 reputado
bern essencial a sadia qualidade devida･ Em outras palavras, sem o respei-

to a ele nao se pode falar em qualidade de vida.

Cria-se para o Poder P心b工ico urn clever ○○nst血cional, geral e p○○

sitivo, representado por verdadeiras obrigag6es de fazer, defender,

嵩isee?eara蒜ee�ｦ��ﾒ�'9Xや�EFW)��V�ｵ7#｣S｢6��ﾈｬsｲ��GXﾎｦ当6薮���ｶ�7)~ﾆ#ｹ~ﾀ

語蒜霊dca曇Sees霊t:S:eernat霊:]°±謹‡葦:��ｲ8�ﾘ钁D覺U���~ﾆ'8ﾄVg'6Rﾅ3｠
Administra碑o deixar de proteger e preservar o meio ambiente a pretexto

de que tal nao se encontra em sups prioridades p｡blicas.

A15m do mais, deixa o cidadao de sermero titular passivo de urn
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas passa tamb6m

a ter a ti血laridade de urn clever, o de defends-lo e preserva-1o.

ap en as og謹inogoi oof atiis豊a芸pd.or?geumalJ;uar#iecl:鞘霊霊
e que poderをo existir言sto e, as舟山ras gera96es.

D捌TO D押USO

0 artigo 81, inciso I, da Lei n ° 8.078/90 (C6digo de Defesa do

Consumidor) de慮ne o d正eito di允so como:

A巾･ 81,I- Interesse ou direitos d血sos, assim entendidos, para

efeitos deste C6digo, os transindividua.is, de natureza indivisivel, de que

sejam titulares pessoas indeteminadas e ligadas por circunstancias de
屯to;

0 d辻eito ao meio ambiente廿az di宜culdades para a teoriajuridica

porque nao 6 urn direito individual, como os tradicionais, nem urn direito
social, correspondente a segunda gera碑o do direito. Essa evolu確o para a

tdeircca:irEa !e=a龍ft:s giiieitoo,s d:簑ZcP|r豊Eai:apr?r器ecs諾trtu器.d謹:o霊霊troi:

liberais, que sao uma garantia do individuo diante do poder do Estado, e ao

contr缶io tamb5m dos direitos sociais, que consistem basicamente em

presta86es que o Estado deve a〇五dividuo, o direito di魚嘉so ao meio紬bi_

ente ○○nsiste mum direit○○dever, na medida em que a pessoa, ao mesmo
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tempo em que 6 titular do direto ao meio anbiente ecologicamente equili-

brado, tamb6m tern a obrigagao de defends-lo e preserva-lo.

6 o titu|誓]±L器: Sq器eefeoaEir義認Oinnd霊: t霊tpfdeenfeetee#d�ｧF�W'(ﾇ�
damente, tendo o mesmo aplica確o erga omnes･ uma vez que abrange to-

das as direg6es e toda a coletivida.de, sendo urn direito de todos, al6m de

urn clever, havendo solidariedade juridica e 6tica.

COMPET唖NCL4 MA T留R｣AL E LEGISLA HV4 DA

UN地~o, ES標4DOS, DISTRJTO FEDERAL E

四囲圏
1 _ COMPET台NCIA MATERIAL

v e 1 ｡ o s E4taRdeops?監i嵩9pdi:rsa:±#i sBtrri諾誤認a_d謹書aoudnaf i°ol;ns誌±°峯

焉塁;`d錆藍Z欝taa°dops窪s:語F霊ise?aa]t2:’aMd:npc管霊[s p(°器uia8 Vdeaz
Constifuigao Federal) ･

｡ eral e MAu器cTppi:ts6,ns霊anTfl:tae謹aol器量cYan藍e?is:葦Eis霊stF.e:
a prestagao de servigos para atuar, atomada de realizag6es para a protegao

do meio ambiente.

A Uniao Federal tern posi車o de supremacia no tocante a presta-

gao ambiental.

cis. v| aac器nps:itini窪aomF認諾蒜琵tii窪S6eeg器ddaanc°o#e禁書
Comum:

"proteger o meio ambiente e combater a polui確o em qualquer de

suas fbmas.''

Para a reparti碑o da competencia devemos verificar a predomi置

nancia do interesse, se 5 nacional (Uniao Federal), regional (Estados) ou
local (Municipios).

2 _ COMPET台NCIA LBGISLATIVA:

gisiar ei謹afu慧:誌a惑Vrfeuiad.°蒜誓ddaeucimdpoeste:Ce架詰g Lde:
Federa確o :

a) A Uniao Federal tern competencia concorrente e suplementar･

b) Os munic王pios tern eompetencia para legislar sobre assuntos de

interesse local e para suplementar a legisla碑o federal e estaduaL
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Logo, na Constitui鋳o Brasileira de 1988 foi dado un grande pas-

so em Direito Ambiental ao lhe ser atribm'da em sua maioria a

compet台ncia concorrente, mas tamb5m atribuiu e guardou para a Uniao a

詳諾三㌢紫V.auptr議案寵]s:sem器]e�譌79��VHｴﾃｧ8�ｶ�5ﾐeesn edr;
qualquer na巾reza ( art. 22 da Constitui車o Federal).

N奮o creio ser esta a melhor foma. Melhor seria que as referidas

rna.t6rias tamb6m estivessem inseridas na compet6ncia concorrente, uma

vez que os Estados e Municipios nao podem suplementar as deficiencias

|d.ecs器. Ao器asp窯霊語e:eisTafaap篤g:s:rsgo:cpoe器iitidades reglonals e

qu ant｡ n% e護g��ｶ2�討�VFF�Sｷ&��ﾉMW�XｮﾙyY~ﾉ9��ﾖV�G49~ﾅ��~ﾆ6�幼｠
a vantagem de todo o territ6rio nacional ou os ecossistemas especfficos, na

foma do artigo 225, paragrafo 4° da Constrfui確o Federal: Floresta Ama-

z6nica brasileira, Mata Atlantica, Serra do Mar, Pantanal Mato-grosseuse,
Zona Costeira, ou de un& das v征as bacias hidrogr組cas ( art. 20 daLei de

Po皿caAg正cola / Lei 8171/91).

c.n cref‡a°enptre° :uTin:e:e:±:±慧蒜i°器霊ns蒜dpa°曇raai lad aud:toe pvrfej : def ca:

meio ambiente ecologicamente equilibrado, sob pena da referida disposi-

碑o federal ser declarada incoustifucional pelo Poder Judic壷io,.:

霊霊器量叢鵜誌護憲諾
que chegarem ao conhecimento dos juizes federais e recebemos hoje em
dia grande n血ero de Ag5es Civis P｡blicas em Direito Ambiental, visan-

do a preserva車o e o equilibrio do meio anbiente.

A Uniao e os Estados tambem irao legislar com base em seus inte-
resses, interesse nacional ou federal e interesse estadual, inobstante a

divisao de competenci年entre esses dois entes n肴o tenha expressamente

mencionad○ 0 tem〇五teresse.

A competencia municipal tamb6m 5 assegunda em fun申o do seu

F=stsee plroecca|ls霊器evs諾oq書誌霊el |霊a語窪まsoa F誌iedril ,o:uceo io三

護護憲器量藍蒜窯畿
0 Municipio tern mais competencia no inbito da execu車o de

leis protetivas do que no inbito de legislar sobre o assunto.

A Constitui車o Federal foi clarano seu art. 23, VI e VⅢ, ao atribu-

ir indistintamente a Uniao, Estados e ao Distrito Federal a competencia
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para proteger o meio ambiente e combater a polui車o em qualquer de suas

fomas e de preservar as florestas, a fauna e a flora.

Assin, qualquer desses entes pdblicos: Uniao, Estados, Distrito

:ae|嵩葦:iaco書誌謹6sTd :od嵩籠ad器;ateaEl藍筈’c塁eugei sal #:c兼cboi=n;
exemplo, verificamos que o Municipio nao pode legislar sobre aguas, mas

pode e deve aplicar a legisla確o federal de aguas no ordenamento do terri輸

t6rio nacional. Desta foma, nao existe a血.ibui車o constitucional aos

Municipios com rela確o a agua･

0 PNH - Pol王tica Nacional de Recursos Hidricos prove a gestao

participativa, isto 6, descentraliza-se a gestao da agua, incorporando a so-
ciedade civil nesta administra確o, o que 6 bastante positivo.

Nao ha competencia privativa da Uniao para legislar sobre a mai-
oria dos bens constantes do art. 20 da Constitui確o Federal e sim

concorrente. Assim a pr6pria Uniao deve sujeitar-se as regras emanadas

dela mesma, dos Estados e dos Munic王pios, de acord〇 com os a誼gos 24,

paragrafos 1 a ao 4° e 30, I ell daConstitui車oFederal.

A compet6ncia legislativa 6 suplementar as nomas gerais do Di-
reito Ambiental da Uniao Federal.

′

D｣REずTO 4Jt4BJEIV場4L E BEh4 COMU脇DE USO

DO POVO

0 C6digo Civil divide os bens em函bli○○s e pa正culares, de魚nin-

do como p心blicos os bens pertencentes a Uniao, aos Estados, aos

Munic王pios, ao Dis正to Federal, e as autarquias･

Os bens particulares sao os pertencentes as outras pessoas pnva-

das, seja qual for a pessoa a quem pertencem (art. 65 do C6digo Civil).

Os bens pdblicos s5o de tr台s categorias:

a) bens de uso comum do povo, tais ○○m○ ○s mar?s亘os, es廿adas,

ruas e pra9as, a王inclu王dos os bens ambientais, ○○mo praias mar王timas, as

cavidades na血rais subte町会neas, os s王tios arqueol6gicos e prさ-hist6ri○○s.

b).bens de uso especial, tais como os edificios ou terrenos aplica-

dos a servigos ou estabelecimentos federais, estaduais e autarquias ou do

Dis仕ito Federal.

c) os dominicais, isto 6, os que constifuem o patrim6nio da Uniao,

dos Estados, dos Municipios, do Distrito Federal ou das Autarquias, como
objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades ( art. 66 do

C6digo Civil).

0 artigo 66 do C6digo Civil nao foi recepcionado em suatotalida-

de pela Constitui確o Federal de 1988, no seu artigo 225, que representou
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urn grau de avango no Direito Ambiental, ao considera-lo urn direito difu-

so. 0 Direito Ambiental 6 urn direito transindividual, porque transcende e
ultrapassa os limites de esfera do individuo. 0 Direito Ambiental 6 bern de
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade devida com dignidade･

No tocante aos bens ambientais que foram considerados bens da
Uniao (art･ 20 da Constitui確o Federal), por se tratarem de bens de uso co-

mum do povo (art. 225 da Constitui車o Federal), estes nao fican sujeitos a

exclusiva legisla確o federal, podendo os Munic王pios estabelecerem regras

sobre a utiliza碑o desses bens federais, sendo possivel tomba-los, ou esta-

belecer medidas para prote辞o dos mesmos.

Para fmalizar, gostaria de citar urn trecho de carta enviada em

1 854 pelo Che罵工nd王gena em Seatle, BUA ao en略o Presidente dos Esta-

dos Unidos, em resposta a proposta feita por este dltimo de compra de

gr紬de pa正e das teⅡas habitadas por aquela正bo.

"Ensinem as suas criangas o que ensinamos as nossas: que a terra

5 nossa mac. Tudo que acontecer a Terra, acontecer各aos filhos da Terra.

Isto sabemos: a Terra nao pertence ao homem, o homem pertence

aTerra.

Isto sabemos: todas as coisas estao ligadas como o sangue que une

uma famflia. H各uma liga確o em tudo. 0 que ocorrer com a Terra recaira

sobre os窟Ihos da Tema.

0 homem nao tramou o tecido da vida: ele 6 simplesmente urn de

seus五〇s.

Tudo o que fizer ao tecido, fara a si mesmo."
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A pRor4 H身cl了A E a pR棚O DA

V宙RDADE REAL NO PROC挑SO PENAL _
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脚EUT｢c4 DOART 5ODA L励NO

9. 296/96

煉れIdo G7n Homemgem ao A4z.7?isかo Mczrco A坊re'lio de Me/lo

Por Jose Eduardo Nobre Matta, Juiz Federal da 60 vara Federal
de Execu確o Fiscal do Rio de Janeiro, professor de Ciencia Pol王tica e Di-

reito Constitucional da Faculdade da Cidade e conferencista dos Cursos

de P6s-Gradua鋳o da Universidade Estacio de S各

Sumario: I. Apresentagao 11. Constitui確o, Democracia, Direitos

do Homem e Pr○○esso Ill. Con五〇ntand○ ○s Principios da Verdade Real e

da Veda確o da Provall王citano Processo Penal IV. Hermeneutica do art. 50

da Lei n°夕.296/96

L APRESEN7A CH~o

Propom○○nos, no presente廿abamo, a pa正r do es血do da血n確o

do processo no Estado de Direito Democratico e do confronto, no proces-

so penal, dos princlpios da verdade real e da veda誇o da prova ilicita,

alcan9ar a hemeneutica de indole consti血cional que deve ser dada ao pra-

zo para a quebra do sigilo tele節nico, de que仕ata o a正go 50, da Lei n｡

9.296/96.

A questao nao 6 paci魚ca na doutrina, como se vera em moment○

○por血n〇･

E com os olhos voltados para os-valores contidos na Constitui確o

que intentamos contribuir para a discussao do tema.

H. coNSHTUTき4 o, DE脚cRA CL4, DIREJTos D o

HOル雛効4 E PR 0 CEふSO

Os es血dos de Direito Const血cional voltam-se hqie prec工pua-

mente para os direitos fundamentais: sua efetividade, universalidade,

detalhamento, hermen台utica, bern como a resolu確o de problemas cada

vez mais constantes de connitos en廿e as suas diversas categorias. Dignas

de nota as palavras de PAULO BONAV工D丑S sobre o tema: "Com a

queda do positivismo e o advento da teoria material da Constitui碑o,

o centro de gravidade dos estudos constitucionais, que dan七es航eava

na parte organizacional da Lei Maior - separa《車o de poderes e distri-

bui車o de compet6ncias, enquanto forma juridica de neutralidade

aparente) tipica do constitucionalismo do Estado量iberal - se七ranspor-

tou para a pa巾e substantiva, de血ndo e conte心do, que entende Com os
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direitos請ndamentais e as garan七ias processuais da賞iberdade, sob a

6gide do Estado social.���停�R�ﾖ��2��F��蹤R��'&Vﾖ�F�｠N肴o h委constitu-

cionalismo sem direitos fundamentais. Tampouco ha direitos

fundamentais sem a constitucionalidade da ordem material cujo nor-

te賞eva ao principio da igualdade, pedesta賞de todos os va賞ores soeiais

de justi9a” (2).

Do mesmo modo, vincula-se tamb6m a questao dos direitos fun-
damentais a prdpria existencia da dem○○racia. A琉s, NORBERTO

8088工0,ja na introdu辞o de sua obraA Era dos Direitos, tratou de liga,r

urn tema ao outro de foma inapartavel. Confira輸se a seguinte passagem:
短Direitos do homem) democracia e paz s肴o tr合s momentos necessfrios

do mesmo movimento hist6rieo: sem direi七os do homem reconhecidos

e protegidos) n哀･o hf democracia; sem democracia, nao existem condi-

95es minimas para a solu碑o pacifica dos conflitos. Em outras

palavras, a democracia 6 a sociedade dos cidadaos, e os sdditos se tor-
nam cidad肴os quando lhes s肴o reconhecidos alguns direitos

血nda皿entais...'や).

Assim 6 que a aspira誇o universal de uma ordem pol王tica dem〇〇

〇r征ca passa necessariamente pela血tela ○○nst血cional dos direitos

fundamentais, na busca da pr6pria efetividade destes. Afinal, como bern

afmmou 808810 sobre os direitos do homem, a questao hoje n肴o 6 a de

se saber��V��2����V�蹤�2�6���W76W2�F�&V友�2���V�ﾂ�b���7V����GW&Wｦ��P

seu fundamento, se s看.o direitos naturais ou hist6ricos, absolutos ou

relativos, mas sin qual 6 o modo mais seguro para garanti-los) para

impedir que, apesar das solenes declarag6es, eles sejam continuamen-

te vio賞ados''(4).

Quando se fala em aspira車o universal por uma ordem juridica

democratica, ou seja, pela democracia, pode-se provocar ate no mais aten-

t○ ○bseⅣador do mundo uma ce正a pe叩1exidade sobre o signi魚cado de tal

expressao. ALAEN TORA工NE, demonstrando a dificuldade da aborda-

gem do tema, assevera que���FVﾖ�7&�6���6W&���Vﾖ����ﾆ�g&��&�7F�蹤P

pobre se皿をo心vesse sido de節nida皿os eampos de bata賞ha mos quais

tantos homens e mu賞heresぐombateram por ela''(5).

De免to, o conceito mesmo de dem○○raciaさdos mais el各sti○○s e

d温ceis de ser apreendido, ainda mais se ○○nsideradas as grandes mudan-

9as hist6ricas 〇〇〇nidas nos心1timos v血te anos. Eis o motivo de ter o

referido autor afmmado que "em cada 6poca) a democracia deflne-se

謹書L°Seantt謹ou:Spqa器rs霧reei’c盤?mo que admitindo s er mais faci|

0 certo 6 que por democracia n5o se pode mais entender singela-

mente como sendo o govemo do povo, ou da maioria. Nao mais satisfaz a
concepgao de uma democracia meramente representativa, o que se aspira,

atua,1mente, e principalmente mos paises mais pobres, 5 por uma "demo-

cracia de liberta車o” (7), onde convivam hamoni.camente a, concep碑o
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gao do poder estatal em face do indiv王duo, e a afmma確o das conquistas do

estado social, baseado na interven確o do Estado na sociedade, em prol do

individuo. Dignas de transcngao as palavras de TORAENE:�粐���&�6R�F�
democracia 6 realmente a limita車o do poder do Estado e os defenso-

res da liberdade negativa ten raz気o diante daqueles que deixaram a

luta pelas賞iberdades positivas destruir os血nda皿entos institueionais

da democracia; no entanto) tal`posi碑o liberal nをo pode chamar de de-

mocrfticos aqueles regimes em que o poder do Estado 6 1imitado pelo

poder da oligarquia ou pelas tradic6es locais. 0 reconhecimento dos
direitos fundamentais estaria esvaziado de conte丘do se n肴o viesse a

proporcionar seguranga a todos e ampliar constantemente as garanti-
as legais e as interven96es do Estado visando a prote碑o dos mais

舟aeos･ Nos pa王ses皿ais pobres e dependentes〕 trata-se de garantir a

todos? antes de tudo) o direito deviver) o que est�柳誚R�FR�6W"�&V6�

nhecido concretamente em皿uitas pa巾es do皿undo〕 em pa巾icu量ar,

na Africa. Hoje em dia, a a車o democrftica baseia-se na associa車o

cada vez皿ais estreita dessa de皿ocracia nega電va) que protege a po-

pula碑o do arbitrio minoso do poder? com uma democracia positiva,

isto 6, do aumento do controle do maior ndmero de pessoas sobre sua

pr6pria existencia.” (8).

in ig 0 d o!isg藍,qcuoem°oEes霊gn°d藍p.°sdi:bseerra:sn:]aarsasd±霊Cs蒜u°euamt.qduoa:蒜

preocupavam-se略○○somente em limitar os poderes estatais. A宜nal, como

bern anota AFRANIO S皿VA JARD�ﾂ���b�ｧW7F�ﾖV蹤R����&�&W76庸�

interven碑o estatal na vida social que ten impedido que as desigual-

dades de classes tomem ainda mais opressora a ordem econ6mica

vigente皿os pa王ses do冒ereeiro Mu虹do''(9).

Nesta linha, tem葛se o pr○○esso, hqうe, ○○mo urn dos mais fb正es

instrumentos do cidadao em sua participa確o’efetiva na, ordem pol王tica･ 0

individuo, valendo-se da categorii jurfdica do processo, participa mais

a亡ivamente da vida do Estado, ate mesmo provocando a interven確o esta-

tal em prol de seus pr6prios interesses e do grupo social a que pertence. A
modema concep確o instrumental positiva do Direito Processual trouxe

para o cidadao outras fomas de participa確o na vida estatal, que nao aque輸

1as tradicionais, fruto de sua manifesta確o nas umas. Com efeito, deixou o

processo mos dias atuais de sertratado apenas sob a 6tica. dat5cnicajuridi-
ca, para ser encarado como verdadeiro�也7G'VﾖV蹤����6W'f当��F����｠

social” (10) ou meio de "acesso a or‘dem jurfdica justa” (11).

巳m esplendida monogra慮a, CÅNDⅢO RANGEL DⅡヾA-

MARCO detalha a modema fun確o do processo e a correlata conscienti-

za誇o desta fun辞o que deve ter o operador do direito. Merecem ser confe-

ridas as pala,vras do ilustre professor:����&�6W77V�ﾆ�7F��ﾖ�Vﾖ�
adquiriu a consciencia de que, como instrumento a servigo da ordem
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eonstitucional, o processo preeisa renetir as bases do regime demo-

crftico, nela proclamados; ele 6, por assim dizer, o microcosmos de-

mocrftico do Estado-de-Direi七o, com as conotag6es da liberdade,

igualdade e participa《車o (contradit6rio), em clima de legalidade e res-

ponsabilidade''(12). E arremata mais adi紬te: "Pe賞a vis肴o tradieiom賞

da justiga e do processo, i moda do Estado liberal oitocentista e da

processualistica das primeiras d6cadas deste s6culo, no fazer cumprir
a lei exauria-se a id6ia de promoverjustica mediante o exercfcio daju-

risdi《車o; e o processo achava-se j盃ent肴o dissociado do pensamento

social de seu tempo...O que mudou de lf para cえ, na mentalidade do

processualista, foi a sua atitude em face das press6es externas sofridas

pelo sistema processual: ele quer que o processo se ofereca a popula-

碑o e se realize e se enderece a resultados juridicos-substanciais, sem-

pre na medida e pelos modos e mediante as eseo賞has que me賞hor

convenham a realiza碑o dos objetivos eleitos pela sociedade politi-

ca･',(13).

Assim 6 que, pelo aperfeigoamento da categoriajuridica proces-
so, com a amplia辞o dos atores processuais (14), principalmente no que se

re罵re aos c○n且itos de nomas e atos in舟a○○nst血cionais com os principi輸

os insculpidos na Lei Maior, exsurge o Poder Judici紅io no s6culo XXI

como o guardiao por excelencia dos valores democraticos (15), superando

詳ens:Torad誇`;龍巻dFaEd憲u°zP置:;.Sso legislativo", para usar a fe|iz ex_

1冊CONF及ONTANDO OS PRH¥7Cl'pJOS DA

VERDADE REAL EDA VEDA〔A0 DA PR0V4
′

比でαT4 NO PROC嵐5SO PENAL

丘de rigor cient脆co餌ar-se em uma teoria geral do pr○○esso.

Com efeito, ja a pr6pria Constituigao Federal, ao especificar prmclpios

謹紫離籍護灘
seuj急･ cl各ssico reoria Geral do Pr｡cesso, defendem a unidade te6rica des輸

ses dois ramos, assim se expressando:�6���b�V�����ｧW&�6F賑��

express盃o do poder estatal igualmente uno, uno tamb6m 6 o direito

processua量, como sistema de principios e normas para o exerc王cio da

jurisdi辞o. 0 direito processual como urn todo decorre dos grandes

pr重nclp賞os e gara･ntias co皿stitucionais per亀nentes e a gra皿de bi血rca-

車o entre processo civil e processo penal corresponde apenas a

:諾蒜sncpi案sg霊atti霊葦葦o#a6S oCuotrma講aoo ddeo ns蒜Toasso j謹i-
FREDERTCO nunQUES que, a sua 6poca, ja afmmava que�Vﾒ�7V�0
linhas mestras, a estrutura車o processual da justica penal nao difere

daquela que envolve a jurisdi車o civil. 0 processo, como instrumento
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de atua碑o da lei? 6 urn s6. Regras procedimentais diversas que) em

urn e outro? possam existir) n肴o constituem motivo suficiente para fa-

zer-se do proeesso civil e do processo pena賞eategorias estanques･

Ambos se鮒iam aumtroneo) comum〕 queeateoriageral do proeess〇･

0 poderjurisdicional e o processo em nada d洗rem, quer se projetem

sobre u皿a lide de direito p正vado) quer atue皿no campo da pretens盃o

pun沌va e皿con皿ito eo皿o direito de liberdade.''(18).

Assim, as observag6es que fizemos no t6pico anterior sao validas

para a categoriajuridica pr○○esso, tanto免zendo血沈ar-se de pr○○esso civil

ou penal･ 0 ce正o e que deve ser o pr○○esso considerado乱os舘ca e ide○○

logicamente ○○mo urn ins心血ento para uma dem○○racia de libe巾ag肴o,

como ja frisamos.

AFRÅ#s.p escEcvaE鵠saaf?enn9ta± ddoe悪:adde°uP:° ;霊tsr°uieenn:16
5tico, afima que a lide penal deve pautar-se segundo os ditanes da Cons-
titui鋳o e da lei, para garantir exatamente a prevalencia do interesse social

sobre o individual (19).

Destarte, toda a discussao sobre o confronto entre o principio da

verdade real e o princ王pio da血admissibilidade das provas obtidas por

meios il王citos no processo penal dever各ser iluminada pelos valores 6ticos

agasalhados pela. Constitui鋳o.

Sendo o processo o instrumento dajurisdigao, categoriajur王dica

essencial para o alcance de uma ordem jur王dicajusta, parece ser claro que,

ao menos制os〇五〇amente患Iando, deve o process〇 〇〇limar a verdade dos

fatos objeto do litigio posto emjulgamento. Assim, no plano de umateoria

geral, s6 se admite urn processo quevise apurar averdade. Nesta ordem de
ideias, tant○ 0 processo civil com○ 0 processo penal devem persegu辻a ob-

ten尊o de uma verdade material.

Ocorre, por5m, que por raz6es de ordem pratica e, bern assim, em

nome da pr6pria estabilidade das rela86esjurfdicas postas em litigio, 0 ○r-

denamento juridico permite, com rela車o a determinadas cepas de bens,

que se satisfaga ojulgador apenas com os fatos que lhe sao trazidos para
conhecimento. Tal ocorre quando se esta diante de interesses eminente-

mente privados･ Eis o motivo de usua血e血e se a宜mar que o processo

civil 6 presidido pelo principio da verdade fomaL Afmal, em regra, os in-
teresses opostos nas lides civeis sao de natureza privada e disponiveis, o

器|ea:af岩op:aqsuf#slz(茄)s.a#safsaiaaceox?eags詰?葦Sr qc豊edsea:uaep :easoe霊aed器

plos todas as categorias, de interesses civeis tuteladas especialmente pelo
ordenamentojuridi○○. E o caso, For exemplo, quando se es恰diante de in-

teresses de incapazes. Em tais casos, o processo retoma, em nome dos

relevantes interesses postos em logo, ainda que de natureza nao penal, a

plena. aplica申o do princ王pio da verdade real. 0 que outorga ao magistrado

plenos poderes de investiga坤o.



128　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/ose'EくねIardo Nobre脇tta

Ja na esfera penal tern-se exatamente o oposto. A regra 6 a indis-

ponibilidade dos interesses em logo pelas partes da lide. Nem podera o
Minist6rio Pdblico, de comum, deixar de perseguir o /zfs pmiendz do
Estado, e tampouco poder各o r�R�FV螺�"�FR�&W&��FVfV襷W)t�6Rﾂ��'&匁F��ﾖ��

de seuj〃s h’beriaiis'. Jzfspzfniendi de urn lado, ejz/s' n’be7`ta/おde outro. Eis

蕊isv篭teengt::if§ i誓書eerneas:epsoi詰ig聖霊sa器s霊s| oecma:-os:od諾;tlei ddees tpa:;

ca亡egorias de direitos como se estivesse di組te de s血gelos血teresses pn-

vados dispon王veis. Assim, como bern salienta o eminente pr○○essualista

TOURⅡⅦヨO FⅡ｣HO,負皿o Processo Penal o Juiz tern o clever de inves-

tigar a verdade real) procurar saber como os fatos se passaram na

realidade) quem realmente praticou a infra碑o e em que condig6es a

perpetrou, para dar base certa a justi亨a.” (21). E arremata o ilustre

dou血止ador‥ "A natureza函b賞iea do interesse repressivo exe量ui量imites

artificiais que se baseiam em atos ou omiss6es das partes. A forga in-
contrastfvel desse interesse consagra a necessidade de urn sistema

que assegure o imp6rio da verdadeJ mesmo contra a vontade das I)ar-
tes." (22)･ N肴o 6 outra a li申o do classico MALATESTA, cujas palavras

merecem destaque: "...o fin supremo do processo judicifrio penal 6 a

verifica車o do delito, em sua individualidade subjetiva e objetiva.

Todo o processo penal, no que respeita o conjunto das provas, s6 ten

importancia do ponto de vista da certeza do delito, alcancada ou n盃o.

Qualquerjufzo n盃o se pode resolver senao em uma condena碑o ou ab-

solvi辞o e 6 precisamente a certeza conquistada do delito que legitima

a condena車o? como 6 a ddvida) ou) de outra a n肴o conquistada certe-

za do delito, que obriga i absolvi車o.” (23).

Todavia, a busca dessa verdade real dei′e so舟er limita96es eticas,

em nome da pr6pria血s仕umentalidade do pr○○esso.

Com e罵ito, discute-se, de longa data, aqui e no exterior, sobre a

possibilidade de, em nome de uma verdade material suprema que deve

presidir o宜m do processo penal, serem admitidas provas colhidas ilicita-

mente.

H各duas pbsig5es extremas na doutrina e najurisprudencia estran-

geⅢa: uma, admit血do no processo a prova ○○lhida ilicit狐ente; a ou廿a,

n着,o a admitindo, em absoluto.

Em rela車o a primeira posi申o, o que se tern em mente 6 a obten-

申o da verdade material. Assim, a prova ilicita deve ser admitida e

valorada pelojulgador, sendo de se punir, todavia, o respons㌫′el pelo ato

il王cito da colheita da prova.

Ja em rela確o a segunda corrente, em nome da 6tica proc?ssual, o

Estado nao poderia compactuar, em hip6tese algum年, com urn ato desvir-

tuado da legalidade. Assim, vulnerados pnnclplos agasalhados pela
Constitui碑o, tais como, o direito a intimidade e a dignidade dapessoa hu-
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m狐a, estaria ○○ntaminado irremediave血ente o material cameado aos

autos do processo, fazendo com que este sequer viesse a con宜gurar prova.

ap o ntanEpnir: s記adg°al窪謹話riqa? u書r:ncaase. J富isep.rr?ad inac嘉｡言霊ca±no8neafir�｠

‡議襲輩藷琵寧護憲
Questao outra que tamb6m merece ser abordada sobre o tema da

議r器e�ﾖ8ｧﾗF�Cｧ3ｧ�ｮﾔﾆ���Ff�ﾗF�VﾙyV隶ﾓｨ�ｷ2�VG�Xｮﾓｸ�ｶ5踏2�G�WR�WRy~ﾆ���f��gV�R�&�V隶ﾙ~ﾀ

viciada de ilicitude.

A questao que se coloca 6 se tais provas, em si mesmas considera一

言霊l±ft霊t:,s ,d afl請書a: adceup蕊豊sl霊ocfa票宝a謹edr霊rp器Laatjv±ffc:t:sr蒜
deriva碑o, que tern na.jurisprudencia da Suprema Corte norte-americana a

grande fonte de inspira申o.

A Suprema Corte norte-anericana, em 1962, no caso C`Wong Sun
v･ United Statesブ',血mou o entend血ento de que seriam igua血ente ilegf-

timas as provas obtidas atrav6s da prova ilicita. Tal entendimento

reiterado ficou conhecido como a teoria dos fmtos da arvore envenenada.

‡親ipE° niaEENAED嵩謹LeL詩誌N[も寵認E鎌GT諾器
耳ⅢHO (25), a prdpria Suprema Co巾e no正e-americ紬a廿atou de excepci○

○nar a regra do門envenenamento''de tais provas, mos casos de vinculo

remoto e血re aprovaviciada e as demais provas e, ainda, nos casos em que

a descobe正a das provas seria inev彊vel.

A grande divisora de aguas sobre o tema das provas il王citas no

Brasil, sem ddvida, foi a Cons宙uigao de 1988. At6 entao, a questao nao

era ○○locada de fbma unifbme pela dou正na ou jurisprud台ncia. Salien-

te-se, confudo, que mos dltimos anos que antecederam a promulgagao da

vigente Carta Pol光ica, foi possivel observar-se uma tendencia no sentido

da inadmissibilidade das provas obtidas por meios il王citos, com algum

temperanento para a aplica車o do principio da proporcionalidade oriundo

do direito alem肴o (26).

Ap6s a Constifui確o de 1988, por6m, nenhuma ddvidapode haver

sobre o tema. Afmal, o inciso Lvr do artigo 5° foi perempt6rio ao dizer

嵩us: ; ` sAa °d誌ga5dom6± scs]l霊f:’:r:spar]?nc:.SST°r'a筈_Ber°dvea:o°iti;d繁務岩±:±諾f:

imediata aplicabilidade. Nao faz distin鋳o entre processo penal ou civil.

A16m disso, a propria noma. constifucional traz insita a san確o por sua,

inobservancia. Assim,. prova materialmente ilfcita 5 prova processualmen-
te ileg王tima, da王sua mprestabilidade para todo宜m processual. Provas
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il王citas devem ser ex廿afdas dos autos pr○○essuais e ○○nsideradas nulas as

decis6es que nelas se embasaram.

0 Supremo Tribunal Federal, de seu tumo, fiel a corrente queja

vinha delineando mesmo antes da Constitui舞o de 1988, tern-se mantido

正me na defesa da nova garantia, constitucional, at6 mesmo ampliando sua

literalidade, adotando, por.exemplo, a teoria dos frutos da arvore envene-

nada do direito norte-americano (27). Do mesmo modo,魚me 6 a doutrina

que nao mitiga, sob nenhuma hip6tese, o alcance da garantia constitucio-
nal, tendo como none certo a modema ins血umentalidade positiva do

processo, a supremacia e a forga nomativa da Constitui確o (28).

De fato, outra nao poderia ser a intexpreta韓o dada ao inciso LV工

do a誼go 50 da Lei FundmentaL A玩nal, como deixamos ○○nsignado em

outra oportunidade,�F�&V友�2�R�v�&�蹤��2�gV襷�ﾖV蹤��2�FWfVﾒ�6W"�問ﾐ

terpretados com amplitude maxima) sem mesquinharias? mas com o

carinho e respeito reverencial que estes merecem. N盃o hf espaco para

mitiga95es.��#鋳�

LU工Z ROBERTO BARROSO, em primoroso ensaio publicado

na RDA n° 213, aborda o tema com a suausual precisao, alertando, inclu-

sive, para ○ ○uidado especial que os juristas devem ter com a nova

garantia, lembrando a tradi確o e os antecedentes hist6ricos, at6 recentes,

de nosso pais. Valem ser transcritas as palavras de alerta do eminente pro一

馬ssor:寝Embora a idさia da proporeiomlidade possa parecer atraente)

deve-se ter em賞i皿ha de eonta os antecedentes de Pa王s, o皿de as exce-

g6es viram regra des.de sua cria車o (vejam-se, por exemplo, as

medidas provis誼as)･ A vista da trajet6ria inconsistente do respeito

aos direitos individuais e da aus6nofa de urn sentimento constitucional

consolidado, n盃o 6 nem conveniente nem oportuno, sequer de kgejを-

J'enda, enveredar por flexibiliza96es arriscadas” (30).

Do que se disse at6 aqui, podem ser extraidas as seguintes conclu-
Soes:

L 0 direito processual modemo possui pre○○upa86esさticas e

grande comprometimento com os direitos fundamentais, o que o toma urn
dos mais eficazes instrumentos da ordem democrdtica;

2. A afima確o feita no item anterior, por 6bvias raz5es, em tudo

vale espec甫c狐ente p紬a o direito pr○○essual penal;

3 ･ 0 p丁inc王pio da verdade real tern limita亨6es de ordemさtica, den-

tre as quais se destaca a inadmissibilidade das provas obtidas por meios

ilicitos;

4. 0 Egr6gio Supremo Tribunal Federal, que desde antes da Cons-

titui確o de 1988 j各havia delineado jurisprud台ncia pela inad皿issibilidade

das provas班ci亡as, apes a nova Lei Fund狐ental cristalizou em de魚nitivo
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aquela posi鋳o, inclusive, ampliando-a com a aceita車o da doutrina nor-

te-americana dos frutos da紅vore envenenada;

5. A melhor hermen合utica do principio da inadmissibilidade das

provas il王citas 6 aquela que lhe de amplitude m各Ⅹima, que nao a mitigue

sob qualquer pretext〇･

JV jzE�T炒HC4 Do ART. 5oDA LBTNo
9.296/96

A Constitui申o de 1988 foi pr6diga, como nenhuma outra de nos-

sas Ca正as狐tes o fora, em re○○nhecer direitos允ndamentais e gar紬ti-los.

No inciso X, do artigo 5°, tratou de reconhecer expressamente o direito a

intimidade e, no mesmo passo, logo no inciso XII, do mesmo a誼go, cui-

dou de especificar o sigilo das comunicag5es Jato fenszf. Em rela確o a este

dltimo dispositivo, todavia, estranhamente, e neste ponto guardando certa

simili血de com a Ca正a de 1937,廿atou de abrir espago para mitigar a invi-

olabilidade assegurada genericamente.

De fato, todas as outras constifuig6es brasileiras anteriores, com
exce申o daquela outorgada por Vargas, quando trataram do sigilo das co-

municag6es Jato Jens'均fizeram-no de foma perempt6ria, nao abrindo

espago nem mesmo para que a lei ordinaria viesse a diminuir o alcance da

inviolabilidade nelas fixada. Conflra-se o art. 179, 27, da Constitui商o de

1824, o art. 72, par. 18, daConstitui辞o de 1891, o art. 113, 8クdaConstitu-

i確o de 1934, o art. 141, par. 6°, da Constitui鋳o de 1946, o art. 150, par.

9°, daConstitui確o de 1967, e o art. 153, par. 9°, daConstitui碑o de 1969.

A mitiga確o do alcance da inviolabilidade prevista genericamen-

te no inciso XII, do a正5°, da Ca正a Pol王tica de 1988, segundo a melhor

doutrina, dirige-se exclusivamente para as ○○munica96es telef∂nicas.

Assim, "por ordemjudicial, nas hip6teses e na forma que a lei estabe-
lecer para fins de investiga車o criminal ou instru碑o processual

penal” poder各ser viola,do o sigilo das comunicag5es tele節nicas.

Tem-se, entao, pela reda確o do dispositivo, que apenas as comu-

nicag6es tele齢nicas (31) (nao as correspond台ncias, nem as comunicag5es

telegraficas, e tampouco as de dados), para os exclusivos fins de investiga-

9ao criminal ou instrugao processual penal, poder肴o ter o seu sigilo

quebrado, por ordem judicial, mos exatos temos da lei･

Para o fim especifico de nosso estudo, cabe especial aten確o, em

primeiro lugar, para a e�穆f�6���6�7F宥V6柳��ﾂ�FR��VR����VV'&��F��6没免�
tele爺nico seja feita nos exatos temos da lei.

De fato, nossos tribunals vinham entendendo de maneira pratica-

mente unifome que na inexist6ncia da lei referida no citado inciso XII, do
art. 5°, seria inviavel a intercepta確o tele節nica. Assim, as degravag5es de
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escutas tele節nicas, mesmo autorizadas por ordem judicial, enqua-

drar-se-iam na categoria de prova ilicita e, como tais, nao poderiam ser

誌Fa苦露|Pc8r:oci: S誤t:es:not:葦rdaedca±詰poe ]d°oj us寵: PHarca器諾q.u,eir,±lom:

RS, 〇両a ementa se廿anscreve abaixo:

CONSHTUCIONAL - PENAL - PROVA HJ'cHA _
`DEGRA搾4 CA~0 'DE ESCUTAS 7ELEF∂NICAS _

CF, ART 5? XH-LEIN°4117 DE1962, ART 57

上T, `e'- HABEAS CORPUS.. EX41履EDA PROVA _

I - 0 sigilo das comunicag6es poderf ser quebrado) por ordem

judicial, nag hip6teses e na宣brma que a賞ei estabelecer para鯨ns de i皿-

vestiga碑o criminal ou instru碑o processual (C.F., art. 50, XID. Ine-

xist6ncia da lei que tomarfvifvel a quebra do sigilo) dado que o inciso

XII do art. 50 nao recepcionou o art. 57) 11, `e', daLei4.117, de 1962, a
dizer que n看o constitui viola車o de telecomunicagao o conhecimento

dado ao ]uiz competente, mediante requisi碑o ou intima車o deste.豆

que a Constituigao, no inciso XII do art. 50, subordina a ressalva a
uma ordem judicial, nag hip6teses e na宣brma estabe賞ecida em量ei.

ap re g 0 , PCoor?Coif:?rags霊n詰rtco#a]gei謹嘉豊島]:t露盤5tefctue:����6���VWS｠
exatos e precisos temos. N肴o pode haver espago para cria申o do juiz.

暑:tse f悪霊rai|rsap霊霊sr,adde藷i霊ztee-l|eo誓isc?i霊tgsu嵩:: gquu|磐-pLare:
n° 9.296, de 24 dejulho de 1 996. Neste momento, devera estar presente no

espirito dojulgador a excepcional situa誇o da quebra do sigilo telef6nico.

A regra, o natural, 6 exatamente o contrario, ou seja, o respeito do Estado

ao fundamental direito de intimidade.

Por este racioc血io,狐dou mal o legislador血舟aconst血cional ao

defmir no artigo 2° da Lei n° 9.296/96 os casos em que唾epoderiahaver a

quebra do sigil〇･ Ao reves, a melhor tecnica legislativa, aquela que aten-

deria ao esp王rito da Lei Maior言mpunha que se de宜nissem os casos em

que, excepcionalmente, caberia a quebra. Agindo desta maneira, o legisla-
dor passou a falsa id6ia de que aregra 6 apossibilidade do Estado invadira

intimidade do cidadをo...

Passemos a analise do prazo de que trata o artigo 5°, da Lei

9･296/96プcomo, nos propusemos de in王ci〇･

Reza o referido dispositivo:

Art. 5°. A decis肴o sera fundamentada) sob pena de nulidade,

indicando tamb6m a forma de execu碑o da dilig台ncia? que n盃o poder各

exceder o prazo de quinze dias? renovfvel por igual tempo uma vez

comprovada a i皿dispensabi賞idade do meio de prova･
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0 dispositivo refere-se a urn prazo maximo de quinze dias, reno-

vavel por igual tempo, mum total de tl-inta dias.

A questao que se coloca, entao, 6 se, nao obstante os prazos fixa-
dos pela lei para que se faga a intercepta誇o, poder各o juiz, atento is

circunstancias da investiga確o, pemanecer renovando as antorizag6es de

quebra.

Dou正nadores do quilate de DAMÅsIO DE JESUS, VICENTE

GRECO耳ⅡノHO e ANTONIO SACARANCE, entendem ser possivel

que se fagan tantas pronogag6es quantas forem necessarias para a boa
apura申o do ilicito.

0 principal argumento daqueles que entendem ser poss王vel免-

zer-se tantas prorrogag6es quantas forem necess各rias, 6 que a lei nao

limitou o ninero de vezes para a renova確o da autoriza車ojudicial, sendo

que o que importaria, de fato, 6 a necessidade da medida, de nitida nature-
za cautelar･ Haveria de se aplicar, assim, o principio da proporcionalidade,
relativizando, se necessario, o direito constitucional da privacidade, ainda

al6m do prazo maximo de trinta dias previsto no artigo em analise, se o

Cas○ 0 ex18Ⅲ･

Todavia, por fudo o que s5 tern dito ate aqui, d.m･v., nao mos pare-

ce ser esta a melhor solu車o intexpretativa.

J各deixamos registrada nossa posi確o de que�F�&V友�2�R�v�&�蹤漬

as fundamentais devem ser interpretados com amplitude maxima,

gem mesquinharias) mag co皿o carinho e respeito reverencial que es-

tes merecem. Nao ha espa?o para平itiga?6es･”. Parece-mos tranq｡ilo,

entao, que nomas infraconstifucionais que restrinjam direitos e garantias

const血cionais dev狐ser血terpretadas em es正ta literalidade, jamais de

foma anpliativa･ Assim, se ha urn prazo m各Ⅹimo estipulado na lei, em

que poder各o Estado suspender o direito de privacidade de urn cidadao,

este prazo nao poder各ser estendido -pelo magistrado.

Entendimento con壷rio, poderia, ainda que em tese,魚zer com

que a exce申o se transmudasse em regra. Nao quisesse a lei estipular urn

prazo m各Ⅹimo, e deixar ao alvedrio dojuiz o tempo de dura車o da quebra

do sigilo, nao teria fixado prazo algum e tratado de, expressamente,

declarar a faculdade de peremzar a medida. Todavia, foi exatamente o

contrario que ocorreu. Com efeito, o Projeto Miro Teixeira previa a

possibilidade de renova車o da medida, por per王odos iguais e sucessivos,

indeteminadamente; prevaleceu, por5m, o entendimento no Congresso

que assim nao deveria ser, e que urn prazo maximo de dura辞o da medida

deveria ser宜Ⅹado.

Lembre-se o ale正a do pro罵ssor LUIS ROBERTO BARROSO

acima transcrito. De fato, at6 por raz6es de ordem pratica, em respeito a
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experi台ncia hist6rica de nosso pats, nao se pode restringir o alcance de di-

reitos e gar紬tias請ndamentais.

Nao 6 outra a li申o de KONRAD HESSE, no seuA ForgaNo/’-

mativa dcr Constiti/i誇o: "Todos os interesses momentaneos - ainda-

quando realizados - n盃o logram compensar o incalculfvel ganho re-

sultante do comprova｡o respeito a Constitui車o) sobretudo naquelas

situag5es em que a sua observancia revela-se inc6moda. Como anota_

do por Walter Burckhal-dt, aquilo que 6 identificado como. vontade da
Constitui碑o `deve ser honestamente preservado, mesmo que, para

isso, tenhamos de renunciar a alguns beneficios, ou ate a algumas van-

tagens justas･ Quem se mostra disposto a saer崩c分r urn interesse em

favor da preserva車o de urn princfpio constitucional, fortalece o res-

peito i Constitui碑o e garante urn bern da vida indispensfvel a

ess合ncia do Estado, momente ao Estado democr錆eo'･ Aquele) que)

ao contrario, nao se disp6e a esse sacri難cio) `malbarata) pouco a pou-

co, urn Capital que signi統a muito mais do que todas as vantagens

angariadas, e que, desperdi9ado, nao mais ser委recuperado.” (32).

De toda foma, se a, doutrina nao tern sido unifome sobre o tema,
havendo, inclusive, a posigao dos doutrinadores acima apontados, a mat6-

ria parece estar tomando delineamento seguro em nossos tribunals,

嵩喜ecs霊Lo: enn6tse gs°p:s8霊8.i °p iuapdriegE°器豊]e霊宝1芸L;Cd°e祭器:C|°盤Faern諾

Ministro MARCO AUR血IO, no軌rbe伽Cor卵s n° 80.288 - RJ, publi-

cada no DJ de 01･08･2000, na qual, c｡erente com a jurisprudencia da

Suprema Co正e, abordou o assunto da seguinte fbrma: "…A eseuta telef∂-

nica consubstancia exce碑o, e, assim, os preceitos que) a partir do

artigo 50, inciso XII, da Constitui碑o Federal) regem-na hao de ser in-

terpretados de forma estrita, e nao elastica. 0 balizamento temporal

do art. 5° da Lei n° 9.296/96 n盃o pode ser ultrapassado, pouco im|)or-

tando a re|)ercuss盃o do crime perpetrado. 0 prazo de quinze dias,

renovfvel apenas por igual periodo, deve ser observado...”.

Outra quest肴o relevante que se pode ○○locar sobre o tema, e que se

欝tir,:6蒜6:,議霊議蒜護憲謹叢‡
plia申o irregular do prazo.

Prevalecendo o entendimento acima defendido, as provas colhi-

露語°erdai ad¥:e ip器諾e詫豊De:, :譜ac.an:嵩a:Xccoeicoj °pnr:]v雲sC?1:
citamente colhidas, por terem con舟ontado noma legal･ Imp6e-se, pols, a

sua nulificagao e a sua conseqtiente extra申o dos autos processuais. Do

mesmo modo, na esteira dajurisprudencia do Supremo Tribunal Federal,

ficam contaminadas todas as provas que se vinculam com as provas colhi-
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das fora do prazo legal, pela aplicagao da teoria dos frutos da arvore

envenenada･ E, o principal, nula 6 a decis肴o que se amparou naquelas pro-

vas ilegitimamente in廿oduzidas no pr○○ess〇･
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Sum各rio: 1. Introdugao. 2. Competencia. 3. Tutela provis6-

ria. 4. 0 ENPI na rela申o processual.

1. HVT及OD頑O

Em de○○m台ncia de ○○nnitos de interesses em materia de proprie-

dade industrial, sac ca.biveis diversas ag6es perante o Poder Judiciario.

Vi各vel o ajuizanento de a確o de nulidade de patente ou de regis-

tro (art. 56, 1 18 e 173 daLei 9.279/96), sustentando o autoraconcessao de

modo irregular. Por outro lado, admissivel postula車o visando tutela con-

denat6ria no sentido da concessao de tais direitos, quando negados pela

autarquia federal com atribui確o para o exercicio de tal controle (Instifuto

Nacional de propriedade工ndus正al - Npl)2. ､

A legisla車o prove, ainda, a possibi工idade de adjudica確ojudicial

feec器eandtae, oaup霊nrcei§iiso塁,mn篭ct詰oossu:o.sstaorf藷:sxp4agd:rl.f 6, sendo a agao di-

Outrossim, em vi血de de possiveis condutas reprovaveis (vide

artigos 183, 187, 189 e 195 daLei 9.279/96), cabivelproposifurade a碑o

visando皿ela inibit6ria,4 com base no art･ 461 do C6digo de Processo

Civil. Seria o caso, v.g., de a碑o de cunho preventivo no intuito de

impedir indevido uso da marca autoral.

Todavia, em caso de concretizagao da lesao, ajurisprudencia tern

v各rios julgados relativos a postula確o ressarcit6ria, por perdas e danos,

como autoriza,do pelo art. 209 da Lei 9.279/96.

2. COMPETENCLA

Dependendo da pretens肴o autoral, a compet台ncia sera dajustiga

estadual ou federal para exame e solu確o do conflito de interesses posto

em｣ulz〇･

Na hip6tese de a確o de nulidade de patente ou registro, a ensejar

eventualmente reconhecimento de invalidade de ato administrativo do

工nst血to Nacional de Propriedade工ndus正al (NP工), autarquia先deral, in-

1　JuizFederal da 1 l種vara da se9ao Judici急ria do Rio de Janeiro

2　　Athos Gusmao cameiro sustenta o exercicio de administra辞o pdblica dos interes‘ses privados

3　F器atiloesn墨J器霊S詰3i:?.°p豊琵t語ncia6vS6arrs誌vf‡鳥d;'npeac!s霊d/諾! do ii,isc.ns6rcio, na hip6-

4　XS:I.ucd°±Fa #.re誌e#jae,di:,a葦Pe]v霊薬)惑._sAe霊:S霊giear詰be?redna霊ad謹:sn誓.A.es,eito d.

tema. vale conferir Luis Guilherme Marinoni", RT, 1998.
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dispensavel sua inclusao na rela確o processual no p6lo passivo, quando a

mesma nao for a autora da aludida a確o (arts. 57, 1 18 e 175).

Dessa fbma, se mos仕aria血discutfvel a ○○mpet台ncia da justi9a

繋rFa:§e器]芋ame do pedido, Porforga do inciso工do alf. 1 09 da constitu_

c 0 in su嵩edn�｢�V�'&睦驟V9dﾆX�ｹdﾆV6踐Cｧh�6薈�V�-ﾆX�ｹVg&@: ea��ｷ2��忘o&F蜜�6F6��wFX�ｸ�ﾐ

9.279/96.

Le'lio Dem'coli Schmz.dt sustenta que a justiga estadual seria a
competente, na medida em que o ENPI nao poderia C`pleitearpara si a adjudi一

筆i°dreevg±害= edna詰寄:pe詰gpa°od蒜at器r]grelde.e言碧d:,±藷e n5o 5 el e qu em

Ja Cert Dannemam e Kdtia BI{czga de Mczgalhdes defendem o li-
tiscons6rcio passivo necess壷io, com presenga do ENPI, e conseqtiente

○○mpetencia da Justi亨a罵deral, mos seguintes temos: "pode-se a正mar

que o ENPI integrou a rela車ojuridica de direito material, tendo o mesmo,

ao praticar o ato administrativo concessivo do direito de propriedade,

dado causa ao litigio travado em ag5es de adjudica確o. Por isso mesmo,

nao ha que se negar, tendo em vista o disposto no art. 47 do CPC, a quali-

dade da referida autarquia como litisconsorte passiva necessaria, ficando

○○mo demandada ao lado do t血1ar do direito sobre o s血al a句udicado.''7.

a s ｡nten gEan霊:gt°#iev:§tgrdo]龍]?rieer霊i詰?黒isa°gl器i°o’蒜api,eg±qduaa:Eeqvue:

r各se sujeitar a imutabilidade do comando decis6rio, a inviabilizar

question?mento de sua parte a adjudica商o judicial.

Ainda sobre o tema da compet台ncia, em diversas a96es propostas

perante ajustiga federal o autor fomula cumula車o de pedidos, envolven-

do, por exemplo, urn de nulidade de regis血o e 〇両o de perdas e d紬os ou

de absten確o de uso de marca.

Nao resta d心vida que ajustiga federal 6 competente, em razao da

presenga ○○mpuls6ria da autarquia氏deral, nag a亨6es de nulidade de ato
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administrativo concessivo, condenat6rias visando a obten申o de registro

ou patente e de adjudica晦o.

No entanto, se mostraria processualmente invi各vel a cumula車o

com pedido vinculado i compet合ncia dajustiga estadual.

As ag5es de perdas e danos, ou de condena確o no sentido de abs-

ten誇o do uso de marca, p. ex., envolvem pessoas nao enquadradas no

inciso I do art. 109 da Constifuigao FederaL

Dessa forma, tais ag6es sao da algada estaduaL

0 Superior Tribunal de Justiga chegou a decidir que ajustiga esta-

dual deveria C`processar e julgar a確o ordinaria aforada para impedir

書誌°nodseaTtaorsc:ea:聖霊n°terree崇ssetr露afe:t°撞pl que, intimado, manifes~

0 inciso 11 do §1旦do art. 292 do CPC seria obstaculo areuniao de

pedidos, face a incompetencia absoluta dajustiga federal parajulgamento
de postula碑o destinada ao 6rgao judiciario estadual.

Mister salientar que a conexidade entre as ag6es nao poderia ser-
vir de魚1ndamento.

tencia d% unma謹e°zraquree?a#v.al °p2o禁r:ap :e票s諾器|S6pcor:t誓°n霊ac.°|FpeA

○○mpetencia da justi9a長deral e de na血reza absoluta.

A duas, a ○○mpet台ncia dajusti9a罵deral tern supo巾e皿icamente

constitucional, de foma expressa e enumerada no art. 1 09.Lei nao poderia
anpliar o rol estabelecido na Constitui確o.

Neste sentido, decis各o do Superior Tribunal de Justi9a, no CC

7. 140-2/SC, reL M壷. Garcia Vieira:

"Con㌘ei6ncia -Afdo de indem’zafdo ciW7 cエtm#hrda com decla-

rato'ria - Ivecessidade de desmemb7`amenio.

J-JJ坤oss`ibilidade de czfmzflafdo de af6es s'e, para蹄m ar com-

peia2cia e'da力f5'Jz.fa及'tadz/al e, para o寂7`均�fVFSr��｢�

職で- Deierminado a desmembramenio do5'p7.ocessos e decla7`a-

da a coJxpe露J章cia dor力俺'Jifa EsiaみalpaJ'a即7’eciar ejz/Jga7` a afdo de

indem’zafdo ci房I e a /zf5'碑a Federalpa7.ap7.oces's'a7. eji訪gar a afdo de-

claraio'ria inientc[da conかa a Unido. ''

(RSTJ 62/33 )

9　　4a Tuma, Resp. 247.630佃R, rel. Min. Salvio de Figueiredo, DJU I 1/06/2001, pag. 228.

10　Theot6nio Negrao ressalta que o criterio de competencia absoluta nao i modificavel por cone-

xao ou continencia, com cita9肴o de vdriosjulgados, inclusive do STF e STJ (C6digo de Proces-

so Civil e Legisla車o Processual em Vigor, Saraiva, 32寄ed., pag. 209, Nota 2 ao art. 102.
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Ainda:

"4 conexdo ndo i7型h’ca na 7`e〃nido de processos, gz/ando 7zdo

かaiar de coJ即etG7章cia 7･elaiiva - Hr/. J02 do CPC. A co;即e婚2cia crbso九-

ta dd力俺'ti���fVFW&���g��F�����6�8�&謨�F��Rv土�g&��r踐p'tJel por

conex磨o, 7諸o podendo�#zV�誚W"�6�鉾6��Vﾘ�6R�ｧ｢�V譁F�帚��'�｢��ﾂ�f闔｠

視fdo oz/ eJ即resapzzbJicajをderal巌ojbrpai･ie." (2a Sec肴o, CC 832 -

MS, rel. Min. Athos Gusmao Cameiro, DJU 29/10/90, p各g. 12.11♀)

Finalmente, delibera確o na RSTJ 60/67, reL Min. Sdlγz.o de Fi-

gueil′edo :

"CoJxpeiGJ2 cia･ CoJ2/ilo.力/z'zo Fede7'al e九z'zo Estadz/aJ. Cone-

xdo･ Declaraio'ria pJ.oposta cont7･a banco credor e enies /ederais em
h’Jz’s'conso'rcio perante a Jzfs'tifa FederaJ.及cecltfdo e隼do de depo'sifo

�ｩ%��gｦ�F�2��X.ﾖFX<�VF���6��&��&��6��W2wF�F程�ﾂ�7&VF�"��｣s&�6�&稚v�6���

CoJxpeiancia absoli`ta･ Ar/. J02, CPCAJ.J. J09, da Constin/if do.

J- Nos' Je7.mos do ai･/. J02, CPC, a compei6nciapro7`rog`右t;elpor

cone叉do OLI coniin6ncia e'somente�&Vﾆ�沫B���

H-A coJ即etancia da hj'tifa FederaJ, r耽ada 72a Consti允figdo,

somentepo de s'er�ｨｺ��V��,ｶ�2�rvX�gｦ芳����R�6ﾖV霍wB�6�2wF�"�6柳���｢ﾂ�6�ﾐ

舟a ela Jtdo pretJalecenめ俄’坤osititJo Jegal hie7`a7'qzficamente i7?/erior.

偶T- Nゐh cz'pJ`oJ.rogaf命o der coJxpe胸まcia da JzfsJi���fVFW&�ﾂ�2vP

em zfma das caz/sas conexas #do pa7`tic車a eniejをdei･a/. ''

Encerrando o assunto, no que se refere ao problema da competen-

cia, cabe destacar que o屯to do NPI ter sede no Rio de Janeiro em

absoluto impediria o ajuizamento da a確o em outra localidade, desde que

o co輸r6u tenha domicilio em outra Se確o Judiciaria.

Vale con罵rir julgado do Superior Tribunal de Justi8a, no CC

2860/RJ, 2a Se鋳o, rel. Min･ BarrosMontez.ro, DJU 05/10/92, pag. 17.061 :

"CoJxpet6ncia･ JNPJ. CPC, a7`J. 94, pa7‘�vw"觚"��6�'F�

Em p7`i7tc唾7io, a JNPJ s'erd dcmand｡do /2o Rio de Jfl!neiJ'o, onde

iem鋤a sede. Ao伽fio7`, po7.e'm, e'pe7`miiido�ｦﾘ�Wｦ�"��&�'&��F��F��7｣v役

めo融ro J`e'z/, s'e frssz‘m pre/e7`z’r (祝94, par｡'gm/o笹arto, ｡o CPC/. ｡

Sendo hip6tese de ○○mpet台ncia concomente, se mos廿紬ia imper-

tineute eventual oferecimento de exce確o de incompetencia, an亡e a

escolha pelo autor por urn dos foros, devendo o juiz rejeita-1a in Jimine

○○m細工cro no a正310 do C6digo deProcesso Civil.

3. TUTELA PRO榔6RL4

A Lei 9.279/96 previu apossibilidade dojuiz suspender os efeitos
de uma patente concedida (art. 56, §29 e art. 118) ou de urn registro de
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marca (art. 173), par各grafo dnico), bern como deteminar a C`susta碑o da

#oL):9cao°m° ue霊nai°a驚:I:cee:§崇;e';'enb°;sacuat :Sa霊eae9nas°al;nf§e事o;.at6 rf a (art. 2 0 9 >

te s e pr o能eesn:od ;iinienxafrstirar葉諾霜ceasgpaeoc窪.n露盤詩�ﾆX��

誌:n?e° o霊e297±:trdo°(鶉器e.m46af,詩葦denat6ria visando a obtengao de

Cabe delimitar a na血reza de tais provimentos de王ndole provis6-

ria previstos na Lei 9.279/96, bern como os requisitos necessarios para sua

concessao.

0 paragrafo 2° do art.. 56 da LPI disp6e:

"0 j祝’z poder`ちp7.eγeniiva ozt incideniaJmente, determinar a

s'z/坤ens'雇o dos e/eifos dα patente, cziendz’dos os 7'eq房sizos p7`oce∬z/ais'

pro'prio5,. ''

Ao tratar de a確o de nulidade envolvendo desenho industrial, o le-

gislador fez mera remissをo ao aludido artigo (art. 1 18).

Ja o paragrafo dnico do art. 173 dareferidaLei tern a seguinte re-

a9ao:

"0 J耽’zpoder`r', 72os伽ttos da型名o de m〃idade, deiermimi` h‘mi-

narmenie�2y+ｷ�V�8ﾍ薬�F�2�R�6幡�2�F��&Vv�2r����R�F��ｦg6�wB�ﾖ�v�6�ﾀ

aten didos. os /`eqm’部’Jos pro cess'zfais pro'prios･ "

Em simples observa辞o, veriflca-se que as redag6es s肴o seme-

1h狐tes, havendo pouca di耗ren8a.

0 provimento mos autos da agao de cogni車o tern natureza de an-

tecipa確o da tutela de魚nitiva, cujo conteddo seria declarat6rio de

nulidade.

Sabidamente, ha quem nao admita a concessao de provimento an-

tecipat6rio em ag6es constitutivas ou declarat6rias, eis que seria inviavel

provisoriedade envolvendo provinento ligado a certeza do direito. 13

tais pr.vT±eenntto�FX�ｹ~ﾃｧ&��Wg6i~ﾆV6ﾆ�����-ﾂ��F�������V��2�FR��ﾆwV�2�VfV友�2�FP
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No caso espec縦co, a suspens各o dos efeitos de uma pa七ente ou re-

s;sr:coteerTzv霊ep諮tv�ﾙwv�ｨ�ﾗgFﾃｶH顏ｮﾖ��ｧFﾆYVf��I�踉謦�VVﾒ��&��F��&W�VW&V蹤Rﾂ��

Preciso Barbosa A4orei7'a, ao destacar:

嬢｡ ｡盈霧.°霧Z;Z:器話Z,箸盈,2�sｶ9�ﾎ｢(､佗ﾆSｰ

諸悪.7]����f��Xﾛ��V襷W"��fica'cz’a do ato c"ja a�ﾆ�6F��6W�VFTｪP

Mister obseⅣar que a express各o "do uso da marca'', const弧te no

par各grafo dnico do art. 173, deve ser entendida como uma decorr台ncia na-

tural da suspensividade do registro, na medida em que, comojavisto neste

廿abalho言nacumu塩′eis as po血1a96es de nulidade do regis血o e absten-

確o de uso da marca, eis que esta dltima 6 dirigida em face de pessoa que

nao se submete a competencia dajustiga federal.

Quest肴o interessante se refere a duplicidade de formas para a con-

cessao, mos temos do §2旦do art. 56, na medida em que atutela poderia ser

incidental ou preventiva.

Curiosamente, inexiste refer台ncia no art. 1 73 a tutela preventiva,

mencionando o legislador expressamente que a delibera申o ocorreria mos
Ccautos da a辞o de nulidade."

Parece que o legislador visualizou a possibilidade de ajuizanento

de a誇o preparat6ria, na hip6tese da patente, diante da conveniencia de

exame t6cnico a subsidiar o exame sum証io do direito, por parte do rna,gis-

trado.

Nesse caso, admitir-se-ia, em fun確o da urg台ncia, cumula確o de

pedidos, sendo urn de cunho eminentemente cautelar, ligado a prova, e ou-
tro de indole satisfativa, utilizando-se a vestimenta cautelar, no intuito de

obter a suspensao da patente, diante do elemento probat6rio coligido.

Apesar do desvir巾amento da via, ao se pemitir血tela de cunho

器霊慧静vale destacar que繭seria a primeira ex畔o em noss○ ○r-

Mesmo que se guarde reserva quanto a utiliza車o do procedimen-

to cautelar para obten車o de providencia que n肴o seria de simples

resguardo, n5o se pode afastar a op申o legislativa nesse sentido.

15　Assim: Lelio Denicoli schmidt, /’# "Aspectos processuais da Antecipa?ao de Tutela no Direito

de Marcas". Revista daABPI,辞33. pig. 3345; Teori Albino Zavascki, i# ‘‘Tutela Jurisdicjo-

nal e Propriedade Industrial", XVII Seminario Nacional de Propriedade Industrial. Anais.

1 997, pag. 7 1/72. Contra: Carreira A lvim, que visualiza indole cautelar na medida言n ``Anteci-

pa商o de Tutela e Medidas Cautelares em Propriedade lndustrial'', XIX Seminまrio Nacional de

I 6　誌°罵n;evdoa霊.[cnet霊:C:ui?Li'i呈蕊ieir9o!.:'ip8!g:d?,6io.ense, pag. 1 o 1

17　0s alimentos pro､′isionais ten evidente contomo satisfativo, com obten9ao por procediment｡

cautel叫ante autoriza確o legal (CPC, arts. 852/854)
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Finalmente, os dispositivos legais fazem men車o, como condi碑o

para obten車o do deferimento, ao preenchimento dos "requisitos proces一

餌ais pr6p五〇s''.

:a;-｡el嵩護憲護藷欝諾薫
s er ob stapc°uri言uaaavpe託g a°葦#ee諾tgees誓;n;c?in霊sdo°E ed譜is#3d °dron�Fﾈﾋ�

eventualidade de ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou mani-

festo intuito protelat6rio do r6u.19

Nesse caso, a averiguagao do abuso dependeria, a princfpio, do
estabelecimento d〇 〇〇n廿adit6五〇.

Na a確o indenizat6ria, da compet台ncia dajustiga estadual, 6 pos輸｣

sivel que o magistrado conceda血tela no sentido de sustar a viola確o de

direito de propriedade industrial, "ou de ato que a enseje", mos autos da

pr6pria a車o (art. 2og, § io).

Est狐os diante de provimento de cunho sa五s魚心vo. Tod乳vi乳, n各o

guarda iden互dade com o pedido de宜ni五vo,正denizat誼o, nem se ○○n誼血i

em efeito na血ral do aludido provimento, a caracteriza-lo, pura e `simples輸

mente, ○○mo antecipat㌫io da血tela de批正′a.

Vale observar que nao seria possivel imaginar uma tutela provis6-
ria (p. ex., de proibi鋳o de uso de marca) sem uma definitiva que viesse,

posteriomente, a ratifica-la･ Isso certanente nao ocorreria com rna, pro-
vid合ncia庫nal apenas ressarcit6ria･

Peuso que o caminho seria condicionar o deferimento da medida

previstano § 10 a existencia de pedido (art. 207) que venha a darrespaldo a

tutela lininar, em cumula車o obj etiva com o indenizat6rio previsto no ca-

put do art. 209 (CPC, art. 292)･

Vale observar que, diante da reda確o do dispositivo, a tutela so-

mente pode ser concedida com base no perz.c双海m in mora, sendo

inapli〇五vel subsidiariamente o inc. 11 do art. 273 do CPC･

18　A expressao ``proi′a inequivoca daverossimilhan?a da alega9ao'', do art. 273 do cpc, aparenta

co/ttra成子io ;/待emu’/cir (assim: Luiz Fux言n ``Tutela de Seguranga e Tutela de Evidencia'', Sa-

raiva, 1996, pag. 348), pois prova inequivoca ensejaria id5ia de pro¥Ja robusta e incontestavel,

incompatfvel com exame superficial, em i:itmaria cogn窺.o. For isso, h各autores que enten-

dem ser o requisito`elemento mais intenso que o/mums bonおz’�{ｧ2�F���&�6W76��6�WFVﾆ� 

(Candido Rangel Dinamarco;`A Refoma do C6digo de Processo Civil", Malheiros. 1995, p.
143, Nelson Nery Jdnior. ob. cit., p. 51). Contra, identificando o mencionado requisito como

sendo o conhecido/#硯s bom‘最高s: Ant6nio Claudio da Costa Machado, ob. cit., pags.

1 9 i8a4/d3e8n6.'m謹eaxd:.9,rue,e窯T.arn霊i:,ま.書t;'epip3誌霊ao de ,eori Albino zavascki, in ･･Ante｡ipa?a. de

Tutela'', Sarai`ra, 1997, pag. 74, ou ‘`tutela de evidencia'', na visao de Luiz Fux. ob. cit.､ pags.

346/347, Alexandre Camara, ob. cit., pag. 390.
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0 legislador autorizou, ainda, que o magistrado pudesse decretar

a busca e apreeus肴o de todas as mercadorias, produtos, objetos, embala-

欝n.S>28t写,q薄e outros que Contivessem a marca falsificada ou imitada

Sabidamente, a busca e apreensao pode assumir, confome o caso,
contomo satisfativo (p. ex., art. 625 do CPC, DL 91 1/69, art. 3°) ou caute-

1ar.20

0vidio Ba正sta da Silva salienta que e admiss王vel a busca "e apre-

ensao como medida incidental de outra demanda, por meio da qual se

procede a apreensao de bens a serem arrestados, seqiiestrados,.ou caute-
larmente arrolados; ou de bens que devon ser objeto de pericia, cautelar

ou nao, e ainda de documentos e livros a serem apreendidos, para ensejar

sua exibigao, igualmente cautelar ou satisfativa. Essa medida Dode sercautelar~. (grifo nos-
so, ob. cit.)

A busca e apreensao autorizada na Lei 9.279/96 6 medida de natu-
reza satisfativa, ligada a medida prevista no paragrafo anterior. Assim,

葺:odde霊: °diur謹言nins�'��FFV�FVHｽ跏S�3｢�G�ｨ�ｲ���"�f紳d°o d器°蒜筑豊欝gvde:

嘉島諒§a号o鷲v#e誌oe豊#erior, deliberar pela busca e apreensao do

Ante a gravidade da medida, o 1egislador condicionou sua conces-
sao a demonstra確o de "reprodu確o ou de imita舞o flagrante da marca

registrada". 0 requisito exigido para a concess肴o demonstra que a medida

nao poderia ser meramente instrumental, 1igada apenas a produgao de pro-

va pericial.

a dj u d i c諾意:incti dv5_asvee: uab sci°d諾e;S票n霊;tu菜窪tdeec 1;pra.dcae snsa.説.9ie

A aludida concessao exige aplica鐘o cum財ano 5'alis, na medida

em que a tutela pretendida 6 de natureza constitutiva, a inviabilizar uma

adjudicagao provis6ria.

Sao antecipaveis apenas efeitos de providencia desta natureza,

sendo pertinente a observa確o de GertDannemam e K6tia Braga de Mcz-

galhdes :

`Dai'aplicar-se tamb6m i a辞o de adjudica車o prevista na lei

詳霊:.°efd註e°.S,t;蒜,°4)a,票:b2e7誓ad:n�6g�ﾄSｦ�)wx�ｶCｩ�驢ﾀ
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para que sejam suspensos os efeitos da patente ou do registro de mar-
ca鋤bjz諸ice ate o encerramento do litigio, em rela《車o ao autor.''

4. 0 JNPJN4 RELACH~o pR0CELSIS'LZ4L

｡ o INp ]慧aa写8誌rn°uf±?Sasd°e s藷gme霊ceas touud葦tceanbt:豊S謹an豊paao整
adjudica申o.

0 a九56 da Lei de Propriedade工ndustrial disp6e:

"A a(車o de nulidade poder委ser I)roposta a qualquer tempo de

vig6ncia da patente, pelo rml, ou por qualquer pessoa com legftimo
interess e. ''

Vale observar que o art. 1 18 faz mera remissao ao transcrito aci-

ma e o art. 173 da leitem redagao analoga.

Fica claro que a autarquia federal, em razao do interesse pdblico

em jogo, det6m /egi/imatio czd cazfs.am ativa para postular a nulidade do

ato adminis廿ativo realizado pela mesma.

Por sua vez, resta saber qu狐to a sua pa誼cipa確o no processo em

caso de in6rcia, havendo ajuizamento da a尊o por interessado.

0 a正57 da Lei 9.279/96 trata da hip6tese de fbrma (追bia:

質A a車o de nulidade de patente ser各ajuizada no foro da Justi-

9a Federal e o ENPI, quando nao for autor, intervirf no feito.”22 (grifo

nosso)

Fica a pergunta: de que foma intervird?

Tendo em vista que prati○○u o ato impugnado e manteve-se iner-

te, bern como se mostra indispensavel vincula-lo ao comando da sentenga

a ser prolatada, nao vejo outra saida senao a de inclui-lo no p61o passivo,

em face da necessariedade do litiscons6rcio decorrente da relagao jur王dica.

de direito material posta em ｣uizo.

Ademais, diante da indispensabilidade de sua participa申o na re-

Zda霊a;u器霊蒜oa七霊a°窪謹dne#d楽聖:tueTeas器#q°u:°n��eｶr�8ｮﾖ��驃ﾀ

霊u毒ins嵩s��侏驃ﾃｧ6覺ｩ�跖･�<S｢�VG3ｧW3､ﾆ�Xｮﾙ~ﾆ��GFV���&C3｢�FW&2�V�&���R�P

Todavia, ap6s a efetiva確o do contradit6rio, o ENPI argumenta al-

gumas vezes que realizou reexame de mat6ria e verificou que o autor teria.

A redagao do art. 175 da lei 6 semelhante.

Vale observar que seria inaplicavel a figura da "assistencia provocada'', cuja fmalidade seria

comunicar terceiro do litigio, possibilitando sua interven9ao `Joluntaria no processo, para vin-

霊芸-:曇es.;odc:l薫Slc薫s:u認諾;eo2:ot:e葦p謀慧諾Lb:e;rt;o��Θ�6�Hﾎﾈ･p
三重do INPI no process｡ se mostra incompativel com a "assistencia pr｡vocada''･
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raz肴o, solicitando altera碑o no quadro processual, na medida em que de-

sejaria atuar como assistente autoral.

Ha decis6es favoraveis e contra essa possibilidade24, havendo
rna predomin含ncia na orienta撞o que nao admite o enquadramento como

assistente.

Vale observar que existem dispositivos legais, em outras sifua-

g6es, onde se admite tat convola申o.

Na a確o popular, regulamentada pelaLei 4.717/65, ha previsao de

litiscons6rcio necess紅io passivo, com cita車o do agente que praticou o

謹言:teosss智討cpao!as器笠置;器eFet:c誌議誓*b蒜Fecsis霊
no sentido de que a C`pessoajuri'dica de direito pdblico ou de direito priva-

do, cujo ato seja objeto de impugna車o, podera abster-se de contestar o

Pinet:蕊e�(�ｵﾗ�6Y�粐雹ｦ�"����ﾆ�F��F���WF�"ﾂ�FW6FR��VR��76��6R��f殆W&R��Ffﾂ���

in ｡nt｡ i i斜tro°若輩4d2°蒜e2i au:ti謹#_蕊S蓋°dsam:esfisr霊��gF賑2�ｨ�ｲ����既�6YV`

17, com a reda確o dada pela Lei 9.366/96).

No entanto, nao consigo visualizar tal possibilidade na Lei

‡ri2i9d/: 6n柴霊薬霊teesrvp:eavio誌el宗吾,S碧tiva no sentido de que o `叩|,

Arcar各o REI com as conseqti6ncias processuais decorrentes de

sua. in6rcia, com imperativa inclusao no p6lo passivo face a necessarieda-

de旭丘s○○nsorcial.

Sobre o tema, ressaltou L?lio Dem'colz. Sc.hm肋27:

"Qnanto & c加c"ns諸ncia do HvpJpodeγ oc均7ar op6わativo oz/

pa部かo dゐaf在o de m〃ida加)おto J2do e'de ca弘的r estranhe幼･ A s'i`a po-

s'i�F��努ｦ�6��ｦﾖV譁R�Rp虎J`6拓/oi ele邸lem concede事J imわvidamente a

regおかo ozf OPJ.iリi/e'gr‘o fz o融re均devendo) poお声'er nece∬ariamenie col

Jocado mp6わp餌s'itJo. ConJz/do) pの` iJ即osifdo加regra f略zfndo a印al

/�8桁ｦ�ﾗ2vX��ﾘ�ieｹdｶ�fF���gT･ｸ�V6���v���6VFW"���ｨ�cv優ｦ�ﾆ��ﾈﾝﾖ��FR�2vY+ｹ���`

任ZzmLk�3Cb�F��eH.つ�6�B�r譁ﾆbﾓRvR������｢�ｦVv友蒙�-ﾘﾍPtんapara��ﾐ

zar a cz錘o de m諸dd`ね･ Contzfdo, j'e a azfta7.qi`ia zz在o Joma essa Jnicia宏ua

/...J deve, portanio, s'eγ inc脇com 7`互”
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Vale observar,宜nalmente, que s?ria conveniente altera確o legis-

藷蒜蒜;e,叢5g.#be[��3x�ｳR�VC���&繆�ｶr��6vSf譏�ﾙUｸ�ｷ7HﾘｧF逃�9Ii( 





捌ERAR Q U+Z4女d~o AXIOL 6GIC4 DE

pR麟VC舟IoS

RELA Hvさz4 CA~o D o pRTNcJ'PJo DA DJGN棚4DE DA pEssoA

EO

POSTU乙4D0 DA PRESER JZ4卸~o D0 CO^曹RATO SOCZ4L

･ VALTER SHUENQUENER DE ARA廿JO

Juiz Federal Substi血to

Mes廿mdo em Direito Pdblico na UERJ

bre a p三詰aol藷詰ao ‘ dp.rin善rpiiocsipeiFse!aosis:iliscsii.fi;caai誓o|iopso謹籠; s霊

Hierarquiza車o Valorativa. Da Aferi碑o da Incidencia Preferencial entre

Principios Constitucionais. in Primazia Absoluta do Principio da Digni-
dade da Pessoa e da Prote確o dos D’ireitos Humanos? Do Postulado da

Preserva商o do Contrato Social. Conclus6es. Bibliografia.

`羅ponho aos homens Zerem chegado a z,im ponto em que os

obstc5culos gue atentam a i.ua conse7《va��ﾖ��踉�W7F�F����GW&�ﾂ�Sｧよ6VFVﾒﾀ

pela sua resz.s諺ncia, as /o準･ガque cada J’ndii;z'd2,[o pode eJ7pregar para

manter-se nesse estado･ Entdo este estado primitil;o ndo pode鋤/bsz..好z.Iメ, e

o g6nero humano pereceria Fe ndo mudczJse de fer''. (Jean｢,cr｡ques

Roussea#J 1

RVT蹄OD UCA 0

Vencida a batalha contra a aus6ncia de nomativida.de dos princi-

pios, podemos assegurar que a guerra ainda nao chegou ao fin. Nao ha
muitos autores que insistem em combater a nomati､′idade dos principios,

tendo, por outro lado, a doutrina majoritdria trilhado itinerario no sentido

da sua aceita車o como nomasjuridicas que veiculam comandos capazes

霊ce|:toerjomri器mv霊;e sa. :eormo? sneo#da:豊cg:uqsu: ess謡fiapt芸isous:ms :emms器

princ王pios do campo da mera abstra確o para mgressarem na esfera da rea-

1izagao concreta.
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s 6ri a ｡ i霊cTi dvafatea ddeas器霊:bseu蔦eet.ivcfrqta6dr:ofsn:露saa:S ep霊ico藷蕊2hdaeup器:

mazia quanto a sua aplicabilidade.

E preciso que o cientista do Direito afira quais crit5rios poder肴o

ser empregados para que o intさ岬rete possa, na an釧ise de urn cas〇 〇〇ncre-

to, aplicar os princfpios da foma mais objetiva possivel.3

Sem que existam crit6rios razoaveis sob o ponto de vista cient綿i-

co, o hermeneuta ficar各sujeito unicamente as variag6es do seu consciente,

o que poder各acarretar resultados indesejados, tal como, por exemplo, a

inobseⅣancia do pr五〇王pio da dignidade da pessoa humana em urn caso

concreto em que ele necessari餌ente devesse ser mpl紬ente adotad〇･4

Com este trabalho, nao se busca estabelecer parametros univer-

sais para a elabora鋳o de uma escala fixa axiol6gica, capaz de facilitar a

resolu確o de conflitos de urn modo mais objetivo, haja vista que tal estudo

demandaria urn maior apr〇九ndamento e urn trabamo mais extenso como,

talvez, uma tese de doutorado. Por ou廿o lado, intenta-se discutir a viabili-

2　　Segundo John Rawls, "0 Razodve/, /’sto G, a c(やa｡idcrc/eくねspessoas cねterem wm senso dej肌rt7’-

fa, o卵e czq雄’equivale a capaci〔ねde de ,e平7eitar os /e肋os eq縮ativos dcJ coqpera碑o focia/, e’

repl■esentadopelas res’かvi印es dJveJ.sas ds印ais fe devem s重ノbineter osparceiros 7?aposJ’堆o ori-

ginal epelas cond/f6es印te pesam tJobl′e sell cz｡ol′do ''. In Rawls, John. Justi9a e Democracia.

Pag. 163. Editora Martins Fontes.Sao Paulo 2000. Relevando a influencia da ideologia sobre a
razao, o que consequentemente influenciara o criterio do que seja razoavel, Luis Roberto Barro-

so afirma que: ‘`A /.cz露o履o e’/n//o de�ﾘﾄﾆR�4｢v2��FR��&W&F4ｦ2��FR�6W"ﾂ��V�2v�"�R�7&��"ﾂ�ﾖ�7�&漬

sionefJ.a cね/deologia,�ﾒ���"�ﾈ�VﾗF��FR�f�ﾆ�&W2�ﾕｷ&��VR��F�2�R�ﾗ�W&6W�G｢wfR��g8�g�｢��6�F�6柳��ﾒ��

pensamento, inc碑)endenteme/?/e dcJ vomade ”. In Artigo Fundamentos Te6ricos e Filos6ficos

do Novo Direito Consti血cional B｢asilei｢o (P6s-modcmidade, teoria critica e pds-posit証smo).

3　舘iostrae爺器Fdri蒜taasms嵩iteen語藍諾Tr器器:ioasa藍aa?s盤rbsl葦tdi3.as da Hermeneuti-

ca Const血cional. Texto base de palestra prof㌫ida na Es○○la Superior da Magistratura･

AJURTS 76, 1 999, pags. 3 97/408, que "win dos princJ'pios herlnenGutJ’c'os pa/.a cr in/e7'preia姉o

dcz oonsti寂J碑o feria o c/cz hieral-qu/’za(婦o c耽iolc;g/‘ca, po応cl ｡t/’W’cJcJde c/e i所eipretag寄o envo/ve

a雅∂es en//'e os dlversospr[/?c!'pios ". Chega o referido autor a afirmar que ``ndo hd扉Pc;/ese em

4　fn�ｽ覽ｦ觜頸2ﾆ��hｮ)MSｦ�6F�F�Xｬr6V�W76W9MX沙�MW&�ﾂ��Z�友�&��ﾇVﾖV��ｧR譌2�
Rio de J孤eiro. 2000, podemos deprcender que o posicionamento do eminentejurista e Procu｢a-

dor da Repdblica 6 o seguinte: Pag. 75 - "Nestapondercr‡婦o, pore’m, c7 /′beγdczcおdo aperador do

cガJ.eJ’to Jem como norte e como /J’mite cz constelcr姉o de valores拙句‘acentes a orcJem col?s海/cio-

na/. den/re os’卵a/s c/‘ntila com maJ‘oγ destczqz/e oあdigr波z〔ねdcz pessoa hz,mama. Nenhz/rna

ponc加■a誇o poderかI7岬oriar em de坤restz’g/‘o a d桓r/‘〔ねc/e c/o homem, /d印e cz garan存a e pγo-

mo誇o d跨ta dlgm’dcicね7'epl･esenia a oJz/‘etivo mJg7?o co/J’mado pela Const/‘寂i誇o e pelo DJ/'eJ-

/o''. pag. 105 -A16m disso, a pondera9ao deve sempre se orientar no sentido da prote9ao e pro輸

mo9肴o do princfpio da dignidade da Ttessoa humana, que condensa e sintetiza os valores funda-

mentais que esteiam a ordem constitucional vigente". No mesmo sentido, Juarez Freitas: " Urge

qまle cz exegese promova e concre/J’ze, com e乎)ecialz’s高ma G/7/c卿e, o princJZ?io]un'dico dcz cJIgn/-

dczdc cねpessoa, trendo como e’�ﾒ�F�7�免�&W2�8��w&Vﾖ�2�F��s��8����&FV��ﾖV蹤��8.'F��7ｦh6ﾖ�8�ﾆ�

nar como vetor-nor de compl･een諸o s堆7erior de /odos as 7.amos do DIJ-eito''. Freitas, Juarez.

Tendencias Atuais e Perspectivas da Hermeneutica Constitucional. Texto base de palestra pro-

fericla na Escola Superior da Magistratura. AJURTS 76, 1999, pig. 406.
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dade de tal proposta no inbito da hemeneutica3 juridica. Procurou-se,

portanto, desenvolver a id����FR��VR�����6W&����76庸Vﾂ�F��"��'6�WF����問ﾐ

;ieds謙語悪業aa|qneduaTqErelnucip iorfilcnoe蒜sotuq|:藷se:塁蕊碧雲霊
das as circunst含ncias seria o da preserva確o do contrato social.

pRHVCJ'HOS E REGRAS7

A despeito do que alguns autores sustent狐8, parece-nos南o ha-

ver hierarquia en廿e as regras亘e p五nc王pios, eis que, cada urn

詩Frpde±Fa:pd|:c蒜Funi6ae謡gcaoomepslpeemc諾詳para a obtengao da nor~

Estabelecer uma hier抑quia entre os dois serla, a nosso ver, teme-

roso, inclusive porque ha, em alguns casos, enome di宜culdade de se

5　　Como muito ben lembra Margarida Maria Lacombe canargo, '`A origem do /ermo Hel.me譲�ﾐ

存｡a /em c`omo re/erGncia Hermes, o enviado divi′zo印ie,���w&v2���7&蹤没7"ﾂ��f�f��7｢�ﾖX�g6�vVﾐ

dor c/ewses cros ho朋ens. S/‘押yscavaかcL7er cz/go desconhEJcido e ininte/jgz’velpara cr /i�ｸｦ�vVﾐ

あs homens''. In Hemeneutica e Argumenta9ao. Uma Contribui確o ao Estudo d｡ Direito. Fag.

21. Editora Rcnovar.
6　　Fazemos uso do temo postulado, e nao principio, para caracterizar algo que se admite como ini-

cio de urn sistema dedutivel, un valor em carater absoluto. 0 termo principio seria inadequado

neste caso pelo fate de os principios poderem sofrer atenua96es decorrentes de sua ponderacao,

o que n5o ｡corre com o postulado, cujos valores irradiados merecem sempre serem observados.

7　　Sobre a distin確o cn廿e principios e regras, consulte Alexy, Robc競. Teoria dc los Derechos Fun-

darnentales. Tradu印o de Emesto Galzbn Valdさs. Mad｢i. Cen廿o de Es血dios Co皿st血cionales,

1993; Dwo｢kin, Ronald Taking Rights Seriously･ Cambridge, Ha爪′ard Unii′e｢sity Press, 1997;

Barroso, Luis Roberto hterpretagao e Aplica9ao da Constitui亨ao. 3a edi韓o. Editora Saraiva;

Barcellos, Ana Paula de. A Eficacia Juridica dos Principios Constitucionais. 0 Princfpio da

Dignidade da Pessoa Hum狐a. Editora Renol′ar e Canot皿o, J.J. Gomcs. Direito Constitucional

e Teoria da Constitui?ao. 4a Edi9ao; Barroso, Luis Roberto Fundament｡s Te6ricos e Filos6ficos

do Noi′o Direito Const血cional Brasilei｢o (P65-modemidade, teoria critica e pds-positivis叩〔).

8　駕sjs8e°sreenc,詫;dp°e票srae;au嵩eenztirdeai:amsmian°誌d#c°irasq|at霊:sae!葦課器abs[�F6���ﾘ�ｳｷ&ﾖV觚WF����6�5�

t血cionaL Texto base de palestra pro危rida na Escola Superior da Magistra巾ra AJUR工S 76,

1 999, pags. 397/408. "A Je/.｡eJ‘J.a observagc~o /nic.Jal /Jendopresente aojあ8-la, entre o融rc[s. a

co勅`/b�防ｮ��4ｦR��ﾆXﾏvr�7"�FX�6ﾆR�7ｧ0o肋as o~ノczs regras v�ﾗ�W&2�襷��6�F��fW｢�&����W2ﾂ�Y%ﾂ��v�

e relevopara asp/.ij?cz’p′os, deやoniando estes’, por cJe〆n淳do, como szperJ’ores aquel耶, entbo-

/’a諸o se deven`わpos寂/cJr t/in tristema fomente cJe princ`をーios, erro idきntico de pretender I/in

slstema como mera e des｡oncertadcz czg初inaく姉o de 7'egrczs''. Paulo Bonavides, por sua vez, es-

creveu que: "Daゲイijd se camJ’nha parα a passofnal da jnc研sGoねc;riccz.. cr cJemonsかa〈姉o do

J.e｡onhecimen/o da s'即erJ’oridczde e Aegemon/’a dos piイnci2)ios in F’7'c?in/’de 77ormatJ’va,. f即I･e-

mc?c/a q重ノe癒o g�茯�f6�ﾖV蹤R�ﾖ���ﾖ�2�Dｦ�'&YM�F��ﾖ�FR�ｨ�f���R�7'�V��7��77ｨ�gfVﾂ�sv��ﾖVF芳��Vﾐ

que os p7'/’�6��g�薮2�6�v��6��&VV襷�.�2�R�W�su��&�*�2�R�7'Fr�ﾖW2vﾖ��6�ｨ�ﾆ襷芳�2�6���2�f�ﾆ�&W2�

sendo,����vFVﾒ�6�7Dｨ�h�6柳��ﾂ�F�2��&FV��ﾖV蹤�6｠rz'd/cos, c7 e雌タressao rna/s czlta dcz noi･incztl-

所cねde qt/e/�襷7ｦﾖV蹤��7｢��&v�譏�SV�踐��F���W"rr��問�7W'6��FR�F�&V友��6�7F宥V6柳��ﾂ���睦��#S亭

9 ILO:{esd藍oab°;riEodf±°��V�ﾆ�謁X�ｳ｢��VS｢�Xｾ�'7J��ぬ�ﾈ���*�"ﾂ顋ｲﾆR��ﾖ)�g2���N�ﾊX���bﾂ驢Rﾂ�

princセガo cねmicねde dcz Consでi妬’!婦o. Jsto ndo栃ipe養即/e pJ.i�8/�ｦ�2�R�&Vw&7'"�FW6Vﾈ5�.&V諞Vﾐ

f/n印es disiintas c/enかo do oγ譲namento ". In Fundamentos Te6ricos e Filos6ficos do Novo Di-

reito Consti血cional Brasileiro (P6s輸modemidade, teoria critica e p6s-positivismo). P各g. 27.

Artigo recebido diretamente das m5os do autor quando ainda n蚤o publicado.
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classi魚c紺se uma noma e urn princfpi○ ○u uma regral°･ M狐tida a hierar-

quia, e aqui sejust拍ca o temo亡emeroso, lutas constantes seriam廿avadas

岩:isn霊pbiu.? aa�6f�6ﾘ�ｲ�VX�ｶx�ｶ�嘖ｶV蹠I~ﾇ(�ｶ�G6WW6�V�f&G6V�ﾗFｨ�｠to°r#ae# al quer norm a c om o

N肴o vislumbramos a possibilidade de se hierarquizar nomas que

estao submetidas a planos distintos. Enquanto os princ王pios sao alcanga-

dos mediante uma an猫se no plano axiol6gico, as regras s奮o

compreendidas atrav6s de uma avalia碑o puramente 16gica･ Como os pla-

nos nao s肴o os mesmos, sendo diferentes os pap6is de cada uma das

especies nomativas, a hierarquia n肴o pode se impor.

Os principios, fazendo alus5o a Robert Alexyl I, expressam man-
dados de otimiza確o (0ptimiermgrgebote), isto　6, seu comando

BoeTcaot霊tce霊霊器器e器rcar霊iac#i?2e`革,:琵,霊ae?i整se;ec,.?c霧
normajurz'Jica, enquanto considerada como determincr7?te de uma ou de

mtitas ouz7’crs Lf乙/bordi77adczJ, que apress堆フ∂em, desenvolvendo e eやecz#-

cando ulte′`iorn?ente o p]′eceito em di7~e誇es mc��g2���xｨ�Z��6免�&W9,�踟0

geraisJ, dcJr guaif determinam, e portcz72to resu]7?em, potencialmente, o
｡｡ntezzdo: se/’am, poi�ﾂ�W7F�2�R�F庸�ﾖV蹤R���7F�2ﾂ�6R��ﾒﾂ����6�*萌'｢踉ﾀ

cやenas ded#tz'veis do re岬ectiv｡ p′･inczpzo ge7'al que as ｡onte'm ".

Os princ王pios nao estao submetidos ao crit6rio al/-or-nothingー3,

podendo ter incid合ncia res正ngida se excepcionados por detem血adas re-

gras ou at6 mesmo por outros princ王pios, ocasiao em que premente se far各

a adog肴o da pondera車o.

Possuem os princfpios urn carater de maior generalidade e abstra-

9ao, sendo nomas que podem ser cumpridas em diversos graus de
ir`tensidade. As condig5es reais e as condig6es jur王dicas 6 que serao res-

ponsaveis pela medida de incid台ncia de cada principio, que, ressalte-se,

agregam uma carga valorativa mais intensa do que as regras. 0 momento

de surgimento no ordenamentojuridico de cada princfpio 6 impreclso, els

que ele decorrera da interpreta確o siste,matica das nomas existentes. Com

relagao as regras, o mesmo nao corre. E que o momento em que umaregra

6 criada, por meio do instrumento adequado de introdu尊o de nomajuri-

dica, sera preciso Ilo tempo e no espag〇･

10　Ana paula de Barcellos indaga: ､`Como saber q�R�6R�W7FB�H�ﾆ�蹤R�H*�ﾗ�#x�V�7｠7o e ndo c/e I/rna

reg7･a･ oz/ vice-versa?''In Disserta車o de Mestrado: A Eficacia Juridica dos Princ]’pios Constitu-

ユ]雷n°悪es#:]bnecip雫e霊i諮eni!odsaiee.deac謹SF°uanEau#e�C｢譁W�3ｦv�)<I|ｦ���FR�VﾖW7F��v�'｣f��f�ﾆFW2�

Madri, Centro de Es血dios Constitucionales, 1993.

12 In Lcr cos//’庇-7’one e le swe D7’岬o=joni cJJ’P′■inc/P/’o, Milao, 1952, pig. 15. apud Bonavides, Pau-

l〇･ Curso de Direito Constitucional. Pig. 230. loo edi9ao. Editora Malheiros.

13 ‘`R��2��&R�8ｺ�ｨ�f6�&ﾆR�ｨ�f������ﾆﾂﾖ��ﾊRﾖ踟F��ﾆ誡�3w6�����昧R�6�2�2��ﾊR��8ﾟ�5�;�4｢�2��&R�tｨ�gfV篦�F��

eJ’fhe′･沈e�ﾆR�x�g2�f�ﾆ烹ﾂ�ｦ��vベ�V6��6�6R��R�7(ｷ'DｦX�ﾊR��I)�ﾗ�ﾈ�ﾆW2�問'7B�&R�7ｦ8ﾌH5蹤V2����ﾂr���w2�6�ﾂ��

-γh′ch case /I co勅･/bz//es #oth′′7g /o //7e dec7.s7o′7". Dw｡rkin, Ronald･ Taking Rights Seriously.

Havard University Press. Cambridge, Massachusetts. 1999. Pag. 24.
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As regras, esp5cie de nomajuridica como o sao os pnnclplos,

tambem veiculam ○○mandos. No entanto, tais ○○mandos demandam, gel

ralmente, uma interpreta申o argumentativa memos dificultosa, uma vez

que, quase sempre, s奮o facilmente compreensiveis. Seu resultado pratico 6

alcangado pela mera observincia do dispositivo nomativo veiculado pelo
texto da regra. Nada mais ser各necessario, diversamente do que ocorre

com os princfpios, em que a argumenta鋳o dial6ticaー4 tern papel mais rele-

vante.

Valiosa a contribui辞o de Ana Paula de Barcellos ao estabelecer

dois novos crit6rios distintivos entre os principios e as regras, quais sejan,

o da relativa indeterminagao dos efeitos e o da multiplicidade de meios

para se atingir os魚ns colimados pelos princ王pios･

Os princ王pios produziriam e缶itos relativamente indeteminados,

a serem revelados pela atividade do int6rprete atrav6s de crit5rios de argu-

menta鋳o. 0 nivel de exig台ncia de concretiza鋳o de urn princ王pio 6,

portanto, mais elastico do que o de uma regra･

Sob outro enfoque, como conseqti台nc~ia da indetemina車o dos

efeitos dos princ王pios, os meios para se alcangar a sua concretiza車o tam-

b6m serao mdltiplos.

cLA珊cA Cガo D Os朋TNc+'Hの

Dentre as classificag6es doutrinarias sobre a amplitude de aplica-

碑o dos principios constitucionais, cumpre-nos lembrar aquela feita por

Luis Roberto Barroso que os distingue em pnnclplos constitucionais fun-

damentais, princ王pios ○○nsti血cionais gerais e pmclplos const血cionais

especiais･

Os principios consti血cionais允ndamentais seriam aqueles que

representam limites as mutag6es constitucionais. Expressam valores que

alicergan o Estado criado pela Constitui車o e sua inobservancia represen-

taria o desabamento das es廿u血ras血ndamentais que balizaram o esp王rito

d〇 〇〇nsti血inte. Como exemplos de principios知nd狐entais n○ ○rdena-

mento juridico brasileiro, podemos citar o princ王pio da separa碑o de

poderes, o princ王pio da li､′re iniciativa e o principio do pluralismo politic〇･

〇s principios constitucionais gerais sao assim chamados por se ir-

radiarem por todo o ordenamento juridico, ainda que nao integrem o

ndcleo imodificavel relativo a formag肴o do Estado. Ta.1 classifica車o se

14　.`A cu.gr/mentczfao dia/e’tfca moderna′ a･∬im denom′nac/czpor v7ehweg, p/'eocLpa-se em pei篤輸

かaj. co′呼/.eensivamente o contexto c7cr realidacJe. A exe7即lo dos 7`omanos･ 7姫o g'pojtj.z'i;e/ con∫-

肋Jr cz j����Vg�y&ｦDv�6���4｢���'F�<��FR�6�6W���3x�f�2�都"�rsx�V2�7'2�FR��"��V�4��W�薮2���Uv�ﾖV蹤P

estabelecidos, mas Somente c叩artJ‘r dos problemas q書ノe 7tos譲o cや′･esentados''･ In Camargo,

Margarida Maria Camargo. Hemeneutica e Argumenta9ao. Uma Contribui亨ao para o Estudo

do Direito. Pig. 137. Editora Renovar.
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aproxima. do conceito elaborado pelo Professor BARROSO dos principios
de正nidores de direitos. Como extens6es dos principios舟nd狐entais,

conferem aos cidadaos direitos subjetivos a serem convenientemente

exercidos. Tais princfpios nao criam e organizam o Estado, mas pemitem

que,o indiv王duo exerga os seus direitos contra ele･ Nesta classifica車o, e.n-

quadra-se o principio do devido processo legal, o principio da isonomia,
da legalidade e o da inafastabilidade do controlejurisdicional.

Por fin, a terceira esp6cie 6 a dos principios constitucionais espe-

ciais, que cuidam de setores espec綿icos arrolados pela Constitui確o de urn

慧言霊Snsau:uma嵩feersap詣:ccafo: °a霊nedfan詩de6器:an霊宝t°ebie±?gaandc霊
em uma hip6tese deteminada. Casos t王picos de principios const血cionais

especiais sao o princ王pio da independ合ncia dosju王zes, da gratuidade do en-

sino p心bli○○ e o da autonomia universit壷ia.

Fizemos uso da classiflca鋳o acima, pois acreditamos seja ela v各-

1ida para pemitir ao int6rprete constitucional que melhor visualize o papel
a ser desempenhado For cada principio consti血cional e para que ele possa,

quando houver necessidade〕 na an餌se de urn cas〇 〇〇ncreto, dar a adequa-

da relev鉦cia a cada principio espec綿ico. 0　reconhecimento, por

exemplo, de urn pr血c王pi〇 〇〇mo血ndamental a魚sta, por raz6es naturais,

qualquer tese no sentido da sua inobservancia em urn caso concreto. Se 6
fundamental e serve de alicerce para os pilares de urn Estado, nao podera

nunca ser esquecido.

SOBRE A PREJ効LENCL4 DOS幽os

CONSTHUCTO棚IS

Os principios imadiam-se de textos de lei, de atos nomativos, de
nomas ○○nstitucionais e de tudo e qualquer instⅢmento in廿odutor de

normas jurfdicas. Permeiam eles nao s6 a, consci台ncia moral e 6tica das

pessoas, mas notadamente bs textosjurfdicos, onde possuem a fung奮o pre輸

cipua de harmonizar e viabilizar a compreensao sobre os宜ns dltimos do

ordenamento.

Quando uma situa車o fatica estiver sob a mira de dois ou mais

prmclplos oriundos de textos normativos distintos, devera prevalecer
aquele que tiver amparo em nomas ○○nsti巾cionais.

A Constifui確o, como fonte suprema de normas juridicas, veicula

regras F principios que merecem preponderancia sobre aqueles introduzi-

dos unlcmente por dispositivos in舟aconst血cionais.

c. nstantpsedfe°tTx:ossei:fer]ahcaonnt:tia:霊a°i誌:eec |Ps°a器:rrignr蒜in°esn驚喜: fvp嘉i:

dade em princfpios constifucionais, isto 5, em nomas juridicas de
hjerarqula suprema. Nao podem aqueles ser intexpretados de foma estam-
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que, em desamonia com os ma皿dmentos nucleares que壷adi狐da

Constitui舞o da, Repdblica.

0 principio da boa-/e'77a celebrafdo dos conz7`atos, que 6 reitera-
d乳mente lembrado pelos es血diosos de Direito Civil, que o citam com base

em meng6es expressas do C6digo Civil]5, 6 de indole essencialmente in一

缶aconstitucional.

Nao pretendemos concluir que a aus合ncia de previsao expressa de

tal princfpio na Constitui確o o tome inaplicavel. Nao 5 isso. No entanto,

n肴o podera tal principio prevalecer sobre o que se puder depreender de urn

princ王pio alicer亨ado na Ca正a Magma. 0 principio da impessoalidade ins-

culpido no artigo 37 caput da Constifui確o da Repdblica dever各,塑吐

g塑‡垂, prevalecer sobre o princfpio da boa-罵na celebra車o dos contratos.

Se urn contrato celebrado pela administra辞o pdblica for instrumentaliza-

do com boa-罵, mas de foma que nao seja impessoal, dever各ser ele

decl独ado nulo, por in○○nsti血cional.

Este 6 urn dos casos que ilustra a necessidade de conformidade

dos princ王pios que nao se encontram expressamente previstos na Constitu輸二*

i車o da Repdblica com os pnnclplos constitucionais. A adogao de

entendimento diverso nao e poss王vel, pois violaria o princ王pio da unidade

do ordenamento juridico e o principio da supremacia da Constitui碑o.

Da Aferi尊o da Incid合ncia Preferencial entre Princ王pios Constitu-

C10nals

Quando dois principios constitucionais sao postos em testilha, ha
uma maior dificuldade de se definir, de foma universal, qual deles dever各

prevalecer.

Com a leitura do livro C`4 Pondera誇o de hteresses na Constit己/i-

誇o Federal" de autoria do jurista Daniel Sarmento, Procurador da

Repdblica e integrante, na condi鋳o de Mestre e Doutorando em Direito

P心bli○○, da Es○○la de Direito Consti血cional da UBRJ, podemos compre-

ender que o crit5rio daL pondera車o 5 suflciente para proporcionar solug5es

praticas a urn determinado caso concreto.

Postos lado a lado em contenda, prevalecer各o principio cujos va-

1ores sejam mais pertinentes a hip6tese apresentada.

No entanto, subsiste a indaga申o se ha crit6rios capazes de estabe-

lecer uma determinada ordem de aplicagao de tais mandamentos

nucleares do sistemajur子di○○. Podem os pr置nclplos ser a priori hierarqul輸

zados?
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Adotando o entendimento da impossibilidade de魚xa確o de uma

hierarquia axiol6gica imutavel, parece-mos que a t6pica, sendo ela uma

t5cnica do pensamento problematico, desempenha relevante papel na re-

solu確o de conflitos ao estipular, caso a caso, o prmclplo que deve

prevalecer･16

De acordo com os ensin狐entos de Margarida Maria La○○mbe

Camargo, C`a z午pico-ret67`iccz, co77?o a梧uns chamam cr contribui誇o de czu-

tores que seguem a linha de Perelman e Viehweg, W‘s'cr, antes de mais

nadcz, estc/dar ou dar mcrior G7?/｡se a｡s mGcam’.rm｡s pers乙/asivos gue ori一

驚霧e°?°,7;'蒜.:,.教護C岩v:務:,,C,.霧等T7o c c堆de

Para T5rcio Sampaio de Ferrazl8, por sua vez, "a砕icando e'pro-

priamente #m me'todo, Jms cm? estilo. Jsto e', ndo e'ilm Co7?junto de

princz2Jios de crvalJ.agdo dcr evidきncia, ｡∂nones paraj訪galメcr adeq乙/a誇o

de e堆)li｡a?∂es pr｡postas, cl壷e'rios pal〆a 5'elecional′履?6teses, mas urn

modo de pensarporproblen郷, apar/z.7'deles e em dire〔姉o deles. Assim,

nu?7宅c,crJ.7やo tec5rico co777o ojitrz'dz’co, pensar砕ic,aJ7つente Jz‘gm昨ca mante7メ

prznc堂フzos, conceitos, postulados, col?財m cal′dterpl〆oblemdti｡o, na medi-

da en叩uejamais perdem Ls'iia qiialidade de zentativa. Como Zentativa, as

助czLJ dou加’72dn’czLJ do DiIメeito諸o abe]イc榔, d拐’mizadds s'em mczior n.gor

l6gico, assumindo Fig7筋｡a誇es em方ng∂es dos p7~oblemcJs a resolve7メ,

｡onstituindo verdadeiras `堆rm乙Ilas de procu7･a "de LJohigdo de c｡7そ#ito".

Fica registrado, portanto, que a prefer台ncia pela ado確o com mai-

or intensidade de urn deteminado princ王pi〇 〇〇nst血cional em lugar de

outro ficar各condicionada as circunstancias do problema concreto (m6to-

do t6pico), ocasiao em que se tera de realizar a pondera申o de todos os

valores (princ王pios) existentes no sistema (m6todo sistematico), que ter肴o

maior ou menor in且uencia, de a○○rd〇 〇〇m todas as circunstancias envol輸

vidas (hist6ricas, e○○n6micas, s○○iais, psicol6gicas, tecnol6gicas etc.).

16　Sobre arelev鉦cia da adogao dat6pica emsetores do direito marcados pela generalidade, Cla-

us-Wilhelm Kanaris afimou: "N渚o hd; czss7m, 1/rna crllel･nativa n’gicねent7-e opeiisamento f車J-

｡o e o s7stemdt/｡o, mas’c7ntes t/rna co′タやIementaタdo m宏飯a. 9udo /onge va/ 1/in oz/ oz///'o

cねte′･mma-se, em /emos decJSivos, cねcrcordo c`on! cz med/dcr dcrs valorac∂es]!m’c/ic.o-pos/tivas

ex/‘s’tentes - cz∬J‘m Ire e坤/ical?do Jambe’m o.々cto c/e c高車7i｡a]ogal･�ﾒ��7'�Vﾂ�&�7F�蹤R�ﾖ�柳啌�Vﾐ

sectoJ.e∫/ortemente m7J.cadospor c.l寂sまノ/czs gerais conio o Diγeito Cons/i蝕cional oil em dreas

regr//czdczs. de modo m����ﾆ�7B��6��6�����x�W&V程���emaciona/pl･ivado do即/e, p｡r鍬:eiγ岬lo.

no Dlreito /��&鳴�&ﾆ���&踉�F�&V友��F�2�vﾈ�gB��ﾆﾆ�2�4ｦR�7帽�fF友�r��問��V�6�ﾖV蹤��2��7FVﾖ�F�6��R�6�ﾐ

ceito de Sistema na Ciencia do Direito. Introdu9蚤o e Tradugao de A. Menezes Cordeiro. Pig.

277. Funda9吾o Calouste Gulbenkian, Lisboa.

17　In camargo, Margarida Maria Lacombe. Hemeneutica e Argumenta9ao. Uma contribui商o ao

Estudo do Direito. Fag. 138. Editora Renovar.
1 8　In prefacio a tradu9ao brasileira da obra T6pica e Jurispmdencia de Theod｡r viehweg. Cole9盆o

Pensamento Juridico Contempor会neo, Ministerio da Justiga-Universidade de Brasilia, Brasilia,

1 979 apud Camargo, Margarida Maria Lacombe. Hemeneutica e Argumentagao. Uma Contri-

bui9ao ao Estudo do Direito. Fag. 140. Editora Ren｡var.
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Ha Primazia Absoluta do Princ王pio da Dignidade da Pessoa e da

Protegao dos Direitos Humanos?

｡ a ｡まgn盤eh話°p:§;.aan諾iearfg: °#or善悪器± ac :is誓nat諾crammc:崇器
classificar o que seja o principio da dignidade dapessoa, por ser ele depen-

dente de財亡ores hist6ricos, s○○iais, politicos, econ6micos e geogr組○○s,

nao ha como o fazer prevalecer a todo custo.

Temos de inicialmente destacar que a primeira di宜culdade em se

delinear o principio da dignidade dapessoa reside na defini確o do que seja

pessoa, conceito este que sofre constantes alterag6es hist6ricas. Nos pe-
riodos de escravidao, a guisa de ilustra鋳o, os negros Cram tidos como

mercadorias, raz肴o porque, a supressao de seus direitos elementares nao

era tida como viola確o aos direitos das pessoas.

Como se nao bastasse, o termo dignidade tamb6m 6 demasiado

subjetivo para que possa permitir ao hermeneuta urn seguro crit6rio de

ado確o do principio.

0 emprego `do principio da dignidade da pessoa nao 6 capaz de

afastar a existencia de regimes totalit紅ios, tal como o implantado na Ale-

manha nazista da 2a Guerra Mundial. Basta, para que a coexistencia do
nazismo e do princ王pio da dignida,de da pessoa seja viavel, definirjuridica-

mente ○○mo "pessoa''aquele exclusivamente nascido na Re函blica

Federativa da Alemanha. Daエフanosso｣mzo, o perigo de se conf㌫irprima-

zia a conceitos ex廿emamente indeteminados e que so宜em constantes

muta96es histdricas.

0 pesquisador alemao Rainer Forst2° entende que ha a necessida-

de de se obter urn conceito de direitos humanos que seja sen,sivel a cultura

(焔lltu7′sensitz’v) e, ao mesmo t9mpg, neutro culturalmente. E preciso, para

ele, buscarum conceito que sejaumversalmente valido e aplicivel no caso

particular. Para Rainer Forst, o carater universalista dos direitos humanos
exigiria urn Super-Estado global.
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0魚16sofb do Direito琉rgen Habemas2ーreconhece, por seu巾r-

no, a exist台ncia de uma tensao entre o sentido universal dos direitos

humanos e as condig6es locais para a sua concretiza碑o, asseverando, em

seu artigo a dz’scurso intercult乙lral sobre os Direitos Hi/manos, que os di-

reitos humanos devem ter uma validade para todas as pessoas･ Habemas

q.uestiona, ainda, se por detras do conceito de direitos humanos nao have-
ria uma屯1sa universalidade que o mundo imperialista ocidental gost紺ia

que prevalecesse22.

A aplica車o do princ王pio da dignidade da pessoa em todas as situ-

ag6es e civilizag6es nao significa que tal incid台ncia se verificar各de

m組eira unifbme, isto e, em completa hamonia com o que estabelecem

os par含me廿os ○○identais.

Se o conceito de direito humanos deve ser sensivel a. cultura, nao

podemos chegar a, urn conceito universalmente valido de direitos huma-
nos e nem a defini車o do que seja dignidade da pessoa.

Como exemplo, podemos citar uma hipotetica demandajudicial

de despejo em que o locat各rio nao tenha outro local onde residir em caso

de proced台ncia do pedido. A ausencia de moradia violaうe contra isso nao

nos parece existirem argumentos em sentido contrario, a dignidade da pes-

亨oa･ No entanto, sabemos que nao seria comum urn Magistrado julgar
improcedente o pedido, fundamentando sua sentenga na necessidade de

observ鉦cia do principio da dignidade da pessoa. Outros valores acabam

tendo ressonancia mais intensa.

A doutrina alem肴recente chama atengao para o fato de que ha

enome di宜culdade de se de魚nir o alcance do que s♀〕am os direitos huma-

nos e, por via renexa, do campo de abrangencia (Reichweite) da血tela de

tais direitos.

Wol屯紬g R. K6hler23 indaga sobre o alcance dos direitos huma-

nos da■ seguinte fbma:

〔℃ine紬dere Frage ist, welchen Sim es machte, zum Beispiel Yon

einem Menschenrecht aufwasser zu sprechen oder aufeinen Arbeitsplatz
usw･ Das scheint mir unklar, weil man dazu irgendwie die Grenze der Be-
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絹菜ciiekf:itve°nnde�Tv雜ﾆ��ﾆR跚%ﾖVf辺ｧFｨ匹FﾗF�77FX牌�遒��&vW6V���f��FV�

Prosseguindo no desenvolvimento de nossas id6ias e consideran-

do que urn texto nomativo nao deve prever efeitos jurfdicos
demasiadamente dissonantes da realidade que ele encontra, nao vislum-

bramos como adequada a exist合ncia de eventual previsao constitucional

que busque de正nir os limites do conceito de dignidade da pessoa, eis que

ele, a nosso vcr, estaria atrelado a circunstancias moment会neas e geografi-

Cas.

E que o princfpio da dignidade da pessoa 6 concretizado pela ob-

servancia de direitos sociais, os quais ten urn custo econ6mico, como

ale正a Alexy25:

"0pi･oblema desses di7'eitos s｡ciais a Gusto de terceiJ`os, J7o caso

do emp7〆egador, e'邸ie cabe czo pr6prio mercado decidir ,robre s己/cJ e/e/ivz.-

dc}de. Aq乙[eles q乙le ndo enconかam emprego ndo p｡dem reiW.7?dicar郷e

dかeito''.

Embora o Direito nao constitua nero instrumento de domina車o,

legitimador de algumas classes sociais, e nao seja mero reflexo da organi-

za確o do capital, nao podemos mos olvidar que tais caracterfsticas n奮o

podem ser deixadas de lad〇･ Embora o Direito deva ser lido, ○○mo prop6e

Paulo Ricardo Schier,26 como urn fen6meno dotado de dignidade nomati-
va, seus pressupostos te6ri〇〇〇〇r壬ticos devem subsist正

D0 POSTU乙4D0 DA PRESER J硯C±4~o D0 CON了RATO SOC劇L

Como elemento irradiador de todos os pmclplos que norteiam o
ordenamento juridico, cremos que toda pondera碑o e interpreta碑o deva

observar e conferir primazia ao postulado da preserva車o do Contrato So-

cial.

Embora nao s8 possa impor crit6rios universais de prevalencia en-

tre os princip工os em si, porque dependem eles de uma incidencia t6pica,

te.xef sdt:, pa.nnodses.oa蒜gtLr; su?aToorse?誓器;vfenr器:nctaepsa:odsepsre��ﾎｧG3R�)����73｠

之4　Trecho ex億aido do a競igo Das Rccht aufMenschenrechte que血egr額o lj､′ro Recht aufMens輸

chemechte c○○｢denado por Hauke Brm皿orst, ⅥIo悔ang R. K6hlere Ma軸ias Luz-Bachmam,

Trecho extra工do de fls. 122. Editora Suhrkamp. 1999. Tradu9ao =vre: "I/rna o勅.a mdcrga舛o c7

sei'/ei(a印z/crnto cJo s’eniido de se/c7/czr de 1/in d/7`ei/o巌mano a dgαa. czo /raba//io elc. Pal･a mim

/’sfo /福o g clal'o･ poJ'q�ZR���&7｢�ｦR�7｢�7｢�4ｦR�ｦ��2��x�b�R��gF�2ﾂ�ｦ�v��ﾗ6R�6V6W76B��f薬ﾂ�FYy�2��2����sv�ﾀ

j溝ar cz所'on/e/’J'czJ dcrs 77ecess巌7des das` Jre′･es /llfmanos. sem /eva′･ g〃7 conJ/de/.a印o crsposs′b/’-

lJ’cねdes de gal･anlia dessczLr Jle ceふ5ic/cJあs ".

25　In colisao e pondera亨ao como problema fundamental da dogmatica dos direitos fundamentais.

2 6　Pna[Fe,5it嵩gper:fecrL;dnast器au:Fonnd謹°o:s蕊edoR霊nBaa書誌ad.Rg盤cJaa.pu藷i`cea?Tpla:.. ]224窪.erg i o Anto _

nio Fabris Editor. Po正o Alegre. 1999.
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qualquer pondera確o deve ter como fmalidade a preservagao do Contrato

Social.

N肴o excluimos, com este posicionamento, a necessidade de cons-

tante tutela da dignidade da pessoa, mas pensamos que tal protegao

tamb6m estaria inserida dentro do interesse de preservagao do pacto social

na forma, estudada por Rousseau.

0 direito tern como miss肴o viabilizar a convivencia social da me-

1hor fbma possivel; deve proporcionar os melhores e mais e宜cazes meios

para que a s○○iedade possa evoluir.

Por mais romantica e legitima que possa parecer a defesa da pri-

mazia dos principios que tenham como finalidade a preserva確o do ndcleo

essencial do ser humano, as vontades dos seres humanos nao se compor-

tam de tal foma. Outros valores tamb5m motivam os indivfduos. A
necessidade de preserva確o de seu capital, de sua propriedade, a necessi-

.dade de ○○mpetir inestritamente, a busca incessante pelo poder e a riqueza

tambem pautam o espirito humano.

Compartilhamos do pensamento do Professor BARROS027 que
afmma que "o pn’77czZ?io da digr7ic7czde dapessoa humana idennJ?c'a urn es-

pago de integridade moral a se7{ assegぴado a todas aspessoaspor Jua sc;

e;L’z’stGncia no n宅undo".

Com rela商o a este t6pico, releva ressaltar que a abrang台ncia do

espago de integridade moral a ser tutelado 6 variavel por circunstancias

temporais, geogra宜cas e econ6micas. Ha, assim, impossibilidade de se es-

tabelecer as prestag6es materiais indispensaveis a observancia da

dignidade da pessoa. Renda minima, sadde e educa確o basica e funda-

mental sao conceitos extremamente variaveis, bastando-se, para tal

comprova車o, compararmos a realidade dos pa王ses africanos e a dos pa王-

ses n6rdicos, que envolvem necessidades de presta96es m王nimas

completanente distintas entre si. 0 conceito de educagをo basica para urn

sueco nao-5 o mesmo que o paraum angolano. Vamos al6m. Para urn sue輸

co, dignidade nao 6 somente ter educa車o, sadde e renda minima, mas, por

exemplo, poder c○nsumir (existir no mund○ ○apitalista), ter uma moradia

confortavel e urn emprego que lhe garanta uma vida segura. Para a maior

parte dos africanos, todavia, infelizmente tais pretens6es soam como algo
inalcan車vel, ficando a dignidade mais diretamente encetada ao aspecto

da sobrevivencia. A nosso juizo, aquilo que se poderia denomin紺de es葛

s合ncia do ser humano 5 algo vari各vel, algo condicionado ao seu meio.

27　In Banoso, Luis Robe競o. Fundamentos Te6ricos e Filos描c○s doNovo Direito consti巾cional

Brasileiro (P6s-modemidade, teoria crltica e pbs-positivismo). A誼go recebido diretamente das

m着os do autor quando ainda nao publicado.
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Po貢anto, diante desta impossibilidade e que enxergamos a neces-

sidade de　血tela da dignidade da pessoa　○○mo urn re且exo da

imprescindibilidade da preserva車o da conviv台ncia social.

A supera申o da exclusao social, por exemplo, deve, de fato, ocor-

rer, mag pelo primordial motivo de ela amea9ar a conviv台ncia pac綿ca

en血e os血div王duos.

0 minimo existencial, parece-nos, deve ser compreendido nao de

foma universal, mas como aquele conjunto minimo de direitos subjetivos
de cada indiv子duo den廿o d〇 〇pntexto de urn Estado que pemita a preser-

va誇o da vida em sociedade. E aquele minimo capaz de manter o contrato

social como justificaveL

0 conceito de dignidade variar各confome as circunst含皿cias a que

os seres humanos estiverem submetidos. Tanto 5 verdade que a identifica-

確o de uma condi撞o indigna somente 6 identificavel por aqueles que se

encontram em uma situagao digna, via de regra, com uma melhor situa確o

econ6mica･ A indignidade somente 6 constatavel, portanto, quando ha dis-

paridade de situag6es, nao podendo ela existir se todos -` sem exce確o -

estiverem submetidos as mesmas condig6es. Nesse caso, valiosa 6 a li辞o

de Schopenhauer28 no sentido de que "se zorna eγidente que錐lando 1/rna

coz’sa ndo existe e'impossz'vel enconかar in consciGncia ｡s dados 77ecessd-

rios pa7'a del72onst7イar a Fua 7’ealidcrde".

Quand〇 0 〇〇nsti血血te2タelabbra as regras e princfpios ○○nst血ci○○

nais nao o faz com o primordial intuito aristot61ico de pemitir o alcance
da felicidade portodos os govemados. As nomas sao elaboradas ap6s urn
forte tensionamento entre as forgas politicas e os grupos sociais.

0 principio da capacidade contributiva e o da veda確o de tortura,

a nosso ver, nao sao previstos, a guisa de ilustragao, com o objetivo de tu-

telar a dignidade da pessoa, mag com o in血ito de pemitir a ○○nvivencia

pac綿ca em s○○iedade e de tomar o pacto social algo van車oso para todos

os individuos.

A tortura, que 6 corol各rio de atos desproporcionais e arbitr紅ios, 6

inadmiss王vel nao meranente porque viole a integridade fisica do',ser hu-

mano, agrida a sua dignidade, mas porque tal pratica toma insegura a vida

em sociedade. A tortura tern o condao de tomar desvantajosa para o indi-

v王duo a仕組s耗rencia parcial de sua liberdade quando da cria9肴o do

Estado.

28　In schopenhauer, A正ur. O Livre Arbitrio. Tradu9着o de Lohengrin de oliveira. Ediouro

29　Frisamos que nao empregamos este temo com o sign描cado de algo et6reo: urn conjunto de

pessoas impa｢ciais que pretendem o bern da humanidade. Constituinte a que mos re耗rimos ex-

pressa o conjunt｡ de parlanentares ou govemantes escolhidos (ou nao), que representam inte輸

resses distintos, com freq蒔ncia antag6nicos, e que sao responsaveis pela elabora飼o do

documento norteador da cria辞o e vida politica de urn Estado.
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b us c ar s3|豊rreot霊:tfci器itpoaFa5 oa pcoodne; i?,器qc話語:i :1.e s5ae;e:upao誓:afro:

lado, pr○○urar revelar o esp王rito das nomas, a血alidade丘ltima dos prin-

cipios e das regras inerentes a urn ordenamento jur王di○○.

Como existe, nas palavras de Peter Haberle,30 urn circulo muito

盈sd:opbar誓諾烏°dper蒜reesi:: sd霊nn5:]n霊:enttaa露°e pdl:rdaflisntfad a°dseea豊

soa nao sao tao harm6nicos a ponto de viabilizar uma uniformidade capaz

de ensejar uma pretensao pelos individuos a sua concretiza車o.

Perfilhando o entendimento de que at6 mesmo o ndcleo imodifi-

詰:'ae:cg°dofsn票a`誌dr:§ ee;gToubt託霊'pae諾諾,:§o sde: d轟;°dsas霊edadpe霊蒜°

0 entrelagamento entre os valores constitucionais 6 tamanho que
nao vislumbramos como seria possivel isolar e sant沌car urn princfpio,

ainda que seja o da dignidade dapessoa, como urn n心cleo de perene vlgi-

1ancia estatal.

Embora o homem seja urn animal politico, tamb6m n肴o podemos

olvidar que o homem 6 o lobo do homem. E 6 atrav6s da hamoniza車o

票:Suttaasv許:Ss :I:r藍:te±Sd ofl]6°:篭｡器窪:ditoago°nstrqa?: s°o��辺｢��ｲ����ｲ�7GR����B��

v ers a|, p!eavvae|霊:rc霊isea|oe edlut:e霊ii:碧5,ad:vneer急scsoi謎od :e器ap駕霊1rveaugnai;

social.

No caso anteriormente avocado da ag各o de despejo, a solugao se-

まoanvEvaren器ae :earc築霊: e諾.e誓書nc密書ducoasp:詰a謹r°: c器°c器tr±ila°gn5aor ｡含

maior n心mero de valores ○○nst血cionais possiveis･

Prosseguindo neste raci○○inio, podemos dessumir que o estabele輸

cimento de crit6rios axiol6gicos imodificaveis 6 impensavel mos dias de

]器j,: see謹采豊ecFme:e.ubt寄epi:I.a d善書rde黒C霊aardoe pua?t霊霊ccifap書d�(�ｶWVfﾂ�S�

Ⅹamente concretizar o maior証mero de princfpios const血cionais.

Como muito bern afirmou Konrad Hesse3ー, "rodcz constit乙ii�F�

aiJ7da gue c｡nsidercrdc7 ｡ol77o部’mples consかu誇o fe67~iccz, deve en｡onかcz7'

己im ge7'me maten’al de s'乙lcz/o7`ca mcrterial Jてo Jel7tpo, nas circ乙/nst`紡cias, no
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calメdter nacionaJ, necessitando cJj?enas de desenvo九′il7獲nto. /..) a ｡onsti-

t乙lz.タdo′ entendida aq乙/z’como constitui誇o jurz'dz’ca, ndo deve proc己/7'ar

露盤o°窯黒雲eo/°�"7)ki~ﾈﾄYkb8�#rvS�Dsrx�ｸ岐�X�cｸ�g｢縒2ﾆS���

緩霧露語窪,��8ﾇよRﾃ�ﾉﾙ~ﾉ+陳籠ｦ���旭ﾙkj��sｳrﾂ陷2ﾃ�ﾂ�2ﾆ����ﾖY~ﾉw�筈t:`器
maz.s fegぴo hd de ser o desenγolvimento de s'zia/orfcr nor777ativa ”.

No mesmo sentido que o do te6rico europeu, ojurista Luis Rober-
to Barroso concluiu que C`a hz‘s/6ria, a ed#cafdo politicc}, c}F ｡o77dig6es

篤欝緩e霧譲霧諾Z影7;;z%c‘擦°'`:
A concretiza確o do princ王pio da dignidade da pessoa tamb6m

deve, parece-nos, sofrer pondera確o, pautada ela pela preserva畔o do con-

trato s○○ial･ A pessoa deve ter sua exist台ncia di郭a, e isto n肴o se discute証

que este 6 urn valor indispensavel para a pacificavida em sociedade. Fica,
no entanto, a conceitua確o deste temo, e conseq亀entemente das presta-

g6es materiais que o abrangem〕 condicionada tamb5m a argumentagao

dial6tica, pautada pelo postulado da preserva確o do contrato social.

cONα LrsSOEs

Em sintese, destaco que minha tese defendida neste texto 6 a de

que:

i) Os princ王pios e re写ras, especies de nomas juridicas que s肴o,

tern mesmo grau de hierarquia e se complementam, cada urn tendo suas

血n96es espec純cas n○ ○rden狐-ento jur王dico;

ii) Considerando a superioridade hierarquica da Constitui車o, afi-

gura-se-mos que os pnnclplos amparados por nomas contidas na
Constitui申o da Rep心blica devem prevalecer sobre aqueles previstos ex-

pressa e unicamente em nomas legais ou em加os nomatil′os;

iii) Tendo em vista a. impossibilidade de se defmir, em carater uni-

versal, o que seja dignidade da pessoa e o que se pode entender por direito

32　Keith Rosenreal9a ben a id6ja darela9ao existenteentre arealidadehist6rica e apossibilidade

de concretiza9ao das nomas constitucionais. Ele demonstra que a intensidade de concretiza申o

das previs6es constitucionais, inclusive a de tutela da dignidade da pessoa, esta condicionada as

circunst鉦cias hist6ricas, notadamente as de cunho econ6mico de urn Estado: ``/...) //拐e wor/d

itJere cカ所7`｡}Jed /oc砂cznd a/'chaeolog7sls a/ the fi寂re We′･e fo cJJ’scover onb′ Jhe /e璃o/ //?e

cons擁wtions of/he Um’/ed S肋es cznd fhe Latr’n America 7'ap�Xﾆﾆ��2ﾈﾘ(-ﾖR�8楷��V��ｨ�g"��v�/7

undoubte雌ノconcl〃de /hal cons筋//7’ona/7s’m was/cJr more czeveloped /’n LatJ‘n America than /n

the Uni/eJS妬tes ”. Trecho extraido de Rosen, Kejth. Artigo: The Success of constitutionalism

in the United States and its Failure in Latin America‥ An Explanation. Inter-American Law Re-

view da Unive｢sidade de Miami. Outono de 1990, VOL 22, nol.
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humano, toma-se inviavel conferir primazia absoluta ao princ壬pio da dig-

nidade 〔比pessoa sobre os ou廿os princ王pios const血cionais;

iv) A atua舞o do Direito como mecanismo de constru車o das alte-

rag5es sociais 6 1imitada, e o int6rprete deve, a nosso sentir, estar atento a

tal魚to.

v) Nao vislumbramos a existencia de urn principio constitucional
de primazia absoluta･ Todavia, acreditamos que o pos加工ado da preserva-

g肴o do contrato social seja urn crit6rio universal e absoluto a ser aplicado

na pondera申o de interesses em conflito;

vi) Sempre dever各prevalecer o principio que melhor assegure a

preservagao do contrato social, que melhor sirva para manter a conviv台n-

cia pacifica dos cidadaos submetidos a uma Constitui舞o.
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Juiz Federal Aposentado

′聞方o segu‘7.ds a multi務o palメafzzer o rna/, /?el7つ

emjuz'zo ze u2z.rds czo parecer do maior niimero,

para Ze desviares da verdade '’.

EXODO, X卿2

Em 1860, qu孤d○ ○s Estados Unidos caminhavam ve誼ginosa-

mente para a GueⅡa Civil, Andrew Johnson era senador pelo Temessee.

Embora fosse forte neste Estado a tend6ncia a secessao, Johnson perma-

neceu fiel a Uniao. Regressando do Temessee, seu trem parou em uma

:rfida霊od器ui寵acd°e:e?i°r:ueos :emn語意rteLsyenuc語gu器,. agrl:’d器_器ilst整
verbalmente, querendo lincha-lo. No dltimo momento, com a cordaja no

鷲r芸ota��ﾄ���8顆2�ｦ也WFv踐G�W'V�����6V佑ｦ�6WfV凉Vf6��2ﾒ��ｮﾗ&TVV�2�9~ﾆ��63｣｢�W�%Cｧ8+�

Na.quela ocasiao, Johnson escapou ao linchamento fisico, mas al-

guns anos depois, j各Presidente dos Estados Unidos, quase nao evitaria o

linchanento moral, durante o processo ’de seu inpeachment･ Em novem-

bro de 1864, ao ser reeleito, Abraham Lincoln tinha Johnson como

vice-presidente. Embora democrata, fora escolhido talvez como recom-

pensa pela sua lealdade unioni鴫c｡mo especula Muzzey2 - a魚nal,やra 0

五nico senador sulista que se recusara a acompanhar a separa鋳o, corajr`こ｡-

mente. Assim, ao ser assassinado Lincoln, a 14 de abril de 1865, Johnson
assumiu a presid合nciaう･

Se nao era o politico mais quali正cado para exercer o cargo naque-

la 6poca conturbada - e nao seria facil encontrar algu6m da estatura de

Lincoln para sucede-1o -, aresponsabilidade recai sobre os que o escolhe-
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r竺エフum defeito a acompanhar o presidencialismo (ao eleger o

vlce-presidente, se despreza a hip6tese de vir a ocupar a presidencia diante

de even巾al impedimento do presidente, produzindo esta negligencia si血-

ag5es criticas, como alias mostra a Hist6ria do Brasil).

De qualquer m狐eira, a血almente concordam os historiadores em

descrever suas qualidades: embora sem tato e obstinado, Johnson era urn

se//mczde man, inteligente, honesto, patriota, corajoso, dotado de senso do
clever, excelente orador, en宜m, homem de grande integridade pessoal.巴,

no entanto, pelas circunstancias adversas, tomou-se C`talvez o menos com-

preendido e o mais rna.1sinado de todos os nossos presidentes", afirmam
Morison-Commager4. Depois dele, ja no s6culo XX, possivelmente ape-
nas Lyndon Johnson - tambem urn sulista - tenha sido alvo de tantos

ataques e tanta incompreensao (sem mencionar Richard Nixon).

Pouc○ depois de sua posse, imciava-se uma longa crise insti巾ci○○

nal entre o Congresso e o Presidente. Por urn lado, desejavam os

○○ngressistas aumentar seu poder, submetend〇 〇〇mpletamente o Presi輸

dente da. Rep心blica e destruindo o principio da separa碑o de poderes,

mesmo contra a Constitui鋳o. "Seu fim remoto era estabelecer na Uniao

urn govemo parlmentar cen廿alizado. Queriam que a心ltima palavra so-

bre os poderes do Congresso fosse dadapelo pr6prio Congresso e nao pela

護等豊輩誓碧詩語詣監窪
Por outro lado, uma profunda diverg6ncia, a respeito do tratamen-

to a ser dispensado ao Sul, vencido e exangue, separava Johnson dos

congressistas. J各Lincoln desejava seguir uma polftica de reconcilia車o,

restabelecendo a Uniao, como se verifica do fmal de seu c6lebre Segundo
Dlscurso de Posse, pronunciado a4 de m餌亨o de 18657 e do山timo discur-

so pdblico, a 1 1 de abril do mesmo ano, no qual defendia sua orienta申o

relativamente ao estabelecimento de urn govemo na Louisiana (ao宜nal do

pronunci狐ento, ele a宜mava ser seu "clever proceder a alguma nova c○○

mumca亨ao ao povo do Sul''8･

4　　MORTSON, Samuel Eliot e COMRAGER, Henry Steele. Hist6ria dos Estados Unidos da

Am6rica. Trad. Agenor Soares de Moura e Constantino Pale6logo. Sao Paulo: Melhoramen-
tos,s.d., v. 2,p. 197.

5　　MORISON, Samuel Eliot e COMMAGER, Hemy s書eele, op. citっp. 204.

6　　RODRIGUES, Leda Boechat. A Co｢te suprema e o Direito con誼tuciona獲americano. 2.

ed. Rio de Janeiro: Civiliza9蚤o, 1992, p.の.

7　``Sem rancor para com pessoa alguma; com caridade para todos; com fimeza no direito, assim

como Deus nos碓a患culdade de vcr o que e direito,廿atcmos de esfbr9ar-mos, para concluir o

trabalho em que estamos empenhados; para pensar os ferimentos da na9ao; para cuidar daquele

que tiver combatido na batalha, e de sua vidva, e do seu 6rrao - para fazer tudo o que possa con-
seguir c acarinhamma pazjusta e duradoura, entre n6s mesmos e com todas as na96es''Apud A

Mensagem de Lincoln. Notas de T. Harry Willians. Trad. Raul de Polillo. S負o Paulo:

肥RASAエ964, p. 28L

8　　メイp!ノdA Men5agem de Lincoln, p. 287.
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0 pl孤o de L五〇〇ln, aplicado naquele Estadoブera ○○nhecido

como ccplano dos Dez por Cento" e tinha como objetivo restabelecer as re-

lag5es nomais entre os Estados Sulistas e a Uniao. Desde que, em

qualquer daqueles Estados, dez por cento dos eleitores, ao memos, fomas-
sem urn govemo leal, prestando juramento de fidelidade a Uniao e

reconhecendo a aboli確o da escravatura, tal govemo seria considerado le輸

gitimo. Johnson desejava prosseguir nesta politica, enquanto os

:eonnd譜s藍:nstrue| ecl霊:rfeed:iT6irni課cdoon葦irse誠;csaenqousi.esxotrsedmei窪apnr窪

(e o pr6prio Lincolnja tivera, por isso di宜culdades com os radicais republi-

canos no Congresso)･

'Raz6es econ6micas e de pur○ ○por血nismo politico movi狐os

c○ngressistas･ Se o Sul en､′iasse seus represent狐tes a Washington - cer輸

tamente dem○○ratas -, estes, unidos aos democratas do No正e, acabariam

por obter maioria e retirar do poder os republicanos･ Alem disto, a legisla-

寵:Ce°nnt:mdfoc討oVIf°et,afaav opr嵩eensds: S霊謹:mo eps語葦a) 1筈rproe諾n8t:窪s ::

publicanos nao combateram Johnson por uma questao de principio, mas
sim para pem紬ecer no poder inde慮nid狐ente･

0 conflito entre Johnson e os congressistas tomou-se inevitaveL

Decidido a estabelecer suas propnas regras para govemo dos antigos Esta-
dos confederados, o Congresso constituiu uma comissao e, em abril de

1866, elaborou a D6cima Quarta Emenda a Constitui申o. Tal emenda ti-

nha como objetivo aparente assegurar os direitos dos negros no Sul, mas

:a|Tc整FT. i詳erdeiaa|露ea,n:isg:pcuob謹話ne器droasd iecxa:±c窪:器asr:opsecapa:gfuo:rpn霊

poder, utilizando os votos dos negros. Namesma 6poca, os negros s6 go-
zavam direito de su批gio em seis巳stados do No正e e Ohio recusara-se a

conferir este direito aos seus pr6prios habitantes negrost2. A emenda foi

9　　0 Sul terse-ia c○nve正do em ･`prov血cia conquistada'', tal era o arg皿ento de Thaddeus ste輸

vens, da Permsilvania, apud TUNC, Andr6 e TUNC, Suzanne. Le Syst色me Constitutiomel

des亙tats-Unis d'A皿さrique-Histoire Constitutio皿e工重e･ Paris: DomatMontch丁estien, 1954,

1,嵩も8R5.'sn惹,0;amue,E|io, e COMMAGER, Henry steele,.,. ci,.. p. 195′196, MUZZEY, Da-

vicl Saville, op. cit., p. 498..`Um programa politico que assegurasse n肴o apenas a manuten9賓o

no poder do partido republicano, mag a c○nquista pelo pa正do de todos os votos neg｢os･ scndo

esta conquista mais necessaria porque a aboli9ao da escra､′atura aumentaria a representa?ao na

Camara dos Estados do Sul, portanto provavelmente a forga do partido democrata, se nenhuma

c○ntra輸medida fbsse tomada'', TUNC, Andre e TUNC, Suzame, op･ cit･, p･ 185, n° 70･

1 I ``Nao podera ser senador ou Deputado no congresso, ou eleitor do presidente e vice-Presiden-

te, ou desempenhar qualquer cargo civil ou milita丁, mos Estados Unidos ou em qualquer Estad〇･

aquele que, como membro do Congresso, funcionario dos Estados Unidos, membro de qualquer

Assembleia estadual ou血ncionまrio executii′○ ○ujudicial dc qualquer Estado, tcndo jurado de-

fender a Constitui9ao dos Estados Unidos, tomar parte em insurrei9ao ou rebeliao contra a mes-

ma, ou prestar auxili○ ○u apoio a seus inimigos･ 0 Cong丁esso pode, porem〕 mediante o voto de

dois terg｡s de cada C鉦ara, remover essa incapacidade." (D6cima Quarta Emenda a Constitui-

?ao americana, Se9賓o Ill).

12　MUZZEY,David saville, op. c`it., p. 501.
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votada pelo Congresso em abril de 1 866, mag os Estados do Sul deixaram

de ratifica-la em virtude de sua odiosa terceira se碑o.

Ao fmal de 1 866, nas eleig5es paraum novo Congresso, travou-se
urn violento duelo de orat6ria en廿e o Presidente e os radicais. Em discur-

sos agressivos, Johnson investia　○○n廿a os republic紬os, estes

ofendiam-no de todos os modos imaginaveis.

Alさm disso, prqjetos de lei aprovados pelo Congresso eram veta-

dos por Johnson e, por sua vez, os vetos Cram rejeitados pelos

congressistasl3.

Ccpela primeira vez na hist6ria de nossa na確o�ﾂ�W67&WfR�ｶV�

nedyl4, "血p〇両ntes medidas p心blicas fbr餌aprovadas 〇〇両a o veto do

presidente e transfomadas em leis sem o seu apoio��

Prosseguindo na sua pol允ica de desfazer totalmente a obra de

Johnsonプo Congresso votou uma s6rie de medidas, entre elas o Mz.lita7'y

Reconsかuctio7宅Act, de 2 de m餌8o de 1 867･ Por esta lei, impunham-se g○○

vemos militares aos Estados sulistas,宣e(担entemente viol狐d○ ○s direitos

individuais que deveriam proteger. Os govemos civis foram dissolvidos,

demitindo-se milhares de funcionarios locals. As condig6es prescritas na

lei, como escrevem Andr6 e Suzame Tunc, nao Cram apenas injustas e
inadequadas. A lei consistia em urn grave equivoco porque confome a

polftica sua inspiradora que os狐tigos plantadores, vivendo em temos ra-

zoaveis com seus escravos, encontrar-se-iam submetidos aos agravos dos

a.ventureiros sem escrdpulos, vindos do Norte, os famosos ca′pet-bag

gersー5･ Jo血son vetou a lei, mag o Congresso ainda votou duas 〇両as, o

SecondReconsかuction Act, de 23 de margo, e o Thi7'dReconstruction Act,

de 19 dejulho.

Nem mesmo a Corte Suprema escaparia a ditadura do Congresso.

Quando, em abril de 1866, Johnson prop6s ao Senado a nomea確o de urn

novo juiz, em substitui車o a, magistrado falecido, o Senado impediu-a

詰r aie5 s ieefr:誓f託fq°i eYe°t器b嵩aa華.��gFV�･ｦ�罘8�ｹ_98v�ｬvW66Y~ﾇ8�ｷG&躡j｢覲ﾃ｠
estivessem eivadas de inconsti血cionalidades e como aquela Co正e admi職
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tisse sua compet台ncia para aprecia-las, urn Congresso irritado inseriu,

mum projeto em curso relativo a mat6ria tribut紅ia, dispositivo retirando de

iu:njt:r�6FF�9��'&�66WW7'72��6ﾂ�7��W9<FY~ﾆWG0.p °T霊j藍8藍ira°�Tg6H�ｷidﾆ�VB�ｧ6｢�Ydﾀ

Presidente, mas a Co正e se submeteu･t7

Na mesma data do primeiro Reconsカ毒ction Act, duas outras leis

foram votadas, uma delas sobre o comando do Ex6rcito (Armyノ毎pr?pria-

tz.on Act, seguida, do ThirdReconstrz/cti｡nAct, de 19 dejumo) e, a outra, o
reJ?ure ofoJ節ce Act. Pela primeira, obrigava-se o Presidente a dar todas

as ordens militares por intem6dio de un general do Ex6rcito; pela segun-
da, o Presidente nao poderia demitir, sem o Qonsentimento do Senado,

tafqtuuleairee謙dge蔀.SOS pdblicos3 CuJa nomeagao depgndia de confmagao por

Certamente, as duas leis visavam privar Johnson de sua autorida-

de presidencial, consistiam em meios capciosos de　血ter罵rir na

administra車o. Mas, especialmente a segunda, tinha urn objetivo ooulto:

conseⅣ抑Edwin M. Stanton, Secret㌫io da Guena, no seu c餌go, prepa輸

rando uma amadima p餌a o Presidentel9･ Pois Stanton fbra membro do

gabinete de Lincoln durante a Guerra Civil, sendo partid缶io dos republi-

canos radicais.

Em agosto de 1867, convencido de que Stanton pr○○urava仕組s輸

formar-se em ditador do S†ll, Johnson exigiu sua demiss肴o. Stanton

recusou-se a sair antes da pr6xima reuniao do Congresso e Johnson sus輸

pendeu-o d○ Cargo, nome組d○ 0 General Gr狐t･ A 13 dejane五〇 de 1868, o

Senado noti宜cou o :Presidente nao concordar com a suspensao e Stanton

voltou ao cargo2°. Mas, como ele nao comparecia as reuni6es do gabinete,

nem ○○laborava com seus ○○legas, Johnson宜nalmente, a 21 de罵vereiro
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de 1868, demitiu 〇五c6modo Secret誼o da Guena2〃. Em ato de rebeldia,

Stanton recusou-se a entregar o cargo, barricando a Secretaria da Guerra.

Agora o Congresso ja tinha o pretexto para iniciar o processo de

慧ed謹7s7te6”r:ad:.A岩霊,霊:°igdse°r:i,`,`2ET dos epis6 dios mais infelizes e bai_

Anteriormente, ainda em 1 866, v壷ias tentativas foram feitas para

iniciartal processo, mas nao lograram exito. Depois da demissao de Stan-

ton, com rapidez extraordin缶ia, a 24 de fevereiro de 1868, uma Camara

rancorosa e parcial julgou procedente a acusagao.

in i c i a_ s e塁霊ree素:uqs?veidna°dse葦taa霊Sm:rnaf dd°.Ss’呈epprr°ecseesnst°aitaeqs!3e :aan#c宝器

霊詫noacqou霊: sneont藍roeYt:1eccoon?t器謙語註adsoi 1::reos i霊tnetrei.dra aR|eg静a豊

gada procedente a acusa申o, a Camara se toma a｡ci/Ls'e7’, acusadora, mas o

Presidente nao fica suspenso de suas fung6es25.

A acusa車o foi conduzida pelos congressistas Benjamin F. Butler,

Thaddeus Stevens e John Bingham. 0 primeiro era alcunhado "o a9ou-

gueiro de Nova Orleans''; o segundo, senhor todo-poderoso da Camara
dos Representantes, "uma das figuras mais antipaticas da Hist6ria dos
Estados Unidos'', movido por 6dio節o pela classe alta do Sul26, "personi-

flca舞o aleijada e fanatica dos extremos do movimento radical

republic弧o'', com○ 0 descre､′eu Kemedy27･ En丘m, ･くparl狐entares sem

escrdpulos que esgotaram todos os recursos, apelaram para todas as pal-

Ⅹ6es e preconceitos e passaram por cima de todos os obstaculos legais na

sua afanosa tentativa de castiga,r o Presidente por se haver oposto a seus

planosブプ28･

dente (▲やeaker)e demais membros da Mesa, cabendo-1he, com exclusividade, o poder de in?pe-

achment.''

24　PONTES DEMIRANDA. Comentfriosa constitui煎o de l967com aEmenda n. 1 de 1969.

25　藍°bdoe霊n,ei°霧:en�2ﾆRv�当Sb餉R跿3ｶS2粫�6CV���&V簇R�F��匁r觚2ﾂ���問��Wﾆ��踉��V�ﾂ�6R�也7��&�&�ﾒ��0

constituintes dos Estados Unidos foi este dltimo, ao qual Hanilton, Alexander, faz referencia

expressa, 0 Federalista. Trad. Heitor Almeida HeⅢe｢a. Brasilia: Universidade de Brasilia,

1984, p. 500, n° 65. No Di重eito工ngles, o insti巾to tern umana巾rcza criminal,億ata輸se de urn pr〇〇

〇esso penal, dirigido contra qualquer pessoa, com 0 ○bietivo de impo｢ uma pena. Inicia-se me-

cliante uma acusa9ao fomulada pela Camara dos Comuns, que se converte em acc�6W"ﾂ�6V襷���

ノブo基ノse ofLo;.cおo 6rg蚤ojulgador (tal Camara e tambem urn tribunal, o心ltimo grau dejurisdi印o

na Gr乳Bretanha e Irlanda do Norte). La o instituto caiu em desuso com o parlamentarismo, va輸

lendo a mogao de desc○n正an9a como meio mais eficiente, pois preventivo, para.afastar o gabi-

nete, v. meu 0 Impeachment e os juizes federais, Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,

edi商o de 10 de setembro de 1992.

26　MORJSON, Samuel Eliot e COMMAGER, Hemγ Steele, op. cit., p. 199.

之7　KENNEDY, John Fitzgerald, op. cit., p. 129.

28　MOR重SON, Samuel E置iot e COMMAGER, Henry steele, op. cit., p. 205.
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A maioria das acusa,g6es dizia respeito a exonera申o de Stanton e

violag6es do ren乙Ire 0/C#ce Act e do Amり′A磁フr呼riation Act; uma delas

○○m reco虹es dejomais, ○○ntendo discursos mutilados de John-

son∠ツ. uma imprensa desatinada e irrespons各vel apoiava as acusag6es,

instigando uma opiniao pdblica hist6rica･

s ｡na｡ o豊gbae;mc oc蒜e霊�6FV�vGVV譌6���ｦ驃ﾅ6��2wF凭ﾈ�ﾔ8-ﾆ��ｶ�ﾖ�6��X�ｷ(�ﾔ｣ｷV�ﾆ繙��8�ﾙ}ｸ�ｲ��&��｠

Erueps霊inac:aadq°u藷z’認諾’:ees ]5d窪詳言ful]agnadmce頴Pqrue霊edxeenrtcee:a豊r:
cialmente sua fun確o, exigindo a observancia das fomalidades legais.

A defesa de Jolmson esteve a cargo de William Evarts e Benjamin
Cu正s, um組tigo止tegr狐te da Co虹e Suprema, rebatend〇 com vantagem

as alegag6es da acusa鐘o. Insistia em que a legisla確o aprovadapelo Con-

gresso era inconstitucional, especialmente o Tenure ofo鵜ce Act･ A este

respeito, Presidente e Congresso j狛inham discordado anteriomente, mag

ja no govemo de George Washington prevalecera o ponto de vista segun-
do o qual o primeiro nao necessitava do consentimento do Senado para

exonerar secret証ios de Estado32. posteriomente, em 1833, quando o

Presidente Jacksonldemitiu o Secret㌫io do Tesouro, W.J. Duane - porque

este se recusara a cumpnr uma detemina確o presidencial -, reabriu-se a

器tdaii.o 9e5se葦r:: t器器]9oS整g:'器:a謹ouJice聾.O nr荒:sf st葦
depois dojulgamento de Johnson, a C〇両e Suprema a○○lheria a tese da de-

fesa deste, em Mj;ers v. Chited states･ Entendeu o tribunal mencionado
n各o necessitar o Presidente do consentimento do Senado para demitir tifu-

lares de cargos executi､′os34･

Johnson jamais praticara qualquer ato que ensejasse aquele pro-

cesso e sua destitui確o do cargo de Presidente dos Estados Unidos. Seus

vetos ○○mpreendiam-se en廿e as atribuig6es ○○nst血cionais do presidente;

a inconstitucionalidade do Tenure o/ Oj節ce Act era manifesta; se Stanton

entendia estar sendo violado algum direito seu, dei′eria re○○ner aos正bu-

nais e nao desobedecer ao seu superior hier各rquico (pois o Presidente

黒詔9.rj詫

29　MOR工SON, Samuel別iot c COMMAGER, Henry steele, op. cit., p. 205.

30　Artigo I, Se商o工工l, 6: "Cabera exclusivamente ao senadojulgar todos ｡s processos de inやe-

c!chment. Quando este estiver reunido para tal flm, os Senadores prestar着o juramento ou corn-

promisso. 0 julgamento do Presidente dos Estados Unidos sera presidido pelo Presidente da
Corte Suprema. Ninguem sera condenado sem a concordancia de dois ter?os dos membros pre-

sentes.''

31　Artigol,Se9ao工n, 6,`,. nota anterior.

32　TUNC, Andr6eTENC, Suzanne, op. cit., p. 85,n°41.

33　MUZZBY, David Savi⊥⊥e, op･ cit･, p･ 312 e TUNC, Andrさe TUNC, Suzame, op･ cit･, p･

139/140, n° 57.

34　ApwdROSENBAUM, Judith e LEE, David L･ A constitutional perspective onjudicial tenure.

Judicature, Ⅴ. 61, no 10, May 1978, p. 467.
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狐ericanoさo Comandante-Che罵do Exercito e da Mari血a)35; se a l血-

g皿gem empregada por Johnson fora agressiva, os discursos dos

congressistas ○○n血a ele Cram altamente垂uriosos e caluniosos.

No entanto, a maioria republicana no Senado nao se interessava
em proporcionar-1he urn julgamento justo, alias nao se interessava por

qualquerjulgamento. Queria priva-lo do cargo a qualquer custo, mesmo
saltand○ ○s muros dos cminhos juridi○○s, promovendo urn l五〇hamento

moral. "As provas reveladoras favoraveis ao presidente foram arbitraria-

mente excluidas. 0 preconceito, por parte da maioria dos senadores, foi

abertamente anunciado. Tentativas de subomo e outras fomas de pressao

蒜慧an:.c:a藍�7�~ﾆ�ﾃｦXｮﾓ･6VW76驃ﾂ罕6��7b��驃ﾉGﾘｮﾓ3�F������2��&�

0 prejulgamento, a ausencia de imparcialidade ficaram claros em

uma vota車o preliminar, quando o Senador Edmund G. Ross, do Kansas,

nao quis anunciar seu voto e Charles Sumner retrucou: "Era uma questao

bastante clara, especialmente para urn homem de Kansas. Nao acreditava

que urn homem de Kansas pudesse cometer trai申o contra seu pa王s''37.

Ocorre que, pela Constituigao americana, a, condena,確o do Presi-

碧i'o器sppr:ecseesnst°esd33. Z‘7器ae薯諸悪:ind:誌°et:tsa dmea謹at,ei9:ss sde°i;

dos seus senadores demonstraram ponto de vista contr紅io a condena車o e

urn deles, oj各mencionado Ross, recusou-se a prejulgar a questao, toman-

d○○se assim o voto decisivo.

Edmund G. Ross era senador republicano, inimigo politico de
Johnson e votara sempre ○○m a maioria radicaL Mas nem por isso se dis-

punha a linchar o Presidente. Desencadeou輸se, entao, uma vasta

c.ampanha de opiniao pdblica e na imprensa, com caracterfsticas de teITo-

nsmo politico, dest血ada a intimidar Ross e os demais seis senadores

republicanos. Exigia,-se a deposi確o do Presidente, "os passos dos repu-

blicanos contr壷ios ao impedimento Cram vigiados desde o nascer do dia

ate o seu fim e pela noite adentro, com solicitag6es, argumentag6es e ane-

詩誌nc禁, jqou器楽so sva藷s豊osaooss s碧ass ec|l芸et�踟'6�柳W9�����6�2��ﾖV�v�2�FP



Revista da EA44RF - volume V

Um dos acusadores, o C`agougueiro de Nova Orleans�ﾂ�6�v���

置aatfrfees夢,?章O de Ross: `くHa urn aITatel de dinheiro! Quanto quer o ma|_

No dia 16 de maio, inioiou-se avota誇o, em urn Senado repleto e

sob sil6ncio sepulcral. Seis senadores republicanos votaram pela absolvi-

gao de Johnson: William Pitt Fessenden, John a. Henderson, Peter Van
W血ckle, Lyman Tmmbull, Joseph Smith Fowler e James W. Crimes (os

nomes de pessoas corajosas devem ser constantemente lembrados, ate

pelo exemplo da,do as outras gerag6es)･ 0 dltimo estavaparal王tico, doenga

que o acometera pelos constantes ataques sofridos pela sua atitude no z.m-

peachment. Embora a multidao nas galerias do Senado comemorasse

三豊:md:nvt:tiu,a±:sr±°s嵩auLaedma蒜c°ar詩eep]:4P.°mp areceu caITegado e, no mo~

``Quase literalmente, vi abe轟a minha sepu血ra'', escreveu mais

tarde Edmund Ross42, a○ ○hegar sua vez de vo血･ Mesmo assim pronunci-

ou-se pela absolvi車o de Johnson, selando o destino do processo de

imj?eachment: por urn voto o Presidente nao era destituido. Encerrava-se

gses霊n:o`;hp°霊s:°aTsefdgerroasds器::rfa±dma霊s黒露盤ear器:±hc:謹b i 9ao

Concluid○ ○ pr○○esso de in?peachment, as conse重合ncias pess○○

ais fbram diversas. Stanton en廿egou o cargo e Johnson teminou seu

mandat〇･ Mais tarde, voltou a Washington como senador pelo Temessee,

novanente, eleito triunfalmente.

0 mesmo nao aconteceu com os senadores republicanos que vota.-

ram a seu favor. Todos tiveram as suas carreiras politicas encerradas,

nenhum deles se reelegeu para o Senado. Umatomente das piores o罵nsas

霊謹書藍aoc.°sntrtraac i9s]is6�6粫9~ﾆ�4ﾃｵb觝���ｦG�ｮﾔfVB��'��ｶ�3｢�&VXﾇﾂﾃ�ﾟ9dﾀ
dou-se para o Novo M6xico, onde se tomou Govemador Territorial ao fin
de sua vida.

Se os sete senadores republicanos er狐todos inimigos - e inimi-

gos figadais - de Johnson, por quem nao demonstravam qualquer aprego

(Trumbull, por exemplo, redigira pa直e das pr王ncipais leis sobre a ``re○○ns-

tru車o" do Sul, vetadas pelo Presidente), por que vota.ram pela sua

absolvi確o?
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Em primeiro lugar, porque tiver狐a nobreza de ○○l○○ar de lado

as suas opini6es partidarias, decidindo a questdo ｡omo ]�ｧｦW2ﾂ���'F�蹤�

imp餌cialmente, sem temer os a調eganhos da血rbamulta･ Respondendo a

urn telegrama insolente de seu Estado, exigindo a condenagao do Presi-

dente, respondeu Edmund Ross: `Nao reconhe9o seu direito de exigir que
eu vote quer a favor quer contra a condena確o. Fiz umjuramente dejusti-

9a imparcial segundo a Constitui申o 9 as leis, e conflo em que terei a

de votar segund○ ○s ditames de meu｣ulzo, para o maior bern do

Outro senador, William Fessenden, tamb6m republicano, repli-
cou a um狐igo impe正nente, que insistia em in且uenciar･seu vot〇 〇〇ntra

Johnson: "巴stou agindo como juiz [……] por que direito pode qualquer

homem, sobre o qual nao pesa responsabilidade alguma, e que nem sequer

ouve as provas, tentar aconselhar-me quanto ao que deve ser meu julga-

mento e mesmo a sentenga? Desejo que todos os amigos e eleitores

compreendam que eu, e nao eles, estou participando do julgamento do

presidente. Eu, nao eles, jurei fazerjustiga imparcial. Eu, nao eles, sou

器?,E6o.nsavel perante Deus e o homem por minha agao e suas conseqtienci~

Na verdade, na ocasiao do iJ7写peachment, o Senado decidiu estar

reunido como 6rgaojudiciario, nao como coxpo politico, em grande parte

gragas ao presidente da Corte Suprema, o qual escrevia: `協at When the

綴:‘,z§/o盤s窯霊宝?�BR�ｨ�c｣xｮﾙ~ﾃs｣s｢�Wb76�驟Y�Εy~ﾂﾇHｮﾘ旗ﾙ@
Johnson teria sido privado de seu cargo, afrontando-se a Constitui申o.

Em segundo lugar, porque o i7型eachment de Johnson n肴o teria

sido apenas uma "grave injustiga", como afima Muzzey48, mas tamb6m
○○nst血iria pengoso precedente･ Nenhum presidente estaria seguro de

manter seu cargo se nao tivesse maioria no Congresso ou se adotasse uma

orienta鋳o politica diferente da do Legislativo. Na assertiva de urn consti-

tucionalista americano, "como precedente, por6m, sua condena商o e

afastamento teriam sido desastrosos. Bastaria qualquer Presidente entrar

em狐tagonism〇 com urn n心mero su魚ciente de membros do Senado e da

Cinara para enfrentar a ameaga de impedimento"49. Em outras palavras,

ter-se-ia des廿u王d○ 0 presidencialismo americano com desprezo pela

Const血i9肴o. 0 prdprio巳dmund Ross, escrevendo sobre o processo, pos-

圏圏圏
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teriormente, a蝕mava: "num sentido狐plo, o que estava sendo julgado

era a independencia do Executiv〇 〇〇mo ramo igual do govemo … Se... urn

presidente devesse ser deposto… ○○mo homem desgra9ado e proscrito p○○

1itic○…　○○m base em provas insu瓦cientes e em considera86es

partidaristas, ○ Cargo de presidente estaria desgra9ado, deix餌ia de ser urn

ramo igual do Govemo, e desde entao正caria sujeito a vontade legislativa.

Teria sido, pra心camente, revolucionar o nosso esplendido tecido politico,

transformando-o nuna autocracia congressional partidarista... Este go-

vemo jamais enfrentara perigo tao insidioso... de controle pelo pior

elemento da pol王tica estadunidense…　Se Andrew Johnson fbsse absolvi-

do por urn voto nao partidari.a,ta... os Estados Unidos ultrapassariam o

ponto perigoso do govemo partiddrio e daquela intolerancia que tao fre-
(担entemente caracteriza a fbr9a das grandes maiorias e as toma

perigosas'ブ5°･

Em narrativas como essa, s蚤,o desnecessarias conclus6es. Hist6ri-

as de ○○ragem, de homens que aglram confbme suas ○○nsci台ncias e

segundo suas convlcgoes, apespr da雪circunstancias desfavoraveis e da

hostilidade do meio,患Iam por si mesmas. Depois delas, repetindo Vigny,
"se乙Il le silence est grancp'.
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A GLOBAL上ZA CH~o DA P4Z SOLH)ARL4

ANTONIO SOUZA PRUDENTE

Juiz do TRF/1a Regiao, Mestre em Direito Pdblico,

Doutorando em Direito pela UFPE
e Pro氏ssor Decano da Universidade Cat61ica de Brasilia

Nesta. virada do S5culo, os programas de C`estabiliza車o econ6mi-

ca" e de C`ajuste estrutural" impostos pelo FNm e pelo Banco Mundial aos

paises em desenvolvinento, como condi車o para a renegocia確o da divida

extema, tern levado milh6es de pessoas ao empobrecimento e a extrema

mis6ria, a exemplo do quadro falimentar′de nossos imaos argentinos,

postos a receber em doses letais a extrema-un鋳o diab61ica do Fundo M○○

謹書a[dnatemm:霊°uT磐udaals `蓋芸a°scide��ｶﾓ｣ｦ8�ｶ�襪i~ﾆ8�ｸ����Wf�F����6�&���Vﾆ�

0 Brasil esta mergulhado, infelizmente, nesse contexto hist6rico,

tragicamente comandado pelo capitalismo colonialista, a5tico e global,

sem adversario estrat6gico, totalmente indiferente aos valores humanos e

Soclals.

E lament各vel vcr-se urn pa王s Qomo este, de dimens肴o continental,

com imensas riquezas e belezas naturais, inteiramente exposto a cupidez

alienigena e poluido de milh6es de miseraveis de todas as idades, sem sa心-

de, sem teto, sem terra, sem p5o e educa確o e sem nada, com indices

alam紬tes e se平pre mais crescentes de viol台ncias e criminalidades, ante a

postura discurseira e omissiva de nossos govemantes, sem pronta solug肴o.

Ora, o Brasil nao 6 "isso", comoja dizia o grande Rui, no inieio do
s6culo passado. "0 Brasil, senhores, sois V6s. 0 Brasil 6 esta assembl6ia.

0 Brasil 6 este-comfcio imehso de almas livres. Nao s各o os comensais do

er壷io. Nao s肴o as ratazanas do Tesour〇･ Nao sao os mercadores do parla-

mento. N奮o s5o as sanguessugas da riqueza pdblica･ Nao s肴o os

慧詳言:es.d誌霊: erse.p鷲?i cS:霊: SNC繁mspar.ado°sr謡豊jc°arsn :1:st.a�V��g52饑8ｮﾐ

sao os ministros da tarraxa･ Nao sao os presidentes de palha･ Nao sao os

publicistas de aluguel･ N肴o sao os estadistas de impostura. Nao sao os di-

plomatas de marca estrangeira. S奮o as c5lulas ativas da vida nacionaL E a

multidao que nao adula, nao teme, nao corre, nao recua, nao deserta, nao

lea:霊sN器°o fga器器Sdaalsn霊]Pdsac霊:tpe;nqsuaen:sC,i:aodcae ‡:rov語:°霊ndsecs�ｨ�蓿

a mole das vagas humanas, o皿de a Providencia acumula reseⅣas inesgo-

taveis de calor, de forga e de luz para a renova確o das nossas energias. E o

povo, mum desses movimentos seus, em qu9 ie descobre toda a sua majes-
tade.''(1) ､

Ante a experi台ncia agressiva e fracassada da globaliza鋳o econ6-

mica, no pr○○esso hist6ri○○ em que vlvemos ou tentamos sobreviver,
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frente as manifestag6es terroristas de esquerda e de direita, fundamentalis-

tas ou nao, em todo o planeta, nunca ser各demais relembrar o patriotism.o

tao necess壷io aos dias de hoje, e, ainda, tao bern defmido pela cultura um-

versal do jurista baiano, nestas letras:

`CNao vos iludais com essas falsificag5es abominandas. 0 senti-

mento que divide, inimiza, retalia, destr6i, amaldigoa, persegue, nao ser各

jamais o da pまtria. A patria 6 a fam王lia amplificada･ E a fam王lia, divina-

mente constituida, tern por elementos 9rganicos a honra, a. disciplina, a

正delidade, a benqueren9a, o sacr脱cio. E uma hamonia instintiva de von-

tades, uma deses血dada pemuta de abnega亨6es, urn tecido vivente de

almas en廿ela9adas･ Multiplicai a celula, e tendes 0 ○rganism〇･ Multiplicai

a fam王lia, e tereis a patria. Sempre o mesmo plasma, a mesma substancia

nervosa, a mesma circula車o sangtiinea. Os homens nao inventaram, antes

adulteraram a舟atemidade, de que Cristo lhes dera a節mula sublime, en-

sinand〇〇〇s a se amarem uns aos ou廿os: Diliges proximum血um sicut te

lps皿･

Dilatai a fratemidade crista, e chegareis das afeig5es individuais
えs solidariedades coletivas, da familia i na申o, da nagao a humanidade.

Objetar-me-eis com a guerra? Eu vos respondo com o arbitramento. 0

porvir 6 assaz vasto, para comportar essa grande esperanga. Ainda entre as
nag6es, independentes, soberanas, o clever dos deveres esta em respeitar

nas outras os direitos da nossa. Aplicai-o agora dentro nas raias desta: 6 o
mesmo resultado: benqueir劃o-mos uns aos outros, ○○mo nos queremos a

nds mesmos.''(2)

Como se v台, o sentimento patri6tico nao 6 incompativel com o fe-

n6meno da globaliza車o solidaria, a tinica capaz de salvar a humanidade

da廿agedia apocal子ptica, a que nos leva o ego王s叫o dos mercados宜nancei-

ros intemacionais, como, assim, ｣a o reconhece Klaus Schwab,
Presidente do F6rum Econ6mico Mundial, que se realizara, numa qum-
ta-feira hist6rica, em Nova York, onde os 106 pa王ses participantes estao a

discutir, com a presenga ativa de organizag6es Nao-Govemanentais de
todo o mundo, sob o tema�ﾆ芳W&�誚��Vﾒ�FVﾗ��2�g(公vV�2�ﾕVﾖ��f�8ﾞf�

para o Futuro Comum'', quest6es relevantes a constru確o da paz mundi-

al, tais como, a restaura確o do crescimento sustentado, seguranga e

vulnerabilidade, rede正ni確o dos desafios empresariais, redu鋳o da pobre-

za e a busca da igualdade, ○○mpa正Ihando valores e respeitando as

diferengas e, ainda, a reavalia誇o da lideranga e o conceito de govemanga,

pois, na acertada observa碑o de Mauro Santayana, "ao se tomar virtual-

mente global, o mundo come9ou a tomar-se realmente global: se a riqueza

nao foi distribu王da aos pobres, a violencia e a angdstia provocada pelo

med〇 〇〇me8ar狐a ser dis宙buidas aos ri○○s''(3).

Em outro extremo continental, realizou-se, tamb6m, em Porto

Alegre (RS), o工工工F6rum social Mundial, em que se busca "urn outro

mundo possivel”, com a participa確o de, aproximadamente, 50 (cinq竜en-
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ta) mil pessoas e o apoio da Organiza確o das nag6es Unidas (ONU),

visando discutir temas fundamentais, como o desenvolvimento sustent�ﾐ

vel - altemativas para conciliar o crescimento e○○n6mico e o respeito ao

meio ambiente; a participa碑o popular - experiencias como o orgamen-

to participativo que aumentou o poder da comunidade de participar

ativamente das decis6es dos govemos municipais, estaduais e naclonais; a

economia solidfria - novas fomas de distribuir renda e gerar emprego;

direitos das minorias - ○○mo assegurar a mulheres, negros, homosse-

xuais, povos indfgenas e a outras minorias direitos plenos; acesso a terra
- como avangar a refoma agrarla e garantir a sobreviv6ncia econ6mica

dos pequenos agricultores, inclu血d○○se 0 〇〇mbate aos alimentos廿ansge-

nicos (geneticamente modificados); ‘a taxa Tobin - a aplica確o de uma

especie de CPMF (o populamente ○○nhecido imposto d○ Cheque) sobre

toda a movimenta碑o financeira intemacional, cuja receita arrecadada se-

ria destinada ao combate a pobreza universal; o perdao da divida - os

paises mais pobres, especialmente da Africa e da Am6rica Latina, teriam
suas dividas extemas perdoa,das em troca de investimentos macigos na eli-

minagao da mis6ria planetaria; o protocolo de Kyoto - a assinatura
imediata do acordo que prev台a redu車o da emissao de gases causadores

do e罵ito es血屯, posto que os Estados Unidos, maiores poluidores da at-

mosfera, recusaram-se a ratificar esse protocolo; e o fim dos paraisos

節scais, com ヽ′istas a diminuir o sigilo banc㌫io, em pa王ses ○○nsiderados

paraisos fiscais, para facilitar as investigag6es de crimes de corrup申o e

foma確o de quadrilhas nacionais e intemacionais.

A discussao desses temas importantes, em F6runs mundiais, visa
a constru舞o da Paz Universal, pois todos 9s seres vivos precisamos de

Paz. E a Paz, como adverte a enc王clica papal Gaudium et Spes, " nao 6 a

mera aus台ncia de guema, nem se reduz ao simples equilfbrio de fbr9as en-

tre os adversarios, nem 6 o resultado de opressao violenta:, antes 6,

adequada e propriamente, de正nida "obra dajusti9a''(工s 32, 7). E舟uto da

ordem que o seu Fundador divino inseriu na s○○iedade humana. Deve ser

realizada, em perfei確o progressiva, pelos homens que t台rn sede dejusti-

ga. Pois, embora o bern comum do genero humano seja moderado em seus

principios fundamentais pela lei etema, em suas exigencias concretas, fica
sujeito a continuas mudangas, no decorrer dos tempos: a paz nunca 6 con-

quistada de uma vez para sempre; deve ser contim紬ente const則王da''(4).

De vcr-se, pois, que, somente a instala鋳o de uma ordemjur王dica

justa podera conduzir o ser humano a cumpnr sua voca車o natural de

construtor da vida, no processo de globaliza辞o da Paz.

Nesse contexto, o Juiz do Terce主ro Mil合nio tern papel relevante na

edi島ca確o da paz, no meio social, e. por isso esta autorizado pela cons-

ciencia da cidadania plena e pela ordemjurfdicajusta a decidirうc○m total

independ台ncia, emjuizo sumario, com base na verossimilhanga das alega-

g6es e probabilidades da vontade da lei,ja nao mais aceitando a condi碑o

passiva de l○○utor impotente e amorda9ado pela norma legal, como assim
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intemacionaL

Estamos vivendo, hqie, assim, na plen血de do poder geral de cau-

tela dojuiz, que de脆muito rompera as morda9as da doutrina liberal, para

garantir o retomo do cidadao, neste novo s6culo, capaz de reedi宜car o

mundo pela consci台ncia dos homens, no exercicio da ○○mun脆o de senti-

mentos e da solidariedade, que se ilumina na intelig6ncia criativa e

serviente i aventura da vida, no processo de construgao de uma democra○

Cia plenamente pa正cipativa･

Ainda nesse dltimo Encontro Mundial Ecumenico de ora確o pela

paz, realizado em Assi’s (Italia), no dia 24 do mss corrente, o Papa Joao

Paulo 11 conclama os Jovens do Terceiro Mil6nio a serem sentinelas da
Paz,調mo ao励血ro que紬anhece, an血ados pelo esp王rito de Francisco

de Assis, que e o Espirito S狐to, garantidor da paz duradoura e universal･

pois, na visao ecum台nica do Sumo Pontifice, a ora鋳o pela paz nao se tra-

duz num ato de isolamento hist6ri○○　en仕e os homens, mas no

enfrentanento continuo dos problemas, com a ajuda pemanente das for-

9as do Alto, das fbr亨as do Bern, que mos revel狐a presen亨a ○○nstante de

Deus entre n6s.

Brasflia-DF., em 31 dejaneiro de 2002.
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ANTECZPAC4~o DA TUTELA DE OFT'cJO?

POR GEORGE MARMELSTEN LIMA

Juiz Federal Substi血tol

0 art. 273, do CPC, nao da margem a d血′idas: a antecipag奮o da

tutela dever各ser precedida de requerimento da parte ("oj#Zzpode7'4 qr±

;霧嘉霧綾[蒜e?露語蓑°v蒜e笠Z:Z霧磐
conven?a dcz ver｡ssimilhan多a dc? alega(姉o e.. I - hcr/’a方ndado receio de

ddno I.rr雀7ardvel ou de d殖il r雀7伽af∂o,･ ou H -〆qz/e caracterjzado o

abuso de direito de de/esa ｡坊o mam確stoprop6sitoprotelat6rio do r寂'').

Logo, a princ王pio, a luz da dic車o literal do dispositivo, o magistrado nao

poderia antecipar os efeitos da tutela sem requerinento da parte, nao ha-
vendo espago para discutir a possibilidade da antecipa確o da tutela de

o蹟cio.

Esse entendimento 6 reforgado por outros argunentos, calcados

mos pr血cfpios廿adicionais do pr○○ess〇 〇〇m○ 0 da demanda ou da誼iciati-

葦e盤s謹,c ld: i霊簿? cd?"J薯2?.ojvpee"d�ﾗ"ﾅ�Dｲﾄ8�6愉~ﾃｶW�ﾃｧ9dﾆ舒&�6�
dicional sendo quc77?do aparte oz/ o i72teressado c汀equerer, 7?os casos e

/ormas legais'',･ "c所. 128･ 0juiz decidird a lide nos Jimites em gue/oi

proposta, sendo功e de/eso conhecer de guest∂es ndo s'uscitadds a c���

re坤eito a lei e二㍍ige i72iciatれa ddparte").

Sustenta-se a血da que, se o juiz tomar a inicia互va de紬tecip餌a

tutela, sua inparcialidade estar各sendo comprometida.

A16m disso, argumenta-se que, como os eventuais danos decor-

rentes da execu確o da medida dever肴o ser suportados pela parte, tal cc,mo

ocorre no processo cautelar (art. 81 1), somente ela - a parte - deveria esco-

1her se pretende ou nao correr o risco de obter a antecipagao da tutela.

Por todas essas raz6es, tanto a doutrina quanto a jurisprudencia

sao praticamente unanimes em reconhecer a impossibilidade de se anteci-

par a tutela sem que haja requerimento expresso nesse sentido.

A mat6ria, por6m, nao 6 tao simples･ H各algunas vozes (poucas, 6

晋詑eq霊fnsti.steex: r芸s:ods窪柴盤:s謹ea:輩op fefudt塞ぎes害fn器
t証io cla e passo a expor as minhas raz5es.

Prineiranente, o instituto da futela antecipada tern fundanento

i°c: st憩�忌ﾘｮ��Δ�6��ｹV`d芸diec霧,.,fu6nddoa諾gotedl.a霧擬‡

1　georgeml ima@串e. gov.br
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rio lesdo ｡u ameafa cy direito), sendo certo que o direito fundamental

consagrado no dispositivo garante ao jurisdicionado n肴o apenas o direito

fomal de propor a a確o, indo muito mais al6m, pols assegura o direito a

uma futela adequada e efetiva. Desse modo, considerando que uma, das

pnnc工pals c紬acteristicas que o modemo const九〇ionalismo re○○nhece

aos direitos fundamentais consiste na sua aplicabilidade imediata,, o juiz,

no atendimento concreto das provid台ncias que se revelem indispensaveis

para concretizar urn dado direito fundamental (no caso, o direito a futela
efetiva ou a a確o), pode (e deve) atuar independentemente e mesmo contra

a vontade da lei infracopstitucional, pois, para efetivar os preceitos consti-

tucionais, nao 6 preclso pedir licenga a ningu6m, muito memos ao

legislador.

Em segundo lugar, a circunst鉦cia de uma noma ser, apriorz, va-

1ida nao inibe a possibilidade de, no caso concreto, ser afastada a sua

incidencia, desde que sua aplica確o acarrete uma flagrante injustiga. A lei,

como noma gen6rica e abstrata, por mais血il e correta que seja, pode na

casuistica levar a si巾ag6es absurdas, vez que 6 impossivel ao legislador

prever a totalidade dos casos pa誼culares e querer esgotar por completo a

atividade criadora do aplicador do Direito. Portanto, antes de aplicar acri一

誌窪tro:v`:±i謙|f: el豊'i,c itcail. qmuea蕊c opdoae怠g器Ffaosriina? ddeos ;盤
確o dos fatos a noma, o magistrado deve fazer uma analise t6pica,

buscando a m各Ⅹima efetiva確o dos princ王pios consagrados na Constitui-

申o, nunca temendo decidir conz7'a /egem, desde que julgue pro

Constitui確o. Na hip6tese do pr6vio requerimento como requisito para a

antecipa車o da tutela, embora se possa considerar sua exigencia, em abs-

trato, v凱ida, em ce正os casos espec綿○○s, pode vir ela a se mos廿ar

desarrazoada e垂usta, devend○ 0 juiz, nestas s血a86es,狐tecipar a血tela

mesmo sem pedido expresso, a fin de dar cumprimento a noma constitu-
cic`r`q.I que garante a efetividade do processo.

Terceiro, as verbas alimentfcias (p. ex., as decorreptes de benefi-

cios previdenciarios ou assistenciais) trazem sempre consigo urn clamor

de urgencia na sua obten確o. Desse modo, tratando-se de verbas dessa na-

tureza, o pedido nao precisa fazer men車o expressa a antecipa確o de tutela

ou ao art. 273, do CPC, pois esta implicita anecessidade de sua concessao,

sobretudo quando se trata de pessoa humilde, desamparada, idosa, que,

em regra, n5o tern condig6es de contratar urn born advogado para repre-

sent各-1a.

且m qua虹o lugar,脆o prdprio despreparo de alguns advogados,

que esquecem, por ignorancia, de fazer o requerimento. Nos casos de
a96es de competencia dos Juizados Especiais Civeis ou da Justi亨a do Tra-

balho, em que 6 possivel peticionar sem a representa辞o t5cnica por

advogado, tamb6m fica manifesta a desnecessidade de requerimento ex-

presso de antecipa確o de tutela, j各que seria c6mico exigir que urn sujeito

de parca instru確o saiba o que 6 a antecipa確o de tutela e, por consequen-

cjaプvenha a requere-la･ Lembra-se que o direito processual modemo
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pauta-se no princ王pio da ins加工mentalidade das fbmas e, ○○mo decomen-

cia da ins血mentalidade - corolario do princ王pio da efetividade e do

acesso ajustiga-, o magistrado 6 obrigado a sanar, sempre que possivel, as

atecnias eometidas pelas partes hipossuflcientes. Qualquer comportamen-
to excesslvamente fomalista por parte dojuiz nao seria leg王timo, afinal a

aten申o a foma que nao atenda ao ideal da instrumentalidade, na imagem

de Liebman, nao passara da mais solene defoma車o. Ou, como afina

Portanova, "nestes fempos depreoc2件a誇opublicz'Ftica e Social do direito

em ge7メal e do processo em particula7`, o princを)io da agdo estd a descz�7｣sﾀ

oprocessualista moderno･ Nao sepode esquecer q#e opobre, por exem-

#,c綾器p蒜_霧z,:.箸:;.n讐窯u影Jt｡整s霧o;"dv,.筈筈, ,..fe;?
vel jd e', para o pobre, #ma grande conquista･ Cont乙tdo, i77/eJz‘zn?ente,

acaban7 r雀)resentados po7~ advogados pouco preparados o乙! czz.nda em

%'%,r?莞,.急告霊e{‘諾霧Z’?r務器霧露語霧綾
go do processo. E e'claro, ndo raro estard/o7'a dopedido inicia/. Nesses
casos, ojurista estd descz��F����都��&ﾖ�ﾆ率�"�FR�F�ﾂ�ﾖ������&�6W76��P
amem’zcz7'o princzpzo cr p｡nto de, im’ciada a demandcz, se/’a viabilz’zado

chegar-se com 5'z/cesso ao atendimento do real bern da vida pretendido

pel郎partes, ind呼endentemente dos lz.mites do pedido" (PORTANOVA,

Rui. Principios do Pr○○esso Civil, p･ i 18･)･

Uma ou廿a hip6tese em que se mos廿a desaHazoada a exigencia de

requerimento express○ ○cone mos casos de ○○n且ito de血teresses entre o

cliente e o advogado, fato comqueiro mos feitos previdenciarios. No caso,

a antecipa商o da tutela seria do interesse da parte, que necessita do bene鱒-

cio at6 para garantir sua pr6pria sobreviv6ncia; para o advogado, contudo,

露悪等ad器atzee]±dsoerc蕊r芸Lued;cs霊nph°o譜Vaedr;ao:eadduo9譜t:°mveai°ide:
mores, ja que os honorarios de sucumb含ncia sao calculados co町base no

valor da condena確o. Por isso, 6 comum se deparar com ag6es de revisao

ou concess肴o de beneficios previd6nci各rios em que nao ha pedido de ante-

cipa姉o, mesmo sendo patente a verossimilhanga, das alegag6es e mais

patente ainda a presenga dopericulum z.J? mora, tendo em vista que a pr6-

pria subsistencia do segurado esta emjog〇･ Condicionar a antecipagao da

tutela a manifesta碑o expressa do advogado seria, nessa hip6tese, uma

grande injustiga para a parte, razao pela qual entendo ser perfeitamente

poss王vel a antecipa申o de o慮cio com fundamento no pr6prio principio da

dignidade da pessoa humana･

Por todas essas raz5es, creio ser possivel a antecipa申o da futela

sem requerimento expresso, desde que, no caso concreto, nao se mostre

razo諒′el a exig台ncia.

Tenho me deparado com indmeros feitos previdenciarios em que

a antecipa確o da futela, de oficio, mostra-se nao apena,s dtil como tamb6m
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fundamental. Sao processos que tramitam em primeiro grau ha cerca de

cinco anos e certa叫ente levar5o outros cinco anos nas instancias superio-

器s: s e3tsad詰itao r器a|s窪r isdea嵩,r:uiboe:a| oird器rs: sp:enddi霊ota.u?oam esiFep蕊
salario-minimo. A efic各cia do provimento final estaria seriamente com-

prometida caso seus efeitos nao fossem antecipados imediatamente, pois,
nao obtendo desde logo a tao sonhada aposentadoria, certamente a parte

autoraja haver各falecido quando a sentenga transitar emjulgado, o que, m-

felizmente, ocorre com certa freqtiencia. Por isso, sempre venho

antecipando a futela quando a verossimilhanga 6 manifesta, demonstrada

○○m魚正a prova documental e testemunhal do tempo de seⅣi9o mral ne-

cess各rio a obten鋳o do beneficio.

0 argumento de que somente a pa巾e poderia dizer se gostaria ou

nao de cori●er o risco de obter a antecipa申o,ja que seria ela quem suporta-

ria os eventuais danos decorrentes da execu車o da medida, em analogia

com o que ocorre com a medida cautelar, n肴o serve de fundamento para

impedir a antecipa車o de oficio,ja que tamb6m no processo cautelar se ad-

mite a concessao da medida liminar de offcio. A16m disso, a tese nao

procede nos casos de recebimento deverbas aliment王cias, como no caso de

beneficios previdenci紅ios ou assistenciais, pois 6 entendimento pac窺co

que tais verbas nao podem ser objeto de repeti誇o, salvo se houver rna-fe.

Como o beneflci各rio da antecipa確o da tutela estar各recebendo os valores

de boa-鷲, ele nao poder各ser condenado a devolve-la; logo, nao dever各su-

portar os danos decorrentes da execu車o da medida, caso, posteriomente,

a tutela seja revogada.

Do mesmo modo, os血adicionais princ王pios pr○○essuais ○○nsa-

gradores da in6rciajurisdicional tamb6m nao devem servir de escudo para
urn compo直amento血e正e e passivo do magis廿ado. 0 juiz, moralmente

comprometido com a missao de realizar o justo, inquieto diante da com葛

plexidade procedimental, criara, ele pr6prio, altemativas propiciadoras da

諾�7f逃F��8ｽg5�ｮﾔ76V�79~ﾉ_5ﾘ�f�竏�0: #vq鴇譲露盤z°.~ as.C:rs.a蕊5CRdean器:
Nalini. RT, p. 7). A imparcialidade dojuiz, nesse caso, nao estar各abalada,

○○mo pens紬alguns pr○○essualistas mais廿adicionais. Na verdade, o ma-

gistrado nao estar鉦omczndo partido em rela誇o a esta ou aquela parte,

mas tao somente agindo para concretizar un direito fundanental. Lem-

bra-se que estamos vivendo a terceira gera車o (ou dimensao) dos direitos

fundamentais. Por esse motivo, o direito (fundamental) de a確o perde

aquele carater negativista de alhures e algures, onde seria apenas urn co-

mando proibitivo ao Legislativo (a lei ndo excluz’7'd), para alcangar uma

acep確o positiva, abragada ao principio da igualdade e da solidariedade, e

que gera ao Estado em sentido ampl○ ○ aqui inclu王d○ 0 juiz ○ 0 clever irre-

cusavel (de cunho positivo, afmmativo) de prestar adequada e

satis餌oriamente a血tela jurisdicional, mesmo que, p紺a isso, tenha que

agjr ao 15u das veleidades legais･
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Se mesmo diante de todos esses argume皿tos ainda se insista na

impossibilidade legal de antecipa碑o da tutela sem pedido expresso,

invoca-se o pr6prio C6digo de Pr○○esso Civil em鬼vor da tese que ora se

defende. Nos temos do artigo 461 do CPC, ojuizpode, na a確o quetenha

por objeto o cumprimento de obriga車o de fazer ou nao fazer, conceder a

futela especi宜ca da obriga車o, 1iminarmente, se reconhecer o fundanento

juridico da demanda ○○mo relevante e existir just甫cado receio de

ineficacia do provimento final, devendo tomar as medidas necessdrias

護憲嵩±ep.C薫aea?s pi護憲護upaa蓑ur:議芸z:
tutela especi宜ca ou para obten尊o do resultado pratico equivalente. Desse

modo, voltando ao exemplo de pedido de concessao de beneficios

previdenci各rios, por se tra上ar de obriga確o de fazer (implanta誇o do

beneficio), 6 possivel a antecipa確o da tutela de ofieio, em conformida,de

○○mo a正.461, do CPC.

Fu血ramente, se fbr aprovada a mudan9a legislativa consagrando

a t6cnica da execu確o imediata da sentenga, segundo a qual a apela申o

devera ser, em regra, recebida somente no efeito devolutivo, v各rios

problemas aqui apontados serao solucionados,ja que a. sentenga, por sl so,
independentemente do transito em julgado, ter各forga mandamental.

Por6m, enquanto a mudanga legislativa nao vein, e sem precisar invocar a

c6moda desculpa da "sugestao de lege /erenda", 6　perfeitamente

defensavel, que, em nome do valor constitucional consagrador do direito a

completa e efetiva presta鋳o jurisdicional, possa o juiz antecipar a futela

independente de requerimento da parte. sobretudo nas situag6es extremas

que se citou. Trata-se, sem ddvida, de uma visao urn tanto quanto
"avan8ada''para os padr6es廿adicionais do pr○○esso, que aprisionam o

juiz com as frias algemas da lei. Mas o porvir ha de demonstrar que essa
conclus肴o 6 urn corol各rio 16gico da fase constitucional e humanistica por

que passa o d辻eito, em que a s○○iedade espera do magis宙ado uma postura

serena, altiva e corajosa na busca de solug5es criativas ca.pazes de

concretizar ajusti8a social.
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0 presente trabalho ten por objetivo enfocar o julgamento da lide

a luz do principio da correla誇o entre o pedido do autor e o dispositivo da

sentenga, mas tanb6m tendo em consideragao as inovag6es introduzidas

pelaLein° 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Iniciemos com urn exemplo: urn clube de uma cidade do interior

do Estado do Rio de J狐eiro criou uma qualidade de s6cio especial para丘

Ihos de antigos s6cios que tivessem perdido o direito de continuar como

dependentes dos pals em raz奮o da idade. As condig6es de pagamento ofe-

recidas erin　memores que as dos s6cios　○○muns, inclusive com

possibilidade de amplo parcelamento. Logo apes a posse da d正etoria se-

guinte, foi constatado que esta cria碑o tinha se dado ao arrepio dos

estatutos ‘sociais da entidade, o que levou o novo presidente a proibir o

acesso destes C`novos s6cios" as dependencias do clube. Dezenas de ag5es
chegaram ao Juizado Especial com pedidos de que fos.se deteminada a re-

admissao dos associados exclufdos, sem nada menclonar a respeito dos

pagamentosj各efetuados. A questao foi examinada e observou-se que real-

mente a institui車o da nova modalidade de s6cio era contr各ria aos

estatutos da entidade e que o pedido inicial nao podia ser concedido. Res-

taram indagag6es: e o dinheiro pago? Poderia ojuiz, nestas mesmas ag6es,

determ止ar que o clube devolvesse as parcelas pagas pelos exclu王dos?

0 exemplo acima citado seⅣe para prov○○ar urn questionamento

a respeito da aplica確o do princfpio da corre賞a碑o entre o pedido inicial

e a sentenga (tamb6m denominado principio de adstri車o do juiz ao pe-

dido da parte) aos Juizados Especiais Civeis. A solu鋳o para o problema

nao 6 das mais simples, porque, ao mesmo tempo em que o citado princ壬-

pio jur王dico 6 basilar no Direito Processual Civil Brasileiro, nao se pode

esquecer que os Juizados ten como caracteristica a possibilidade de ajui-

zamento de a96es pela pr6pria pa正e interessada, gem a assistencia de

advogados. Como exigir, mum pafs de mi皿6es de ana愉.betos e semi-anal輸

魚betos, o conhecimento a respeito deste inst血to processual, de modo a

que os a.utores (ou reclamantes) apresentem com clareza suas pretens6es
em ju王zo? Tern os usuarios deste novel sistema de Justiga ciencia do que

sejam,cumulag6es simples, sucessivas, altemativas ou eventuais de pedi-

dos? E evidente que nao.

′　l
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Para uma reflexao mais profunda 6 preciso analisar o contexto em

que nasceram os Juizados de Pequenas Causas hoje transformados em
Juizados Especiais C王veis.

A bela obra "ACESSO A JUSTICA'', do grande Ma皿o

Cappellettil, demonstra a preocupa碑o, no mundo inteiro, com o acesso de

todos a Justiga. Sao suas estas palavras:

"De fato, o direito ao acesso efetivo tern sido progressivamen-

te reeonhecido como se皿do de import会neia capital entre os novos di-

reitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos 6

destituida de sentido, na aus6ncia de mecanismos para sua efetiva rei-

vindica(車o. 0 acesso a justiga, pode, portanto, ser encarado como o

requisito fundamental - o mais bfsico dos direitos humanos - de urn

誌:en?sa霊宝a器sd#e°�FV�ﾆGVV�､胴@霊?��VR��&WFV襷��v�&�蹤�"ﾂ�R�隰V�

Na mesma obra o autor relaciona as pr五〇ipais baneiras para o

efetivo acesso a Justiga. Seriam elas: 1- custasjudiciais; 2- pequenas cau-

sas (as vezes os custos excedem o montante da controv5rsia em quests?s

decididas mos processosjudici紅ios fomais); 3- tempo; 4- pequenas possi-

bilidades da popula9肴o em geral, em temos de recursos鼠n狙ceiros e apti-

dao para reconhecer urn direito e propor uma a辞o ou sua defesa; 5-

di宜culdades do litigante eventual frente ao habitual (nomalmente gran-

des empresas com estm血rajur王dica organizada); 6- d臆culdades na de危輸

sa dos血teresses di魚isos.

Basta uma breve analise dos obst各culos enumerados, para que

possamos observar que s肴o mais pronunciados em rela申o as pequenas

causas e aos autores individuais, especia血ente os pobres.

Prossegue, em sua obra, ○罵s鳴ado mes廿e enumerando as

solug6es pr各ticas para os problemas de acesso a Justiga. Volto a

廿anscrever suas palavras:

``0 recente despertar de interesse em tomo do acesso efetivo a

Justica levou a tres posig6es basicas, pelo memos mos paises do mundo

Ocideutal... Podemos afirmar que a primeira solu(車o para o acesso - a

primeira "onda” desse movimento novo - foi a飾.s'is.t6nciajz/dicidlノia; a

segunda dizia respeito as reformas tendentes a proporcionar npJ.e-

Sentafdoj招.z'枕’capa7.a os intere∬es "d却zfsos' '', esp ecialmente nas areas

de prote《車o ambiental e do consumidor; e o terceiro - e mais recente -

6 o que mos propomos a chamar simplesmente�Ss"��末R�FR��6W76��@

j〃siifa''porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito
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al6m deles) representando) dessa forma, uma tentativa de atacar as

barreiras ao acesso de modo mais artieu量ado e eompreensivo･ ''3

Confbme demons廿a com propriedade o eminente autor, esta

visao modema do�V詛��VR�FR��6W76����ｧW7F没����b�ﾗV友��ﾖ��2�F���VP

assistencialista, evidenciando a necessidade de medidas de carater geral,

com refomas no canpo dos direitos material e processual, al6m das
estruturas dos　6rg肴os de assist台ncia juridica,　jurisdicionais e

administrati¥′os. Esta tern sido a tendencia do Direito Nacional mos

心ltimos tempos･ ObseⅣe-se, dentre o血os diplomas legais, o C6digo de

De罵sa do Consumidor, com suas mudan9as es廿uturais, que criou, inclu-

sive, 6rgaos administrativos para fiscaliza確o de direitos e orienta車o dos

consumidores.

Sem ddvida, as maiores preocupag6es do Direito a血al estao

relacionadas com o a.cesso a Justiga e a efetividade das decis6esjudiciais.

E neste contexto que nasceu a id5ia dos Juizados Especiais. Tais

監禁: djiu霊idu±ipr±窪s豊mo:rsftaadc:: oCs°am器藷i霊e霊:e窯oe黒Ft荒a°.uEPpe霊
isso que, em primeiro grau, nao ha custas, que 6 possivel postular sem

advogado, que o processo 6 essencialmente oral e informal e outras

colsas mais.

Nesta esteira de racioc王nio, visualizamos que nem todos os

conceitos血adicionais do Direito Pr○○essual Civil podem ser levados para

o sistema dos Juizados, sob pena de se anular inteir餌ente seus bene節cios

e o es forgo no sentido de amenizar as barreiras ao acesso a Justiga no

nosso Pats. Em outras palavras: para tomar inoperante urn Juizado Espe-

cial basta que no seu comando coloquemos urn Juiz que nao tenha

consci6ncia dos seus objetivos e que seja apegado aos dogmas fomais do

pr○○esso tradicional.

Nas circunstincias representadas pelo exemplo com o qual este
廿abalho fbi aberto, podemos indagar: For que疏o deliberar o ｣m乙

imediatamente sobre a questao da devolu車o do dinheiro? Nao consistiria

isto em prestagao rapida e efetiva dajurisdi誇o, anseio de todos e objetivo

principal dos Juizados? Pretendemos mostrar que sim, mag alguns Jufzes
ainda resistem, invocando o principio da correla確o entre o pedido inicial

e a sentenga.

Passemos a uma reflexao sobre este instituto pro.cessual. Merece
transcri誇o o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, vejamos:

負Fiel ao principio dispositivo) o C6digo consagra o pn皿c重p置o

de adstri碑o do juiz ao pedido da parte. Fa-lo no art. 128... Repete-o
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no art. 460) agora como requisito da sentenca: a sentenca dever各ser a

resposta jurisdiciom賞ao pedido do autor, nos賞imites em que este o

formulou. Afastando-se desses limites, a sentenga decide eJcかa ou ztJ-

fJ-apetita･.. A sentenca dever各conter-se mos limites do pedido) tanto no

que conceme ao pedido imediaio como no que conceme ao pedido
me俄.aio.ノブ4

Apesar das resistencias, devemos entender que este principio

J;u.r霊霊t°e露:nsc誌pp豊±諾dsa窯エ器tdr:So語]Pnesc霊�77F�6���6祐GF�&v��｣ｨ�ｶ��5�-ﾂ跏v6��呆

formais tradicionais.

A solu確o para a questao foi dada pelo pr6prio legislador, no art.

60 da Lei n° 9･099/95, que estabelece:

"0 juiz adotar各em cada caso a decis看o que reputar mais justa

e equanime? atendendo aos fins sociais da lei e as exig6ncias do bern

co皿um.))

Foi sabio o legislador ao pemitir que o Juiz decida por eqtiidade
no inbito dos Juizados Especiais e fez isto em razao de ser esta Lei

produto de urn pensamentojuridico compromissado com o e罵tivo acess〇

着Justiga･ Ele previu que o julgador, em dete血inadas situag6es,

en舟entaria di宜culdades para decidir processos instaurados por leigos, em

rela車o aos quais sequer houve despacho liminar de aprecia確o do pedido

inicial, e que, se a este estivesse amarrado, as injustigas e exting6es sem’

julgamento de m6rito superariam em muito o ndmero de sentengas
meritdrias capazes de solucionar de fbma satis魚tdria os litigios surgidos

no meio social.

0 mestre Vicente Greco Filho faz5 distin車o entre decis奮o por

eq轟dade, a宜m紬do que ela existe quand○ ○juiz a血a criando a noma le-

gal por expressa autoriza辞o da lei, e eqtiidade, que consiste no

abrandamento dos rigores legais, por forga de interpreta誇o. A segunda

pode ser encon廿ada em qualquerjulgamento, mas a primeira depende de

autoriza確o legal, porque nela o julgador exerce atividade criativa de

individualiza車o da norma, como 6 o caso do art. L109 do CPC.

Alguns autores ainda insistem em dizer que o a正6° da Lei n°

9.099/95 n奮o autoriza o Juiz a decidir por eqtiidade. Contudo, esta nao

器°eds:r:e#cl:nnttee票eteaq藷daddeest; odd±:Ps°esrft:vn°c.o監Fd°a beemm qeus霊等ee:ed°e ccffst楽

razao pela qual, afrmar que o mencionado art. 6° nao encerra autoriza車o



Revista da E減ARF- volume v　　　　　　　　　　　　　　　　　195

para o Juiz decidir por eq龍dade, e sim apenas para abrandar os rigores da

莞霊et# aerness±tnaan蒜ae:u6acnu謹: °onsaadireatfv°oAqu霊Lfd°e票taarqeuqeu霊蓋m°±ldaandde:
"eq前dade em julgar''.

juigame:t°or c盤epx°frd;r;See舞.ゑ, :b豊i°nmdadao :Sosea票y:o ddea E;ue: n:
9.099/95, consiste numa viola車o ao princ王pio do contradit6rio, j各que o

r6u (ou reclamado) nao teria se defendido das quest5es nao postas no

pedido inicial apreciadas na sentenga. Esta obje確o tamb6m nao se

constitui em obst各oulo intransponiveL Fagamos, prlmelramente, uma

analise do principio do contradit6rio. Humberto Theodoro Jdnior o de魚ne

da segu血te m狐e正a:

"…consiste na necessidade de ouvir a pessoa perante a qual

ser各proferida a decis肴o, garantindo-1he o pleno direito de defesa e de

pronunciamento dura･nte tod○ 0 curso do processo… Decorrem七r台s

conseqii6ncias bfsicas desse pnnclplo:

a) a sentenga s6 afeta as pessoas que foram parte no processo,

ou seus sueessores;

b) s6 h盃rela碑o processual completa ap6s regular cita車o do

demandado;

partes.�2��H�ｶF��FV6�8ﾞf��3b�b��&�W&芳��FW��2�FR��f芳�2��ﾖ&�2��0

Pensamos ser per罵itamente poss王vel o julgamento preconizado

neste仕abalho sem o罵nsa ao contradit6rio.

No art･ 2° da Lei dos Juizados Especiais estao enumerados os

pnncipios n〇九eadores do sistema For ela implantado. 0　processo

orientar-se-a pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia

pr○○essual e celeridade･

0 mesmo Humbe正o Theodoro concei巾a pr○○esso e o di罵rencia

de procedimento. Vejamos:

"Processo e procedimento s肴o conceitos diversos e que os

processualistas nao confundem.

P7.oceL簿o, como jf se afirmou, 6 o me'fodo, isto 6, o s'短ema de

compor a lide em jufzo atrav6s de uma rela碑o juridica vinculativa de

direito pdblico, enquantop7’ocedzmenio 6 a forma material com que o
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processo se realiza e皿cada caso co皿ereto･''9

Con允me se v合, o pr○○essoさ, dentre outros ○○mo aut〇〇〇mposi-

申o e autotutela, apenas urn m6todo de composi確o de litigios. Se

processo 6 m5todo, podei.fanos, em tese, ter algum com procedimento in-
teiramente oral. 0 pedido inicial, a resposta, a produ誇o da prova e a

decisao fmal seriam orais. Tal modalidade nao existe no nosso sistema,

mas 6 possivel, porque o que o contradit6rio e a ampla defesa exlgem 6 a

igualdade das partes e a possibilidade de manifesta車o sobre todas as

quest6es processuais, al6m de possibilidade ampla de produ確o de prova,.

Deste modo, a opor血nidade de se man罵star e de produzir provas pode

ser concedida oralmente ao componente do p6lo passivo.

Nos Juizados Especiais, apesar de o pedido inicial ser reduzido a
termo, o屯to e que, ○○nfbrme a正. 14 daLei, ele pode ser oral, a琉s, con-

formeja mencionado, a oralidade 6 norteadora do sistema. A defesa tan-

b6m 6 oral, nafoma do art. 28. Ora, se 6 oral a ess6ncia dos processos
nos Juizados Especiais, nada impede que, nao tendo sido obtida a concilia-

gao na fase inicial e chegando o feito i audiencia de instru鋳o ejulgamen-

to, se o Juiz observar que para proferir uma decisao capaz de p6r fim ao

lit王gio entre as partes precisa deliberar sobre algo nao contido no pedido

inicial, coloque a questao nova para os litigantes, que sobre ela poder肴o se

man窮star. Se imperioso, com o宜m de evitar su岬resas para os litigantes e

apenas em dltimo caso, poder5 o Juiz suspender a audi合ncia pelo tempo

necess各rio a produ碑o de provas sobre as novas quest6es postas em dis-

cuss肴o. Deste modo, nenhum prejufzo havera para a defesa. Tal procedi-

mento tern base lega,I porque 6 analogo ao disposto no art. 27 da Lei n°

9.099/95.

Qualquer outra interpreta車o implica em colocar a Justiga Jcomo

refem de dogmas do processo ordinario (de cujos problemas quis o legis-

1ador se libertar no ambito dos Juizados) ou do serventuario (muitas vezes

sem o preparo devido) que atende as pa巾es na Secretaria e reduz a tem○ 0

pedido inicial, porque, em dltima analise, sera este temo que delimitar各o

julgamento宜nal.

Em conclusao, podemos dizer que, levando em considera確o o

c○ntexto em que nasceram os Juizados Especiais, os宜ns sociais da Lei

que os regulamenta, seus princ王pios no正eadores (especialmente os da ora-

1idade e infbmalidade) e ○○m urn pouco de cuidado e habilidade do Juiz

para nao ofender o contradit6rio e nao violar o direito a ampla defesa, 6

perfeitamente vi各vel ojulgamento #lかa ou exカ'apetita mos Juizados Espe○

○iais C王veis.

Vamos mais al6m para afimar que esta pratica deve ser adotada
sempre que os Ju壬zes observarem que a sua inobservancia implicar各em
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nao compor definitivamente o litigio. Tal proceder conduzira a uma

grande economia processual, ate com diminui確o de demandas futuras, e

trar各uma satisfa車o aos interessados que desejam vcr seus problemas

resolvidos, e nao discuss5es doutrinarias sobre dogmas do Direito

Processual, bern como pemit壷que a Lei n° 9.099/95 at垂a seus

obj etivos.

N肴o basta urn sistema novo de Justiga, 6 preciso tamb6m uma

mentalidade nova para lidar com ele.
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Luiz Guilheme Marques

Juiz de direito da 2a Vara Civel de Juiz de Fora- MG

Jean-Frangois Burgelin, Procurador Geraljunto a Corte de Cassa-

舞o, na sua conferencia proferida em 29/1 1/2001, na Faculdade Paris 11,

no semin各rio anual intifulado A Corte de Cassa誇o e a Elabora(婦o do Dz.-

reito, organizado pelo Laborat6rio de S○○iologia Jurfdica, apds relatar a

hist6ria dessa Co正e, criada em 1790 paraun沌car o Direito, disse que ago輸

ra nao mais teria raz着o de ser, uma vez que ajurisprudencia intemacional,

como 6 o caso da Corte Europ6ia dos Direitos Humanos, contraria muitas

vezes ajurispmdencia daque工a da Cone suprema. E, ao宜nal, a魚mou en-

tender que essa C〇五e deva ser subs両肩da por uma Co正e Nacional dos

Direitos Humanos.

Pensa-se que: se a Corte de Cassa鋳o temjurisprud6ncia no mes-

mo sentido das Co正es supranacionais de S廿asbourg ①ireitos Humanos) e

de Luxemburgo (Uniao Europ6ia) ela 6 redundante, mas, se suajuris.pru-
d6ncia conflita coma dessas Cortes supranacionais, 6 mais do que isso,

且agrantemente no civa.

Alias, sabe-se que a unifica確o dajurisprud台ncia da Corte de Cas-

sa鋳o est各Ionge de acontecer, o que 5 mais urn motivo para se entender da

desnecessidade desse 6rgao jurisdicional, pois, al6m disso, na pratica,

sendo a fun確o da Corte de Cassa確o apenas verificar, mos recursos inter輸

postos para ela, se a decisao inferior esta ou nao confome o Direito, e, em
caso positivo, mante-la, e, em caso negativo, deteminar que outro 6rg肴o

inferior rejulgue a questao, fazendo com que, futuramente, ap6s esse rejul-

gamento pela instancia inferior, outro recurso possa ser interposto e o feito
chegar n〇､′amente ao conhecimento da Co巾e suprema, tudo isso signi舟

cando demora na presta確o jurisdicional e aumento das despesas

processuais.

Tamb6m 5 de se mencionar que antes dessa proposta de extin申o

da Corte de Cassa確o, falava-seja na Franga na extin商o do Minist5rio Pd-

blico e do cargo de juiz de instru車o (que realiza trabalho no processo

penal semelhante ao do nosso delegado de polfcia.napresidencia de inqu6-
ritos policiais).

Ve｢誼ca-se, por essas simples re罵rencia, como se pensa em mu-

dangas no Direito e na Justiga da Franga e, diga-se de passagem, mudangas
dr㌫ticas, que assust狐a maioria dos juristas.

Se essas propostas vao vingar ou nao 6 outra hist6ria, mas a

verdade e que en○○n廿am adeptos耗rvorosos.
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T狐bem deve ser destacado aqui que a Corte de Luxemburgo tern

recomendado aos jufzes dos pa王ses do Direito Comunitario europeu que

deixem de aplicar as regras do Direito intemo que con血adigam as regras

do Direito Comunitario, sendo que a Corte de Cassa碑o francesa

re○○menda nesse mesmo sentido seus juizes､ da justi9a jurisdicional e

assim tamb6m faz o Conselho de Estado franc6s quanto aos juizes

administrativos.

Chega-se a falar em uni宜cagao do Direito Privado quanto dos

paises que fazem parte da Uniao Europ6ia.

E罵tivamente, caminha-se nesse rumo, principalmente pela

a巾a確o supranacional da Corte de Direitos Humanos de Strasbourg e da

Corte de Justigaja mencionada, sediada em Luxemburgo.

Ver甫ca-se, dessamaneira, que, em temos europeus, o Direito e a

Justiga estao numa fase de transi確o muito expressiva, ficando cada vez

menor.o campo do Direito de cadnpais e aumentada a area colocada sob o

gerenciamento do Direito Comun揖rio.

Podemos dizer que quem de n6s simpatiza com o Direito舟an〇台s,

o Direito alem肴o etc., tera que se acostumar com o Direito’Comunitario.

Para n6s, brasileiros, que nao sentimos ainda na nossa realidade a

importancia do Direito Comunitario, face a fragilidade do Mercosul, tudo
o que acontecer na Europa em temos de Direito ficara cada vez mais

incompreensivel aos nossos olhos.
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工- 0 PAPEL DO丁UIZ NA SOC工EDADE MODERNA.

｣r- A LEL･ N0RÅ44 7T肋4DE E EFEH7シコDADE.

肋- 0 DH脇ITO COM0 M放0 PARA SE REALLZ4RA JU5Hq4.

IV FILTRA GEM CONST打UC克刀Ⅵ4L.

V二　0　CODIGO DE PROC鵬O PENAL A LUZ DO

GARAN7放鋤O PE^〔4L.

材- 0 GRANDE D鎚4FJ0 D0 Jて乃ZNO SECUL0JRT.

VH_ CONα I/S4~0.

En 1/n Estado de Derecho, es el Derecho quz.en Jimita alpodei′

para pres'erγar /a dig7"’dad de fodcJs las personas. So'lo asz'el Estado de

Derecho ilega c7 Ls'er el orden de Jos hoJ7わres lz.bres e I.gralmente digrosy

施緒藷寵d’:rS)17:eoros que 07’｡em Jas activz‘daみde /os esc7'avos

+ 0 PAPEL DO /U工ZN4 SOC脇DADE MODERN4.

互cedigo portodos que ojuizmodemo, ojuiz do s5culo XXI, nao

pode mais橿car atrelado aos es廿itos limites da lei, ○○mo verdadeiro escra-

vo que nをo pode se afastar de sua enxada durante o plantio e a colheita das

terras de seu amo. A fun誇o do magistrado 6 de dar a cadaum aquilo que

expressa, efetivamente, a realizagao da justiga entre os homens, indepen-

dentemente de se cumprir a lei. Lei ejustiga sao dois lados de uma mesma

moeda que Hem sempre en○○n仕a-se no mercado social dos homens a角m

de que se possa廿○○ar pelos bens juridi○○s protegidos.

Nesse caso, mister se faz a rediscussao do papel dojuiz na socie-
dade atual, em especial se considerarmos que as leis s肴o feitas pelas elites

que tern assento no Parlamento cada vez mais ○○mprometido com os血亡e-

I  INTRODUCC16N AL DERECHO PROCESALPENAL. 1 edi確o, Buenos Aires, Ad-Hoc,

1993,p.34.
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resses do executivo e do empresariado que o financia. 0 juiz nao pode

ficar alheio a essejogo de interesses que pemeia a elabora確o das normas

com as quais irajulgar. Para tanto, necessita de imparcialidade e distancia

dos bene賞cios que sua carreira pro角ssional pode lhe廿azer a癒m de南o

comprometer a decisao justa a que cada cidadao tern direito.

0 ato que emana dojuiz ha de serrevestido de urn duplo aspecto:

moralidade ejuridicidade. 0 primeiro dando vir請de aos atos dajusti亨a; o

segundo, concretizando a idealiza碑o do justo2.

Falo doj.uiz funcionalista e nao carreirista. Refiro-me aquele des-

p,rendido da, ambi申o da promo確o por merecimento tao querido pelo

Orgao Especial de seu Tribunal, que o det6m nas maos. 0juiz que enfren-

ta a lei, rasgando-a se necessario for, para realizar ajustiga. Que decide de
acord〇 〇〇m os pos巾1ados const九〇ionais amparados nos廿atados e ○○n輸

ヽ′en96es relativos aos direitos humanos, civis e politicos de cadaEstado. 0

julz que observa no r6u urn ser humano e n肴o urn desafeto social que, sim-

plesmente, merece a masmolTa em vez da condena申o justa, digna de urn

Estado Democratico de Direito.

imp arc i aF,nilomn.; ;t?l豊3uidzoqcuaergaos葦iee霊宝a: S pceor:hpe:read :rs霊u嘉re�蕩

n肴o, necessariamente, jurista, arrogante na decis肴o da causa, por6m hu-

milde no trato com os sujeitos que interv6m no processo e,

principalmente, respeitador do Tribunal a que est各vinculado, mas n着o

submisso. A submissao 6 a vergonha da toga･ 0 respeito, seu engrandeci-
mento.

Albe血Binder4, em seu magistさrio, deixa ○○ns直ado quando tra-

ta da independ台ncia dos juizes que:

La ind笹endencia de Josjuec.es no e出inaprerl′ogativapr｡/esio-

na/. Se z7'ata, en realidczd, de gue /os ｡ic/dadan｡s, s#/’etos pasivos de la

admim’高7'aci6n dejusticia, tengan la garantz'a de q乙ie lapersona que va a

adminisz7'α′ a/go de tan grcrves consecuencias como el poder penal del

E寝ado, act乙ie com Zotal lz.bertady fin estar sometido apresiones･ No hcJy

que olγidar印/e es una garantiaprevista en/crvol･ de los ciudadanos y no

en/av｡]{ de losjz/eces.

L｢ A LET.. NORMA 7TVH)ADE E EFEHV鵬)ADE.

2　MarioBigotte chorao,ENTRODUCÅoAO DIREITO, Coimbra,Almedina,2000,v. I, p. 84.

3　　Francesco camelu鵬prelecionando sobre as partes e o juiz, com a lucidez de sempre, deixou

consignado que "Nin〆n hombre, ri pensase en /o卵e es�V6W6�&薮��&7&ｨｼ���4｢���jV����'&R�

ac印taria serji′e='', chamando a aten9ao para a necessidade do juiz ter conscjencia de sua indig-

nidade para que possa ser memos indigno (LAS MISERIAS DEL PROCESO PENAL, Bue-
nos Aires, EJEA, 1959, p. 52).

4　Introducci6n AI Derecho procesal penal. 1 edi9ao, Buen｡s Aires, Ad Hoc, 1993, p. 149.
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0 Estado, enqu狐to pessoajur王dica de direito p同工i○○, dotado de

atributos que lhe pemitem operacionalizar os宜ns para os quais fbi criado,

de¥′e assegurar a cada indiv王duo o maximo possivel de liberdades basicas,

compativeis e necess紅ias com urn sistema de liberdades para todos, orde-

nando e eliminando as desigualdades e○○n6micas e s○○iais, de m組eira

que s♀〕狐para maior bene蹟cio dos menos鹿Ⅳorecidos･ Nesse pontoプsur-

ge o ide紅io de justiga: "a dおposifdo〆rme e permanente da vontade de

鴛;Z’霧".Z’7'露盤2e'議f:葦Z護°�驗ﾘ�ｹ~ﾇｨ�dｩ~ﾅｩ~ﾉ~ﾂ觀ykb譁篦�r&W"�Bx�gｦSrrﾂ����VR�Rp

0 direito de cada individuo, em regra6, 6 nomatizado, ou seja,
descrito em deteminada noma legal que passa a valer como noma de
○○nduta social ordenando a sociedade e operacionalizand○ 0 direito a宜m

de estabelecerpara os homens nomas de convivio social das quais nao de-

vem se afastar, sob pena de afrontarem direitos subjetivos legalmente

protegidos.

Entretanto, hodiemamente, nao podemos desconsiderar a capital

diferenga entre a nomatividade e a efetividade da lei.

A efetividade das nomasjuridicas signi宜ca a utilizagao de instru-

mentos p紺･a sua real aplicabilidade, a per持ita incidencia da noma sobre a

conduta de cada individuo isolada ou conjuntamente, sua materializa確o

no mundo dos fatos.

Da e罵tividade das nomasjuridicas, em especial da noma consti輸

tucional, tratou com maestria o jurista, Prof. L2/z.s Roberto Barroso7. sao

suas as seguintes palavras:

A e/etividade sz.g7姉ca, portanto, a realizc準do do Direito, o de-

sempenho concreto de Jua〆ln誇o socia/, Ela r雀7resenta a mczter z’a/iza-

gdo, no 7硯ndo dos/crtos, d｡sp7メeceitos legaz.s e simboliza cz cやro招’ma誇｡,

tdo z'7?tz.rna q乙lantopossz'veJ, enz7’e o deγer-ser 77ormativo e 0 se7メdcz realida-

de social.

A nomatividade 6 a simples previsao das nomas de condutas so-

;]ea霊’�3｢��ｸ釜抱既k��~ﾂﾂﾆYVfRﾉ;ﾉJﾙ��ｸ��ﾆ�ｷ2ﾂ陷2���

霧’,蒜藍J器盈,°蒜務露盤g詔,筈,.荻orta777entos dos
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0 Judici壷io deve assegurar atodos a efetividade dos direitos pro-

tegidos e nao apenas sua normatividade. Nao basta ao indiv王duo a certeza

de que todas as dec'if∂es dos 67gdos do podelメj坊dicidrio Ferdo pz;blz.Gas e

〆tndcm7entadcJs todcJs CZJ decis∂es, sob pena de nulidade (c/ art. 93, IⅩ da

CRFB). Enecessario muito mais do que isso. E imprescindivel a operacio-
naliza碑o dessa regra constitucional dentro do processo,

Nesse caso, nao ha anparo legal a decis着o que recebe a dendncia

sem, expressa, fundamenta申o, mostrando a sociedade as raz6es s6rias

pela quais aquela dendncia foi recebida. 0 motivo pelo qual urn membro
da comunidade丘)i ○○locado no ban○○ dos reus deve ser explicitado.

0 direito constitucional de fundamenta申o das decis6es judiciais

deve ser garantido pelojuiz.互ojuiz o guar彊o ef轟vo desse direito nor-

matizado na Constitui確o. Do contrario, de nada vale o direito se nao

houver a garantia.

Andr6s Ib組ez, no pr6logo da obra de Luigi Ferrajoli9, deixa con-

signado que "La legitimidad del Fistema polz'tico cやarece, as'z',

condicionada a /a ziitela y e/ectividcJd de los' princz2? ios y derechos〆lnda-

n宅entales ''.

E 6 o pr6prio Ferrajolil° quem demonstra a t6cnica utilizada para

reduzir a diferenga entre normatividade e efetividade:

Las garanzz'crLr no son otra cosa即ie Jas te'cnicczLJ previstas por el

ordenamiento para redz/cz.r la distancia esれ/t乙iral en初e nolメmatividade y

e/ectividcrde, y, por tanto, paraposibilitar la mc露ima e〆cacia de los dere-

chos〆indczmentales' en coherencz’a com s'u es姫)ulaci6n constitucional.

Destarte, o juiz, hoje, deve ficar sujeito a letra da lei, nao com
aquela visao vetusta do positivista cego, mas sim enquanto essa lei for

norma valida, ou seja, enquanto norma coerente com a Constit己li誇o Cida-

da. No modelo garantista a validez da noma nao 6 mais vista sob o

謹書oEe:as:i9gn霊i.c票dTsaとamcaosn:t諾��ｶr��R贍����¥仗驢&Uｵ�蹤R�B��

ILL o DIREITo Co脚44Eto PARA sE REAL｣zAR

A J玖SHき4

Arist6teles (Polz'ticcz, 1286a) afimava que o homem 6 urn animal

politico com o claro sentido de que o homem nao poderiaviver sen5o em
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sociedade. A sociedade necessita de urn conjunto de normas, formando

urn sistema nomativo, den百〇 do qual desenvolve a vida de urn grup○ ○r-

ganizado exigindo de cada i皿div王duo urn deteminado comportamento.

0 direito passa a ser assim urn produto do poder politico de cada

巳stado, com○ ○rdemjuridica entendida na qualidade de ordem coativa ca輸

paz de患zer valer ○○n廿a os廿ansgressores, t狐bem re○○Hendo a fbr亨a.

Nao ha ddvida de que esse poder para ser considerado leg王timo

deve ser exercido ajusto t血lo e serajusto se a己ttorizadopor #ma norma

｡upor urn COJU.unto de nor7ms gerais q乙te e5'tabelecem qLtem, em cm7a de-

termi79adcz com乙lnidade, fern o direito de comandczr e de ter Feus comandos

｡bedeci`わs 12.

Nesse ○○mpasso surge o papel garantidor dojuiz que, di狐te do

desrespeito a uma noma,免z valer o direito inscrito na mesma assegur狙-

do 2Lo "siidit｡" o bern da vida respectivo.

Nao ha mais espago, no Estado Democratico de Direito, para o
entendimento de que ajustigavisa arealizar o direito. Nao. E o direito que
deve ser utilizado como meio para se alcangar ajustiga, entendido como

nomas positivadas e supra legais (ou naturais como querem os

jusna巾ralistas).

Pedro Aragoneses Alonsol3魚z uma adve血合ncia sobre. a宜nalida-

de que deve no正ear o es血do do Direito Processual deixando consignado

que C`pol′ ello, en #na inte7pretacic5nfnalista del derechoprocesa/, elpro-

ceso debe serγi7〆para conseguir que la sentencia seajusta, o al menos,

para conse8ui7'gue la s'entencia Sea menos z.77j弘rta o gue la sentencia z.72-

j郷ta lea cada vez mds rara”.

Hodiem狐ente, assistimos a uma crise moral do poder e, conse-

qiientemente, a s6rios desrespeitos a direitos previstos nas nomas
juridicas vigentes no Estado exigindo dos fautores da lei uma postura ga-
rantidora dos referidos direitos. Sao medidas provis6rias, sem relevancia e

muito memos urg6ncia (c/ art. 62 da CRFB), editadas pelo Chefe do Exe-
cutivo Federal em afronta a direitos, deveres e fung6es do Minist6rio
P心blicoー4. Fraudes ao erario pi’iblico. Evasao de divisas por empresarios li職

gados ao govemo central. Corrup確o de integrantes do govemo e toda

sort:e de desvios de conduta que n着o podem mais legitimar o exerc王cio do

poder pelos seus membros･

12　Bobbio,ob.cit.p.235

13　PROCESO Y DERECHO PROCESAL (ENTRODUCCION). 2 edi9負o, M読drid, Editoriales de

Derecho Re皿idas, 1997, p. 263.

14　Medida proi′isdria n.02.088-35, de 27 de dezembro de 2000.
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0 judiciario deve descruzar os bragos e, uma vez provocad〇一5,

deve realizar o senso comum dejustiga que 6 inerente a cada cidadao que

assiste, inerte, ao de町amamento do dinheiro pdblico pelas ruas do poder

indo desemb○○ar nas ○○ntas de p独a王sos慮scais. 0 dinheiro p心bli○○ no

Brasil, hoje, 6 urn rio que desagua nas contas de deteminados politicos
e/ou empres紅ios inescrupulosos.

Dessa foma, nasce uma crise no direito que ben delineada por
Ferrcz/’oli 16 apresenta urn triplice aspecto: a) crise de legalidade; b) cr与se

do Estado social e; c) crise do Estado nacional traduzind○○se em uma crise

da democracia porque "equivale a iina on’siLJ delprinc互?io de /egalidad, es

decir, de /a釣y’eci6n de Jospode]メespなzblicos a la均;, en la que s'eflndan

tanto la Joberaniap｡pulaiィ｡omo elpa7′ad勧7a del E∫tado de derecho ”.

0 Judici証io passa a ssr assim uma reserva moral de garantia do

cidadao frente as violag6es de seus direitos por parte dos desmandos das

autoridades pdblicas. A dltima porta que a sociedade tern para bater cla-

mando por s〇〇〇rro.

JV FIL TRA GEM CONSHTUαO蝿L.

A Constitui商o de urn Estado tern domicilio no apice da escala hi-

erarquica da nomatividade jurfdica, o que significa dizer: n肴o pode ser

subordinada a nenhuma noma juridica, seja-1he anterior ou posterior e,
○○nseq屯entemente, todas as nomas legais existentes devem a ela se con-

fomar, sob pena de revoga確o (se lhes forem anteriores) ou pecarem pelo

vicio da inconstifucionalidade, fomal ou material (se posteriores forem).

E a preemin台ncia normativa da Constitui舞o frente a ordem infra〇

〇〇nstitucional.

Esta preemin台ncia nomativa da Constitui車o faz nascer tr合s re-

gras b各sicas apontadas por Canotilho]7 em seus Fundamentos da

Constitui誇o･ Diz o mestre referindo-se a Constitui確o:

r｡da ordemjurz'dica deve ser lida a lug dela e passadczpelo sGi/

crivo, de modo a eliminar as normas que se ndo co7?/om?em com ela. Sdo
かGs c�2�6���V蹤W7�&匁7｣#���"�FW7F��&VVﾖ紋v�6���sv�&ﾖ7ｧF庸��F0Consti-

t乙iifdo･● /CZJ zocねs crs 77orn棚買’72坊`aconstitucionais devem ser inte7pretacねs

no Jentido maz.s con｡ordante com a Constit乙ii誇o�&匁8/��ﾆ薬�F3ﾘ�f蹤V��&WF�ﾐ

g∂o co77/orme a Constitui誇｡/;の　as normc榔de direito ordi77drio

descoJ?/orme com a Constitui諦o s'do z.nvdlid伽, ndo podendo se7. c準?lica-
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dcz.Jpelosかibmais e devendo ser cznu/edcrspelo舟ibmal Constit坊ciona/,.

(りsalvo quando n∂o諸o exeqガかeispor 5'z. mesmas, as normas consti寂ci-

onais czplicam-se directamente, mesmo Ls'em lei intermedidria, ou conかa

ela e no lugar dela.

Assim, os operadores juridi○○s devem realiz餌uma releit皿a do

d正eito, buscando urn novo disc皿so ju正dico com escopo em組cipat6rio e

de foma altemativa, por6m de cima para baixo, ou sej’a, da Constitui商o

para as nomas infraconstitucionais e nao o contr紅io como se tern feito.

N肴o ha mais espago para aplica車o de deteminados dispositivos

legais que pertencem a reminisc台ncia do milenio passado e que n肴o po-

dem mais prender o juiz do novo s5culo. 0 Direito 6 din含mico e n肴o

estatico.

V 0 CのJGO DEPROC尻5SO PE棚L A LUZDO

GARAN糊40 PENAL.

丘cedi9o portodos que nossa lei processual penal pe正ence a uma

ep○○a em que as liberdades p心blicas erin cerceadas pelo regime politico

imposto pela Era WcWgas. 0 que signi宜ca dizer: nosso c6digo pertence a

urn periodo de excegao. Conseguiu a廿avessar o milenio, mas nao pode re-

vogar a Constitui確o devendo a ela se harmonizar. Assim, diversos de

seus dispositivos legais merecem uma releitura constifucional. A seguir,
trabalharemos apenas com algus:

Vl - DO ARQU[匪4M五八TTO DO INQU互RJTO

POL畑AL. ART 28 CPP.

0 sistema de缶eios e con廿apesos estabelecido no a虹. 28 do CPP

colocando ojuiz no papel de慮scal do principio da obrigatoriedade da agao

ELeoni:]gpa詰まcauTve=Ceen器o] e#a6:t[: Zfed±:oCp°en豊富o°r J;uei÷嵩9na盤霊

podera funcionar a frente de eventual processo caso seja instaurada a辞o

penal pelo Procurador Geral de Jus函a. Nesse caso have正a a舟onta a sua

imparcialidade enquanto 6rgao julgador devendo, eventual, processo ser

presidido por outro juiz. No mesmo sentir 5 quanto ao 6rgao de execu碑o

do Minist6rio P崩lico que promoveu o arquivanento nao sendo licito que

o Promotor que arquivou os autos do inqu6rito funcione em processo que

nao desejava em afronta, a sua, independencia funcional. Trata-se de dupla

garantia: a sociedade ter各um Promotor livre e independente para atuar a

18　Na obra "D皿EITO PROCESSUAL PENAL'', (4 edi確o, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2001,

p. 1 10) defendo o entendimento que o legitimado ativo para arquivaro inquerito policial 6 o Mト

nist6rio Publico submetendo a aprecia確o do juiz, que exerce a fiscaliza商o sobre o principio da

obrigatoriedade da a確o penal p心blica, a fim de que homologue ou n賓o a decisao de arquiva-

mento.
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frente do processo que foi instaurado e o r6u tern a garantia da imparciali-

dade do juiz que ira prestar a futelajurisdicional.

V2 - CHACHoDoACUSADo pRESo. ART. 361
DO CPP.

E voz corrente de nossa doutrina ejurisprudencia que o r6u preso

deve ser requisitado e nao citado, em verdadeira afronta ao direito de an-

pla defesa. Requisi碑o 6 a ordem dirigida ao diretor do estabelecimento no

qual o r6u encontra-se acautelado a fin de que apresente o mesmo em dia,
hora e local determinados pelo juiz. A cita碑o 6 o ato jur工dico processual

que estabelece a bilateralida.de do processo sem o qual o acusado nao sabe

qual a imputa確o que pesa sobre seus ombros. Nesse caso, dois sao os atos

e dois saos os destinatarios dos mesmos que nao podem ser confundidos

entre si, sob pena de darmos o direito (ampla defesa) mas n5o garantirmos

sua efetividade.

Andrea Planchadell Gargallol9･ deixa ○○nsignado a necessidade

do acusado de ser ouvido qu紬do expressa que "en elproceso penal la

p7メesencia del crcusado e冊in deber ineladiblepara el Eftado y in derecho

i77enunciable para el釣//‘eto cz/ectado ".

A pratica forense confunde a duplicidade existente no direito de

ampla defesa, ou seja, seu contenido esencial suas duas man/estaci｡nes..

秦?霧o?e/ensa毎b z’e'n z’lan7ada dみa n7ateriaのめ｡e/ensa te'cn z‘ca o

n a｡ ｡y d e°vJ:u�｢v�&�ｦ罔妨'FY~ﾈｮﾖ�ﾅ��&R�ｦV�7Ff�S匁�8�ｰad °dpa.re±S:pnuat謹en蓋霊ad eps霊

Minist6rio Pdblico a fin de preparar sua auto defesa, sob pena de suxpresa
e graves conseqiiencias ao seu stat郷digrita短.

E o juiz garantidor em nome da劃pla de罵sa. A simples provi-

dencia de ler para o acusado, antes do interrogat6rio, a pega exordial nao

pode ser entendido como respeito a ampla defesa. Defesa deve ser prepa-
rada antes e壷o durante o momento que deveria ser exercida e deve ser

preparada pelo t6cnico habilitado: o defensor do acusado. De nada a-dianta
o acusado se entrevistar antes com seu defensor se n蚕,o sabe o teor da acu-

sa車o. Uma coisa 6 a presenga formal do defensor mos autos, outra, bern

diferente, 6 garanti山he o pleno exercicio dos direitos inerentes a ampla

defesa.
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方an Montero Aroca2], analisando a Constitui確o Espanhola,

afima que a mesma cont6m�v�&�雕w2�vV覲w&�6�2����R�&v�&�蹠｢v7'��6�7&Rﾐ

tas''e nestas estaria o "derecho do acusado a fer i#/ormcrdo de la
acusaci6n". Tal previsao nao pode ser olvidada de nosso texto constituci輸

onal que para. garantir o direito ao contradit6rio deve dar ci6ncia ao r6u da

imputagao que pesa sobre ele.

de d efes? e諾a霊'uP器iqou:sPp°esc:請謁reFe:±諾器霊c霊cpnL±ecna;, d蒜gt語霊
faz o chamamento do r6u, preso ou solto, 8mju王zo, atrav6s do ato citat6rio,

器ss誌enftee?霊e: addeov器f|oa諾shseec諾er:ysltaaTce諾:,s : utedoer詰nas詰露j.a-

A praxe forense de se interrogar o r5u e depois dizer que iranome-
ar defensor para fazer a defesa dele, ja dei′eria ser repelida pelo juiz no

milenio passado, quanto mais, agora, no s6culo XXI. 0 Minist5rio Pdblico
assume nesse caso un papel imprescindivel para a correta fiscaliza鋳o da

Constitui坤o (c/ a血127 c/c art. 5°, LV).

Casimiro Varela23 5 incisivo: "Para ｡e/enderse es necesari｡
saber de gue'Je lo acusa･ Por conseguz’7?Ze para el resguardo del de7`echo

露盤S霧霧誓,e, Pc?7器霧藷’z.霧’c霧霧°�熊YV`
ded�6芳��rr�

Ⅴ･3 - RE(;EBIMENTO MOT工VADO DA

DENUNC工A. ART. 394 DO CPP.

0 despacho liminar positivo (ou negativo) de admissibilidade da

acusa申o previsto no art. 394 do CPP merece uma leitura a luz do art. 93,

IX da CRFB･ Todas as decis6esjudic壷s devem ser motivadas, o que sig-

nifica dizer, devem extemar a sociedade as raz6es pelas quais o Estado,

atrav6s de sua fun確o jurisdicional, decide desta ou daquela maneira a

vida dos jurisdicionados.

Tal clever estatal e direito da parte ten o nitido objetivo de mos

afastar do perfodo ditatorial em que viviamos quando da entrada em vigor

21　E Colomer, ｣u孤輸Luis G6mez; Redondo, Albe五〇 Montd皿e vilar, SilviaBarona. Derecho Juris輸

22　gicdiior蒜,1諾ee悪霊詰ec:cia:c|ir:natt嘉:豊s2oo:os'e.Ya.:I:'c霊:do;s ou a｡usa｡oras, sen｡o in,e-

ressante a leitura da obra de Lui5輸A岨edo de Diego Diez onde o autor鳥z a節mativa no sentido

de que nomalmente se relega a ``sggrndoph}no el cね/’echo de cた/ensa de /c樽parie描αIsadoras.

ConW‘ene recorcねr卵e el derecho de de/ensa #o e描n monqpolio del調jeto /7即wfc材o o cJc碓a-

do. La fate/cz j�G(�V3x�V�ﾂ�W7��&���F��w陳����fV6g6�ﾖV蹤W��"�ｦ�ﾂ�&4ﾃﾖ6篦�����FT｢vV6��FR�Fr��v���V覬

/c7pa/./e czc棚adorcz como /a czc郷adcr 7'eやe｡1o czl緬ere's卵e cada c�7&ﾂ�ﾖ�蹌�V覲�V��R��&�6W6����

23　圭論認諾L°NRTIVo�4��陜ｶ疋�YfH�窺T�ｴ遂Eab鑑をk°.B諒n8h嘉:9A7L.Pi.霊j89)ao. Bu-
enos Ai｢es, Ad輸H○○, 1999, p. 248.
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d○ ○6digo e repetido durante o per王odo de 1964/1979 onde o processo ser葛

via para atender aos anseios da elite milit紺que ○○mandava o Pafs･

Desta forma, nao ha mais constitucionalidade na decisao que re輸

cebe a den心ncia sem motiva確o. 0 r6u tern o direito constitucional de

saber as I-az6es pelas quais o Estado-juiz admitiu ,a pretensao punitiva es-

tatal mesmo que ainda em ju王zo de preliba確o. E a garantia do acusado

quanto a possivel arbitrio do Minist6rio Pdblico no exercfcio da a車o pe-

nal pdblica, seja ele de m各節ou nao. A afimativa de que a decis肴o que

recebe a denbncia 5 urn despacho de nero expediente sem maiores reper-

cuss5es para o acusado nao 6 verdadeira.

Trata-se de decisao interlocut6ria mista de natureza processual

penal material24 onde o juiz analisa nao s6 os pressupostos processuais e
as condi96es para o regular exerc王cio do direito de agir, mas, tambem,

emite umjuizo pr6vio quanto atipicidade, ilicitude e culpabilidade (c/ art.
41 c/c 43, ambos do CPP). Nao se trata dejulgamento de m6rito,juizo de
deliba申o, mas sim de analise dos requisitos necessarios para que uma

pessoa seja colocada no banco dos r6us. Imaginem uma dendncia em face
do pai que mant6m conjun商o camal com sua filha, maior e capaz, por li-

vre e espontanea vontade de ambos. Essa den心ncia deve ser indeferida por

ausencia de tipicidade.

Do mesmo modo, se ojuiz fundamenta sua decis肴o de recebimen-

to da dendncia (e deve faze-lo a luz do garantismo penal) nao deve

funcionar nos autos do processo que ser各instaurado por ter quebrado sua,

imparcialidade. 0 reu tern ainda o direito aojuiz imparcial, desprovido de

qualquer sentimento, pr6vio, sobre o deslinde da questao.

Destarte, duas sao as garantias do acusado em decorr合ncia da

dendncia oferecida: 1a. Fundamenta申o da decisao que a recebe e; 2a.

a魚stamento do juiz da presid台ncia do processo por quebra da sua

imp arcialidade.

0 pratico resolve a questao afirmando que s6 ha obrigatoriedade

de fundamenta尊o do despacho que recebe a dendncia na Lei de Falencias

(DL 7.661/45, §2° do art. 1 09) como se houvesse diferenga entre tais deci-

24　Carvalho, Am�&�6��F������5T4U58����DR�ﾄT�2��T���2��"�VF�6��6�ﾖ'&�ﾂ�6�ﾖ'&�ﾀ

1997, p. 263. Nesta obra o autor distingue as /7o/.Ii3c7sprocessi/c7/s pena/‘s mcz/ericz/s e /1o/'mas

p/'ocessi/a/‘s pelつa/s/o〃nals, sendo as primeiras aquelas que c｡ndjcionam a efetiva商o da res-

ponsab吊clade penal ou c○ntendem diretamente com os direitos do arguido ou do recluso, cjtan-

do como exemplo, as nomas que tratam da queixa, prescri亨ao, meios de pro¥Ja, prisao

pre`Jenti`Ja e liberdade condicional. Ja as segundas sao aquelas que regulamentam o desenvolvi-
mento nomal do processo, nao produzindo os efeitosjuridico-materjais derivados das primei-
ras, exemplo: fomas de cita9ao, prazo de notifica?ao do arguido, fomalidades e prazos dos

exanes periciais. Nesse passo entendo que a decisao que recebe a den心ncia 6 de cunho proces-

sual penal material, pois diz respeito aos tJtatus dignita存s do acusado, sua liberdade de locomo-

韓o impedindo o exercicio de determinad｡s direitos.



ReVista da E九五4RF- vol己tme v　　　　　　　　　　　　　　　　　　211

s6es para efeito de se assegurar o princfpio da motiva確o das decis6es

judiciais; e, ainda, como se a Constitui尊o tivesse aplica申o na Lei de Fa-

1encias, mas n着o tivesse mos outros casos o que, por si s6, constituiria urn

absurdo juridico incomensuravel.

/"an踊ontero A7'oca25 nos infoma. que o TEDH (Tribunal Euro-

peu de Direitos Huma｡os) considera que o juiz prevento nao podejulgar,

:]ua s器pdr:vdeent謡Fnoa豊roe葦uespp.ao霊lo05霧s:odne| :蕊票Oe ±誌cbo器ts?]eet�g#ｩ?�
Juiz prevento 6juiz par.cial e, porfanto, nao podejulgar･

Destarte, ha que se repensar, a luz da Constitui確o, o principio da

imparcialidade do 6rgaojulgador no pr○○esso penal brasileiro, pols magi-

ne o juiz que deferiu requerimento do Minist6rio Pdblico de intercepta申o

tele節nica, na fase do inqu6rito policial, recebendo dendncia que tern

como suporte probat6rio essa mesma intercepta碑o, j各que ela, n肴o pode

ser deferida se houver outro.meio de prova (c/ art. 2°, 11 da Lei 9.296/96).

Ha flagrante quebra de sua mparcialidade.

0 ante-projeto do C6digo de Processo Penal em tramitagao, an-

dava bern nesse sentido, mas foi alterado. 0juiz que recebesse a dendncia

nao poderia funcionar no curso do processo face a quebra de sua imparcia-

崇edcaeiee’s sS:mad:e:｡J;ucfiza龍霊宝諾ra( equnea詫nfcnas霊宝n9haa°2 od霊e蒜n i霊roq蒜

Justiga ojuiztera que, pelo menos, fundamentar a decisao27. Ja 6 urn passo

positivo.

Ⅴ.4 _ D○ ONUS DAPROVA. ART. 156DO CPP

A regra inserta no art. 156 do CPP mos obriga a fazermos uma in-

terpreta確o confome a Constitui申o extraindo o m各ximo possivel a

vontade do legislador constifuinte. Uma lei ndo deve ser de｡laradd n乙Ila

qua77do elapode jie7'z.n子e′preγada em consonc3ncia com a Cons/z./ili誇o28.

Nesse caso, mister se faz analisar a regra do Onus da prova a luz da norma
consti請cional expressa no a正･ 5｡, LVI工･

25　"SOBRE LA mARc班皿ADE DEL　∫ひEz LA INcOMPAT工BILIDADE DE

FUNC工ONES PROCESALES". Valence, Tirant LCo Blanch, 19妙, p. 47/50.

26　Art.399.(...)

§ 1°. a processo, instruido com as provas antecipadas, as cautelares as irrepetfveis, sera encani-

nhado aojuiz de instrugao ejulgamento, necessariamente diverso do iuiz do recebimento da

2, ffio轟ui露e蒜e#ase露盤論語:oa器蕊譜eoig;inc蕊蒜,o鷲n_
d○ ○u喜匂eit肌do a den心ncia ou queixa".

28　Hesse, Konrad. A FORCA NORMATIVA DA CONSTITUICÅo. Traducao da 20 edicao,

Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 71.
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A falta de compreensao portanto, quanto ao Onus da prova se da,

prmeiro, pela ausencia de uma visao constitucional do art. 156 do CPP;
segundo, pela err6nea defini鋳o de crime. Se o Minist5rio Pdblico ten

que nanar em sua peti確o inicial penal o `こなto crimz’77oso c'om /odcJLJ as

suas circmst`紡cias" (c/ art. 41 do CPP) ha que se identificar e de宜nir

esse fato crime para compreendemos sua delimita確o como thema deci-

den〔カ[m.

Francis○○ de Assis Toledo29, Minis廿o aposentado do Superior

Tribunal de Justiga, analisando os elementos fundamentais da estrutura do

crime que chama de "notas〆/ndamentaおdofzto crime" diz:

A誇o碑7ica (帥icidad功ilz'cz.ta ｡乙i anzzJ’urz'俄‘co /i/icitudりe c妬?d-

vel /cu/pabilidcrdケ0 crime, nessa conc雀7諦o邸,ie crdotam｡s, e', pois,

a誇o碑7i｡a, ilz'cita e cu互元かel. AJgrins autores ac7`escentam�ﾒ��crv��VﾆRﾐ

mento - apunibilidade - a nosso ver sem razdo. Apena crimi7za/, como

san錘o e岬ecz舞ca do direito penaJ, ozi a possibiliddcねde fz/a c輩?lica誇o,

nd｡pode ser eleme77to coJ7stit乙itivo, isto e', estar dentro do ｡onceito do cl`z.-

me. A conかdrio, press印∂e a em’stGncz’a de iiJ7i crimejd cやer/ez’foado.�

｡onseq荻ncia do cril7獲.

Dessa foma, claro mos parece que se o Minist6rio Pdblico tern

que narrar urn fato criminoso com todas as suas circunstancias, o Gnus de

provar que esse fato 6 tipico (encontra perfeita adequa車o na lei penal,

portanto que se trata de uma conduta proibida); 6 ilicitQ (contrario ao direi-
to) e que nao esta agambarcado por nenhuma excludente de ilicitude e que

se早autor 6 culpavel, ou seja, se possui as condig6es minimas indispensa-

veis para a廿ibuir-se-1he esse fato, o que significa, dizer, se esta

mentalmente s肴o ou conhece a antijuridicidade do fato, lhe pertence. Nao

h各como entregar ao r6u, dentro de urn Estado Democratico de Direito e

que tern ○○mo允ndamento a dignidade da pessoa humana (a正1｡, Ill da

CRFB), o anus da prova de sua in○○encia.

A persecu確o penal 6 exercida pelo Minist6rio Pf近lico afastado

que foi ojuiz do seio do conflito de interesses diante do sistema acusat6-
rio. 0 juiz 6 urn sujeito processual e n着o parte na rela確o jurfdica. 0

Minist6rio Pdblico 5 parte instrumental, mas tamb6m fiscal da lei, pois
uma posi確o nao exclui a outra, mas se completam entre si.

Se o Minist6rio Pdblico nao lograr exito em provar a acusa確o que

ieazo eamabssuoa]?±e荒edx.°聾蕊蕊:[°v霊宝欝Sj°a整:sd器rq°uuetra°oqc芸
sa?∂o penal s'e comp∂e de in隼7uta〆iopenal + pedido, delin宅itando, a5.sim,
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o Zhema decidend#m, ou seja, a, pr6pria extensao da presta確o jurisdicio-

nal. Ora, a imputa鋳o penal 6 que vai delimitar o espago dentro do qual o

霊eufe霊震Xd:rsc蒜t:esundarirr霧: sd:aTe窯｡an霊fees露盤:gd譜eq捲誌e霊::omn謹言
no pedido de condena確o.

Assin, a tfulo de exemplo, se o Minist6rio Pdblico narra na de-
n血cia o fato chamado "matar cガg#e'm�6��FW67&儂��F��ﾖ��姥HﾌFW&�襷�

e todas as circunstincias do delito e em seu interrogat6rio o r6u alega que

na data e horario do fato, encontrava葛se em viagem a outro Estado ou Pais,

cabera ao Minist5rio Pdblico provar que o fato narrado na dendncia 6 ver-
dadeiro e, conseq屯entemente, que o alibi do acusado 6 falso, atrav5s dos

meios de prova admitidos no ordenamento jurfdico. Ou ainda, dira o r6u,

que efetivamente atirou na ,vftima, por6m em legftima defesa. Nesse caso,
cabe ao Minist6rio Pdblico o 6ms de prov糾que nao houve injusta agres-

sao, ou se existiu esta, que nao era atual nem iminente, ou, ainda, nao

houve uso moderado dos meios e que estes, embora existindo, nao eran

necessarios. Enfim... o reu alega, mas o anus da prova, hoje, diante da

Constitui鋳o, 6 exclusivo do Minist5rio Pdblico.

A regra血se正a no a正5｡, LV工I da CRFB deve ser vista cQmo in-

versora total do Onus da prova e qualquer ddvida que-restar diante da nao

comprova申o do fato imputado ao r6u f)elo Minist5rio Pdblico deve, obri-

gatoriamente, ser resolvida.em se,u favor･ Trata-se da aplica碑o do

princfpio do C`z.n d#biopro reo". Acusa碑o (imputagao + pedido) quem faz

6 o Minist5rio Pdblico, por6m a alega確o feita pelo r6u nao pode receber

colorido de pedido no sentido t5cnico. H各porparte do r5u uma resist合ncia

a pretensao do autor, rrias nao tecnicamente urn pedido.

A regra do Onus daprova deve assim servista a luz de urn novo s6-
culo, amparada em uma Constitui確o Garantidora dos direitos individuais

fundamentais e nao naquela que manda o r6u provar sua inoc台ncia.

Ⅴ.5 - DO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA

MOTIⅤAC〕Åo DAS DECIS6ES JUDICIAIS E 0

SISTEMA DA ,INT���4�eD48����蓿

TRIBUNAL DO JURI. ART. 93, IX DA CR耳B C/C

ARTS. 485/488 Do cpp31.

A transparencia dos atos da administra確o pdblica, em sentido

lato, 6 a caracter王stica marcante do Estado Democratico de Direito onde
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nao ha espago reservado ao mistc'rio, ao desconhecido e muito menos a

ausencia de responsabilidade de quem pratica o at〇･ Nesse campo e que se

exige do administrador as raz6es pelas quais praticou esse ou aquele ato

(c/ art. 37, cc哲男It, c/c art. 93, IⅩ, ambos da CRFB)･

A finalidade principal da motiva碑o dos atos judiciais 6 a legiti-

ma申o da fun車ojurisdicional expondo os fundamentos de suas decis6es e

:ar:i豊t±ao�#｢ﾂ��2���&fW2ﾂ���儲�Vv��v���F�2�ﾖW6ﾖ�2ﾂ��G&�cg2�F�2�ﾖV薮2�ﾆVv��0

Se o Tribunal do Jdri 6 urn 6rgao jurisdicional colegiado de pri-

meiro grau, fomado porumjuiz de direito, que 6 seu presidente, e de vinte
e umjurados, que se sortearao dentre os alistados, formando o conselho de

sentenga, nao ha d血′ida que seus atos integram o que se chama de atosju-

diciais subjetivanente complexos, ou seja, aqueles que emanam de dois

ou mais orgaos, e, portanto, deve estar submetido ao mandament〇 〇〇nsti-

tucional da fundamenta確o de suas decis6es judiciais.

A regra do sim e do nao sem fundamenta商o, que impulsiona a de-

cisao dos jurados hodiemamente, nao encontra mais hamonia com o

preceito constitucional da necessidade da fundamenta鋳o das decis6es ju-

diciai5 (art. 93, IⅩ)･ Nao podemos confundir a decisao dos jurados que

aprecla o merito (condenando, absoh′end○ ○u desclass拍cando) com a

sentenga dojuiz presidente que, simplesmente, 6 lavrada documentando o

que osjurados decidiram. A decisao de m6rito 6 do conselho de sentenga･
A sentenga espelhando o que osjurados decidiram aplicando a sangao pe輸

nal cabfvel (ou julgando improcedente o pedido) 6 do juiz presidente.

Ambas, formam urn s6 documento: decisao do Tribunal do Jdri. Assim,
deve estar fundamentada. 0 r6u tern essa garantia constitucional que nao

pode deixar de lhe ser concedida.

0 sigilo 6 do voto (art. 5°, XXXVⅡI, b), o que nao impede que os

jurados fundamentem sua decis肴o. Ou seja, nao se quer saber quem votou

sim ou nao, mas sim, quais as raz6es do sim ou do n肴o. Osjurados perma-

neceriam incomunic各veis durante o julgamento, mas na sala secreta

deveriam, sem a presen9a das pa正es e do rさu, discutir e允nd狐entar a de-

cisao majoritaria ou un盆nime. 0 veredict己1m seria fundamentado, mas o

voto continuaria a ser sect-eto. Tudo em conformidade com a Constifuig肴o.

N肴o podemos esquecer que a disciplina pr○○essual do Tribunal do

Jdri data da Era V:czrgas, ou seja, do mil台nio passad,o e de uma 6poca dita-

torial que, 1amentavelmente, 6 adotada ate hoje. E preciso mudar. Para

tanto, basta aplicarmos a Constifui確o.

32　J肩akjEsparzaLeibar(obra coletiva). JUICIO PORJURADOS ENELPROCESOPENAL.

I edi師o, Buenos Aires, Ad Hoc, 2000. p. 397.
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Ifiaki Esparza Leibap na obra coletiva citada em nota 32, depois

de analisar o art. 120.3 da Constitui誇o Espanhola33 e descer a profunda

analise sobre a controv5rsia d｡utrinal.ia da motiva舞o ou nao da decisao

dosjurados na Espanha, deixa ○○nsi印ado que:

Elji/7’ado angloscr/.c'n , como se ha dicho, Se lz’miz｡ cz re岬onder

con un lac6m’co G雄’l少o Notgrii切z’m7otz’vado, esto en Eやc誘a sen'cr, en

qpi7? i6n de cr/gzina a乙[torizada docかim, inconj'ti/iiciona/.

a�&VV3�"ﾆ�ﾄ�ﾇΘ謫ｸ�ｸｹﾒﾆ��Uｶscｵ8ｶ3ｷ(ｶ6V�･8ﾎﾉVikhｼ�ｺ8ｼ`

ge a losjueces legos en relaci6n com el veredicto 7?o es prQpiame′?ね

motivaci6n en fe7招‘do tG'cnico-j乙II弓dico ”.

A discussao existe no direito espanhol em decorrencia de uma re-

gra constitucional id台ntica a nossa, razao pela qual trago para ao leitor

ppra que novos horizontes possam contaminar os operadoresjuridicos e os
reus passem a saber as raz5es pelas quais foram condenados, ou a socieda-

de a razao da absolvi商o.

Do contr各rio, se nao pensamos o C6digo de Proceso Penal a luz

do g紺antismo penal de nada ､′ale a conquista dem○○r猫ca obtida ○○m a

Constitui誇o Cidadd.

W- a GRANDE DESAHO D0 JUIZNO S互cuL0

XXL

0juizmodemo, ojuiz do terceiro milenio, 6 aquele que atrav5s de

sua interpretagao construtiva do direito, a luz da Constifui碑o, alcanga a

efetiva確o dajustiga distribuindo a cada uma das partes o que, efetivamen-

te, lhe pertence, independentemente da atua車o politico-institucional do

Tribunal a que esta vinculado.

A sociedade modema, cada vez mais conturbada pelos connitos

sociais em que se envolve e pela dinamiza鋳o de suas relag6es individuais,

詳書誌tai荒il;aadvaa霊豊謡|o鶉a#i謡:tuer,ae露霊ctiraar霊paar譜|iicTa:
lealdade, ce正eza, seguran9ajurfdica e inteligencia mos atos ｣udiciais n肴o

havendo espago, nessa rela鋳o, para o juiz carreirista, submisso ao Tribu-

nal e divorciado

Democratico de D祭器
os血lados que infomam o Estado Constitucional
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A independencia e hamonia entre os poderes e a garantia consti一

山cional da in餌ovibilidade dos ju工zes consti巾em a mola mes廿a para o

exerc王cio da fungao jurisdicional inerentes a garantia do juiz natural (art･

攫鶉薫藷護護護憲輩
responsabilidade (art. 85, 1工e Ill da CRIB) autorizando a a確o popular do

in7peachment, mos exatos limites do art. 14 e segs. da Lei 1.079/50･

VH二CONα US40.

Em sintese, o juiz garantista 6 aquele que vestido da independen一

叢叢誌謹…護憲崇護憲護叢;
assim a regrajur王dica que expressa os狐seios da ○○munidade, tomando a

justiga uma realidade social, a.trav6s de sua decis肴o.

A cria申o de un Estado Democratico de Direito nao se faz de urn

dia p餌a 0 ○u廿o (5 de ou巾bro de 1988), mag sim, com 〇･exercicio pleno,

continuo e ininterrupto dos derechos力ndcmentales que Fe cZ#rmam siem-

p/{e como /eyes del mゐdGbil en czlternativa a la /ey del mゐfyerte gue

regta y regirLa en su ausencia37､

悪霊叢蒜謹護憲叢欝議叢
gistrado garantista deve buscar na Constitui誇o a validade e justiga das

leis aplic狐d○○as de fbma a solucionar os con且itos s○○iais, explicitando

em sua decis奮o os valores��7&Vﾖ�2�FR�Vﾖ��2v�6坊F7ｦFVbv�FW&��ﾂ��ﾇW&�ﾆ�7F�

e sem preconceitos,�襷�F�������&ﾖ����f�6��ﾂ�R�6�y���v��WF芳7"ﾂ�����"ﾐ

Jem i77terna e internaciona/, com a so九t誇o pacz卯ca de Jz,/as conかo-

ve'持icrLs39.

Vale aqui a l華o de Tocqueville4°:

De #ada vale gue Fe otorg�R�匁FW�V襷V�6�����ﾆ�6ｧVV6W2�7｢篦�ﾇVVv�

ellos la entregan dz'a cr dz'czpara obtener #na me/’o7メposici6n, para hacer

una carrera 77癌brillante o para establecer relaci｡nes polz'ticas･
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Este 6 ojuiz garantista4] que a sociedade espera encontrar mos Tri-

bunais durante esse terceiro novo mil台nio.

Paulo R翻gel

pr伽gel@comection. com･ br

Verdo cari｡ca de 21 dejaneiro de 2001.

23.･00h.

Obs. Este eusa_io esta sujeito a’mudangas exatanente pelo fato de

continuar a pensar e refletir sobre o que escrevi.





FUGIR DA GLOBALJZ4CAO?

POR MANUEL PORTol

1. Tern grande acfualidade ’lutar'contra a globaliza亨ao, mum

movimento que curiosamente associa pessoas com fomag6es politicas
muito diversas, desde　○○nservadores, receosos da　○○ncornencia ou

apegados a valores nacionalistas, a pessoas claranente de esquerda. A16m
de manifestag6esjunto de locais onde tern lugar reuni5es intemacionais,

tal ○○mo a○○nteceu recentemente em Sea請Ie e em Davos, o movimento

teve agora uma expressao muito sensivel nas comemorag6es do dia 1 de

Ma,io, com a consequencia agradavel para os Govemos de se atenuar
assim a critica que em ou廿as circunstancias os廿abalhadores teriam氏ito

as politicas intemas, tendo a globalizagao passado a ser o 'bode

expiatdrio'de todos ou quase todos os males･

Trata-se por fudQ isto de urn movimento simpatico e atraente,

capaz de a廿air urn n止mero crescente de adeptos⊃　podendo todavia os

por巾gueses sentir urn complexo por estar em causa uma abe巾ura que se

reporta as nossas descobertas, tal como ficou vincado no titulo e no

conteddo de urn livro recente de G5rard Vindt, A A4z/ndia/iza誇o. De

陶sc｡ da Gama cz Bz.ll Gates 2.

工mporta confudo ,que, para al6m desta atrac申o, seja feita uma

reflexao serena: tendo de perguntar-se, por melhor boa vontade que se

tenha, se.sera possivel evita-la, bern como se sera de facto prejudicial (ou

necessanamente p工匂udicial).

2･ Apesar das forgas que de tempos a tempos continuarao a fazer

pressao no sentido do proteccionismo, em especial em periodos de
recessao, ou ainda da tenta確o que possa haver no sentido de alguns

blocos regionais se fecharem em rela確o ao exterior, 6 de esperar de facto

que continuarao a prevalecer forgas no sentido do com6rcio mundial e de
outras formas de integra確o das economias, caminhando-se para a

globaliza車o.

2.L E esta a indica車o clara que se colhe da observagao dos

ndmeros ao longo das d6cadas, mesmo dos s6culos, mostrando que o

comercio intemacional, tal com○ ○s demais movimentos econdmicos

intemacionais (caso dos movimentos de capitais, com crescimentos muito

superiores), cresce numa medida maior do que ○ ○rescimento dos

produtos. Ao longo do s6culo ha pouco teminado constata輸se que por

exemplo entre 1900 e 1986 o aumento real do com6rcio foi de 20 vezes,

quando o aumento do PIB foi de 13 vezes; eja na segunda metade dos

1　　Professor catedratico da Faculdade de Direito da universidade de coimbra

2　　Temas e Debates, Lisboa, 1999 (trad. da ed. francesa, de l998).
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anos 80, quando o aumento dapi.odu確o foi de3,5% ao ano, foi de 6,4%, o

aumento das exportag6es.

Com estas diferengas de crescimento tern vindo a aumentar

na血ralmente de urn modo sensivel a taxa de abe正ura das e○○nomias,

passando de cercade7% em 1950 paramais de20% mos anos 90 (cfr. Ca-
ble, 1999, pp. 4 ss., indicando tamb6m outros valores de integra確o).

Varios factores terao contribuido para a evolu申o verificada,

como s5o os casos de melhorias dos sistemas de transportes e de

progressos e ex王gencias tecnoldgi○○s que tomaram as e○○nomias mais

dependentes de fomecimentos estrangeiros. Para al6m disso, apesar dos

ressurgimentos proteccionistas que se verificaram de vez em quando, foi

muito nitido o abaixamento registado no nivel das restrig6es ao com6rcio.

De novo atrfulo de exemplo, mos paises industrializados o nivel m6dio dos

direitos alfandegarios desceu de 40% em 1947 para 3% em 2000, com
uma percentagem muito grande de produtos ja liberta de qualquer

tributa確o (cfr. Barthe, 2000, pp. 27-8); sendo tamb5m muito grande o

afastamento ou a redugao de outros tipos de barreiras.

2･2･ 01hando para o同山ro,さde esperar que a par dos財ctores

referidos outros factores contribuirao (ou continuarao a contribuir)

igualmente para a preval合ncia das fbrgas livre○○ambistas.

Assim dever各acontecer com a continua車o da acumula商o de evi-

dencia te6rica e pr各tica mostrando as vantagens maiores do com6rcio livre

(referi-1o-emos em 3). E bern sabido que as indicag6es sempre existentes
em tal sentido foram varias vezes insuficientes face as forgas do proteccio輸

nismo. Mas a acentua鋳o de indicag6es favoraveis nao deixara de ter a sua

influencia, 'pesando'cada vez mais no prato da balanga favoravel ao li-

¥′re-cambismo.

Sem ddvida com o afastamento do proteccionismo haver各sempre

器ciopraersa叢器leiza霊ss :refepifaitcoosmd諾1:srteasss:ud! egl:n?rea蒜ai:eqEl;est:§諾d:so言

; ecnod% ofaqcut:rt筈i an器o iteepc:霊esnetTs a daeb en�7&��7V�ﾗFVW'&6末�����Sｷｨ�i�プ�'I¥鎚�0

(provavelmente em maior medida,) aos problemas que mos afectam (com
especial relevo para o problema do desemprego).

Trata-se de resultados mais favoraveis - do com5rcio livre - que se

estima que se tenham acen血ado agora com〇 〇〇nsequencia do Uruguai

Round: o qual, de a.cordo com estimativas feitas, devera ter proporcionado
urn ganho de bern-estar de 510 mil mi皿6es de d6lares en廿e 1995 e 2000

(c舟･ Dent, 1997, p･ 195, com estimativas da OMC). Em temos absolutos,

o ganho maior tera sido o ganho da Uniao Europeia, seguido pelo ganho
dos Estados Unidos da America･ Mas em temos relativos, consider狐-
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do-se as populag6es respectivas, ter着o sido ainda maiores os ganhos de

outros espagos, nをo devendo al6m disso nenhum espago do mundo ter宜-

cado prejudicado; o que 6 muito importante como contributo para a

aceitagao geral do com6rcio livre.

No quadro dos interesses contradit6rios em presenga 6 de esperar

器]rs ;s:uq葦Op a!udee seemc;rnefi芸器npoess書誌g eqsu蒜up|rge=s bma:t碧saec foo[

ficar beneficiadas com espagos 'reservados'mais restritos, va prevalecen-

do o peso maior de empresas competitivas, que nao se satisfarao com

esses limites 3.

Independentemente de se tratar ou nao de grandes empresas ou

grupos, poderajulgar-se tamb6m que haja uma maior abertura. com o pro-
cesso de privatiza96es que estまem curso na generalidade dos paises do

mundo: nao podendo os empresarios privados, diferentemente das entida-

des pdblicas, dar-se ao '1uxo'de deixar que se　宜que aqu6m das

opor請nidades maiores conseguidas com aあer血ra comercial e o血nci○○

namento do mercado.

丘de facto assim, mas nao pode esquecer二se que nao t台rn sido s6

empresas両blicas a querer o proteccionismo, em muitos casos este tern

sido o reflexo do /obbyz.77g de sectores privados memos preparados para a

concorrencia, que perdem com a, aberfura das economias. Nao [endo as

vias de influ6ncia mais directas das grandes empresas e dos grandes gru一

誌a i宝°aisoer霊eemd-ansau aci°mmp I :n蜜'geeo]霊ta°楽器ms eau±露訳蒜od::s業
estrufuras representativas, conjugando-se alias os esforgos das estruturas

pa廿onais e s血dicais para salvarem as empresas e os empregos em ris○○

(com uma organiza確o que ultrapassa as organizag5es dos consumidores,

os grandes prejudicados com o proteccionismo).

Julgamos de qualquer modo que as privatizag5es, com as exigen-

cias de mercado das empresas privadas, sao urn factor mais no sentido da

aber調ra ○○mercial.

Actualmente a press肴o mum ou noutro sentido nao 6 todavia feita

apenas por paises agindo individualmente, tendo urn relevo crescente os

blocos que se formaram e se vac consolidando. Porvarias raz6es, designa-

damente por poderjulgar-se que se trata de mercados basta,ntes para as

estrat6gias das suas empresas, sem que se tenha de correr os riscos da con-

correncia de terceiros paises, pensar-se-a talvez que se tern aqui urn factor

de proteccionismo a nivel regional: tratando-se de ’stumbling blocs', nao

3　　Sobre o esbatimcnto das舟onteiras nacionais que se veri宜ca com as multinacionais vcr a弧ulo

de exemplo, com perspectives diferentes, Holland (1976) e Ohmae (1995).
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de ′building bl○○s'4･

Parece-nos contudo que se caminhar各antes neste segundo

sentido, da cria鋳o de 'building blocs': com a pr6pria 16gica dos blocos a

levar a,o livre cambismo.

Em primeiro lugar, poder各referir-se que se consegue com eles a

atenua確o dos nacionalismos econ6micos, com o aumento da consci台ncia

da vantagem e mesmo da necessidade de uma maior interdependencia, ou

que de qualquer modo se ganha uma 'experiencia'血il de aber血ra

comercial, circunstancias que ser5o especialmente relevantes para pafses

sem tradi車o de abertura (cfr. Cable, 1994, p. 12).

Ser各de assinalar depois que mesmo mos blocos que consti血em

mercados muito favoraveis 5 clara a insatisfa車o dos seus responsaveis

(nao s6　das empresas multinacionais, que I.eferimos ha pouco),

procurando sempre血tersecg6es com ou廿os bl〇〇〇s e pa王ses: assim

acontece na Uniao Europeia. E compreende-se que a insatisfa確o seja

muito maior-com o peso merente- daparte de responsiveis de paises

que representam mais do que o conjunto de todos os demais membros do
seu bloco, como s肴o os casos dos Estados Unidos naNAFTA e do Brasil

no MERCOSUL, tendo obviamente de procu‘rar outros mercados (v.g.

para a venda dos seus produtos), em ou百〇s blocos ou de pre罵r合ncia no

quadro mundiaL

Trata-se de '節r9as de aber巾ra′que tern vindo a prevalecer,

reconhecendo a pr6pria Organiza碑o Mundial do Com6rcio (OMC, 1995,

p. 2) que "there have been no fo巾ess type regional integration agreements

劃ong WTO members''; tendo sido mesmo em grande medida pafses de

blocos regionais a, 'forgar, a conclusao (dificil) do Uruguai Round,
exactanente mum momento sem paralelo de cria確o, alargamento e/ou

refbrgo dos seus mercados 5･

Com memos capacidade de pressao mas sendo igualmente urn

elemento a atender,脆que ○○nsiderar por outro lad○ ○s interesses e o

empenho dos paises que五〇am de fbra de qualquer bloc○ ○u dos blocos

onde estao os melhores mercados. A resposta a estes casos, que os
membros dos blocos n肴o deixarao de ir sendo levados a dar, estara na

celebra撞o de acordos ,preferenciais: numa linha que, tamb6m em

beneficio dos pa王ses membros, fara baixar os efeitos de desvio do

4　　Na distin9ao de Lawrence (1991 e 1996); vcr ainda, reflectindo posig6es diversas, Krueger

(1990), Bhagwati (1991), Lal (1994),Wolf(1994), Silva (1996),Bhalac Bhala (1997), Se｢raet
a子(1997), Panagariya (2000), Banco Mundial (2000a), Po重○ (2001, pp. 499-505) ou os textos

inseridos cm Melo e P孤agariya, ed. (1993), cm Mucchie=i e Celim祖c, ed. (1993), em Bhag-

Ⅵ′ati e Panagariya, ed. (1996), em Geige｢e Remedy, ed. (1996) e emBaldwin, Cohen, Sapir e

Venables, ed. (1999).
5　　Embora em algumas魚ses os blocos tenham sido i′istos ○○mo urn suced急neo, te皿do-5e aceitado

por isso o retardardamento da conclusao do Uruguai Round (cfr. Greenaway, 1992 e Pomfret,
1996).
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:not:gerrac蒜.e6?Otenciar os demais ganhos proporcionados pelos espagos de

Com a consciencia das vantagens d〇 〇〇mercio intemacional, a

foma確o de blocos pode ser ainda urn elemento facilitador de

negociagoes, na medida em que diminui o ndmero de negociadores

(trata-se de factor sublinhado tamb5m por Cable, 1994, p. 12 ou ainda por

:Xo.mpu°nri龍tiui9o9p7e'L a?.v.書. nfs禁書.mciaagc6°enstedcoe GC蒜Ta(apgao霊cipoa親㌫

sendo s6 a Comissao (atrav6s do Comissdrio competente) a, participar nas

reuni6es, de acordo com o mandato de negocia碑o a血ibu王do pelo

Conselho.

Por fim, a forma鋳o de mercados 'dnicos'no seio dos blocos,

embora visando na血ralmente em primeira linha o interesse dos paises

membros, vein h狐onizar e unifbmizar no皿as e criar ou廿as condi亨6es

碧°a筈�~ﾉ_8ｮ&��s露]o:c器ga°a dnea fir:霊rp°as. p#fuAL:todeuenx±器PuL霊
exportador ou urn investidor americano ou brasileiro nao tern de conhecer

e adapta手se a requisitos di罵rentes de pa王s para pa王s: podendo ter acesso a

todos eles ○○m o cumprimento das mesmas regras･ Trata-se de vantagem

de enome monta, de que se espera que disponhamos tambem quand〇

〇〇nco町emos em mercados de ou廿os blocos: sendo por isso do nosso

interesse que se aprofundem igualmente os seus processos de integra車o.

Da nossa parte ser各tamb5m especialmente sensivel a cria申o da moeda

dnica, facilitando a actividade negocial no espago da Uniao.

3. Parece-nos pois claro que, atrav5s de blocos regionais ou

independentemente deles, continuara a caminhar-se para a globaliza確o,

como destino inevitavel das economias.

Tratar-se〇五de urn destino a lamentar7, devendo n6s por issojuntar

esforgos desesperados para 'tentar'evitar o inevitivel, atrav5s da escrita

ou de mani氏sta96es de rna? Poderemos魚car assim com a ○○nsci台ncia

tranquila, com a ○○nsci台ncia do clever cumprido!

Nao somos todavia levados a faze-lo, face ao que continua a ser
evidenciado pela teoria econ6mica e pela experi6ncia conhecida.

No plano da teoria, pode constatar-se que os con血butos mais

recentes t台rn vindo refbrgar os melhores argumentos do livre-cabism〇･

Assim tern acontecido com as teorias do com6rcio, nao se limitando a
explica-1o, mostrando tamb6m que com ele se consegue un ganho geral･

6　　Com a multilaterizag着o do com6rcio deixa obvianente de sejustificar a participa9着o num bloco

Eengi°enuai(:’]ei:e蕊°t.y.da'霊?t6o'霊t3ei)s.a (cf.. polio, 2oo|, p. 4,6) ve. p.r exemplo, com p.Si96es es_

pecialmente negativas, Hirst e Thompson (1996), Chossudovsky (1997, criticando em particu-
1ar o FMI e o B劃c○ Mundial), Ma正n e Schumam (1998), Latouche (1999) e Vindt (1999)･
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Com especial relevo, a teoria das divergencias dom6sticas (vcr por todos

Bhagwati, 1971 e Corden, 1974-97) veio mostrar que quando ha urn

objectivo a atingir no plano intemo a via correcta de interven印(nao

distorgora) 6 a viatamb6m intema, nao avia proteccionista. Deu assim urn

con正but〇 〇〇m o maior relevo a di罵rentes prop6sitos, designadamente

quando est各em causa a implanta鋳o de urn ou v各rios sectores em

deteminado pa壬s (独gumento das ind心s正as nascentes); just漁cand○○se a

implanta碑o, nao deve ser feita com o sacri蹄cio do comercio,

sacr甫cand○○se os consumidores e ou仕os interesses. Face a estes

contributos, ficam para tras argumentos de ordem conjuntural (caso das

just甫ca96es de Keynes) ou uma maior屯cilidade, ○○m memos custos, da

intervengao alfandegaria, que perde relevo a medida em que vao

melhorando as maquinas administrativas dos pa王ses. As justificag6es

livre-cambistas sao al6m disso justificag6es do ponto de vista do

bern-estar gera,I, por isso sem a limita鋳o do velho argumento dos temos

do com6rcio ou de teorias modemas do com6rcio (verportodos Krugman,

1990 e 1992); sendo nestes casos, salvo excepg6es, o ganho de alguns a

custa do prejuizo de outros.

No plano dos屯ctos, por seu巾mo, tern sid○ ○l餌os os resultados

gerais de estudos individuals e de projectos de reputadas organizagoes

藷葦藷護憲護憲譜霊叢
em per王odos de maior abe血ra ○○mercialll.

5. Toda esta evid台ncia, te6rica e pratica, nao impedira todavia que

numa pr6Ⅹima dificuldade, ou apenas face a constata車o de uma ocupa誇o

sensivel do nosso mercado por produtos vindos de outra area, haja quem

pugne, mais uma vez, pela dificulta確o de importag6es.

Para al6m de qualquer outro juizo que se faga a tal prop6sito, o

que nao podemos compreender de modo algum 6 que se possa ter a
mgenuidade de pensar, quando mos protegemos, que nao haja da parte dos

paises que passam a exportar memos para n6s uma retrac確o nas suas

impo正a96es, ou ○○mo consequencia de medidas de repres猫a ou,

independentemente disso, como consequ台ncia de uma menor distribui確o

de r印dimentos nos seus sectores expo正adores; acab紬do por isso ao正m e

ao cabo por ficar prejudicada tanb6m a nossa actividade exportadora,

provavelmente em maior medida do que a actividade subst血tiva de

impo正ag6 es.

8　　Com a sintese em L皿e, Scitovsky e sc〇億(1970).

9　　Com a sintese em Bhagwati (1978) e Kmeger (1978).

10　Com asintese de urn seg皿do prqiecto em papageorgiou, Choksi e Michaely (1990); tend○ 0 cs一

山do sobre Po競ugal sido f轟o por MacedoきCorado e Porto (1988).

=　Com urn estudo mais recentever sachs e wamer (1995).
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Trata-se de ingenuidade especialmente inaceitavel pa Uniao
Europeia, com urn enome super糾′e comercial, podendo imaginarse as

護患ec.unlad addoess nq.uses orsespur豊o:, dc:munoa ppr:Svsま豊吉dpar篭9u器na°:r嘉⊥°qcuae9 ::

assinalou脆pouco.

6･ Com realismo e sentido das responsabilidades,脆que ter

todavia, bern presente que se levantam problemas maiores em paises mais

atrasados, em alguns deles problemas de grande delicadeza.

Trata-se de paises que, al6m de em deteminados casos (n肴o em

todos) terem produtos de exportagao que perdem valor em rela車o aos

produtos e servigos que importam (deteriora申o dos temos de troca), em

muitos outros nao tern mesmo nenhuma hip6tese de uma colocagao

significativa de produtos no exterior, vendo pelo contrario o mercado

intemo preenchido em grande medida por produtos impo正ados･

Poderao por isso os seus respons各veis e os seus cidadaos ser

atraidos pelas contestag59s da globaliza確o; mas a delicadeza dos

problemas exige que se veja com frieza se uma estrat5gia proteccionista
ser各adequada ao seu desenvolvimento.

Parece-nos claro que nをo. Justifica-se uma interven鐙o,

廿ansit6riaプquando se ver甫que a possibilidade de se implantarem sectores

que vir5o a ser competitivos em economia aberta (na 16gica referida do
argumento das inddstrias nascentes). Mas mesmo ent肴o, como vimos

atr各s, em princ王pio justificar-se-a antes a utiliza確o de med王das directas

(intemas) de apoio, n肴o podendo nunca perder-se de vista que urn

pr○○edimento limitativo e e鼠carecedor das impo正a亨6es penaliza os

consumidores, tratando-se de bens de consumo, e prejudica o

desenvolvimento dos paises,廿at紬do-se de bens de equ工pament○ ○u de

servigos de apoio i produ確o.

Impo正餌do que sempre que poss子vel o desenvolvimento dos

pafses mais atrasados s♀〕a promovido com o aumento de exp〇九a96es

cgmpetitivas, 6 bern-vindo o decr6scimo da protec碑o pautal que, como

vimos a壷s, se tern ver沌cado nos pa王ses mais desenvolvidos (ao宜m e ao

cabo com beneficio tamb6m para. os seus consumidores e para muitos dos

seus empresarios, com o aumento da protec碑o efectiva).

Estando as importag6es dos maiores blocos do mundo de factoja

pouco oneradas com impostos alfandegarios (ou restrig6es quantitativas),
tern de ser dada agora uma aten確o muito especial a outras interveng6es,

constituindo algumas delas fomas inaceitaveis de proteccionismo. Assim
acontece com frequencia com medidas anti-み77即’�rﾂ��V�襷�����������

?netred詳言,誓葱(pare器sv霊蒜o窪::olremc:‡豊x,o,s嘉.:諾c器|e誓
ecol6gico, quando com realismo nao 6 ainda exigivel mos paises mais

atrasados 0 ○umprimento integral das nossas regras.
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Nao pode al6m disso ojulganento do eventual nao cumprimento
de regras de pregos (d�ﾗ�ｨ�cwｦr陳�FR�&Vw&�2�6�6���2踟R�FR�&Vw&�2��ﾖ&坊蹤��0

ser feito pelos paises importadores; mas sim por uma entidade

independente, como 6 o caso da Organiza確o Mundial do Com6rci〇･

Com a no確o das dificuldades existentes e do que ha a fazer, mas

mostrando que vale a pena prosseguir, importa assinalar que o com6rcio

intemacional tern vindo a ter de facto urn crescimento assinal各vel nas

心ltimas d5cadas na maior parte das紅eas memos desenvolvidas do mundo

(B弧co Mundial, 2000b, pp. 51輸2).

6. Urn com6rcio mundial dinamizador das economias,
designadamente das economias mais ricas, ser各　ainda, importa

sublinha-1o, condi申o indispensavel de amplia商o de meios financeiros de

轟曇°asop震s : eTceand°ossdoe:器Vp°ol蕊(sbe器oc嵩a°d'ot:]ocs°s:書記ietr.i:)'F2:

E hoje muito claro que n肴o basta oかade, 6 necessaria tamb6m a

aid, havendo alias pa王ses tao desfavorecidos que, com realismo, pouco ou

nada conseguirao pela via das exportag6es. Muito em particular, importa

que se ajude o apoio intemo (directo) indispens各vel a promo誇o de

sectores que t台rn ai condig5es de sustenta確o.

0 processo de globaliza確o, sendo inevitavel e segundojulgamos

desejivel, tern de ser igualmente urn processo responsivel; ningu6m

podendo deixar de ser sensivel aum mundo em que cerca de urn quinto da

popula申o est各abaixo do limiar da pobreza.

Mas com estrat6gias proteccionistas o problema ainda se
agravaria; s6 podendo ser resolvido com uma globaliza申o com regras,

dinamizadora das economias, em que os paises mais ricos tern de assumir

as suas responsabilidades.
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1. COLOC4CH~o DA MATj榊4

Quando捌amos em realidade institucional, devemos t｡r

em mente aquela acep確o sociol6gica de z.nstituz.fdo ‥ entrelagamen-

to de pr猫cas sociais a正culadas mum ○○mplexo de rela96es, cos血

mes e sentimentos, com vistas ao exercicio de con血oles sociais.

an ali s e np霊rc譜aspee?a�罔Y~ﾃｦ����R�展F冰v凭ﾃ�ﾖ��yXｮﾗH�ｶW3ｨｽ��GVVWW6ﾗS｠

not各vel imensiddo.

Para nao mos perdemos dentro dessa imensi務o, tomaremos

como ponto de partida o advento do Texto Constitucional em vigor,

chegando aos nossos dias.

Cinco de outubro de 1988, quarta-feira, as 16 (dezesseis)

horas, promulga-se a oitava Constitui碑o brasileira.

da deITOEcraad:器葦easn:譜±astaasFueda do muro de B erlim, marco

RessⅢgi狐as esper弧gas◆ Brotav狐as expectativas, nada

obstante o fato de que a Assembl6ia Nacional Constituinte nao

Fnavv: a, s ifeoz:sl: it詰窪oreBre謡enft6aEe#嵩tii器adt霊ipaargee s gee|護a3i_?eo,

temporariamente, poderes consti巾intes ao Congresso Nacional.

Num es forgo extraordin壷io, a grande meta era implantar

un Estado Democratico, ap6s vinte e cinco anos de regime militar e

quase doze de abe正調a lenta e graduaL

1　Conferencia deabertura do XIII CongressoNacional daAssocia煎o Bras壬leira das Mulheres de

Carreiras Juridicas, coordenado pela Ministra do Superior Tribunal de Justi?a Eliana Calmon.
Po轟o Velho -RO, 12/10/2001.

2　Professor deDireito constitucional. DoutoreMestre emDireito do Estadopelapon揃cia uni-

､′ersidade Cat61ica de Sao Paulo. Da Comiss5｡ Pemanente de Direito Constitucional do Insti-

亡uto dos Advogados Brasilejros.

3　C景: Flavio Bierrenbach･ Qucm tern medo da c○nstituinte. Brasilia, 1986,
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Enfeixaran nun texto extenso, minudente, detalhista -

apelidado de `constitui確o cidada'- rna consideravel dose de

諾#em a eb e:pfe謹e:C�ｦ��&FX�ｶ2v������ｳｦ展5F��I~ﾆg7&���｢vW%F��G6R�7�Sｺ�F&V蕪ｦ�3｠

superand○ 0 vezo autor巌rio que se impusera ao Pa王s･

Num ambiente heterog台neo, soergueu-se novo model〇

〇〇nstitucional･ 0 clima de apoteose c王vica, m甜cada pelo torveli血o

de interesses de variad王ssima g紬a, resultou n皿prqjeto inicial de

551 artigos.

Nesse contexto, predominava: o coiporatiw’smo, dos

grupos que m積立pulavam rec皿sos; o idealsocia琉ta, daqueles que

querian fazerjustiga social sem liberdade econ6mica; o estaJis'mo,
dos que acreditavam que a sociedade nao poderia prescindir de

血tela; do patema捗mo, daqueles que queri狐que o govem〇両do

lhes prodigalizasse, sem a necessidade do trabamo e do esfbr9o

pr6prio; do�77ｨ�g7FV�6����g6蹤��F�2��VR�7W�V諞����VR��ﾂ���ﾆ�g&�

露荒:器edrfe器�&�｢襷6WW�V�V�79dﾇF致�Tf��&'(ｮﾓｩ�3｢��ｷG'8�ﾖ$WFVG&H�ﾘ�ﾓｧCC｢�2�ｲ�B��

No final dos trabalhos constituintes, a estrutura formal da

Carta de 1988 di氏ria-se dos textos pregressos: 245 artigos n〇 〇〇坤o

pemanente e 73 na parte tr弧sitdria de nomas, distribu王dos em

nove t卸los distintos, disfargados em numera確o romana por itens.

Somand○○se　血do, tfnhamos　318　artigos, 946 incisos, 596

parfgrafos e 203 alineas. Cerca de 200 dispositivos dependiam de
leis futuras, complementares e ordindrias.

Estavanos diante de uma das constituig6es mars prolixas do

mundo, a exemplo da Carta da Jugoslavia de 1 974, com 406 artigos･

Alias, neste s6culo XX, com a Consti血i碑o de Weimar de

1919 - a qual trouxe preceitos relacionados a ordem econ6mica e

previs6es de direitos sociais輸que os textos supremos passar狐a ser

analiticos, numa tentativa de limitar o espago deixado a atividade

discricion各ria do legislador in宜a○○nsti血cional.

Essa desconflanga com o legislador ordin壷io fez com que

mat5rias de todo jaez fbssem consti血cion血izadas.

4　　Essa e a li車o de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, no primoroso trabalho organiza96es soci-

ais de colabora9ao (descentralizagao social e Administragao Pdblica n賓o-estatal), RDA,

210: 184. Conferir: Ney Prad｡, Raガes cJczs vir勧des e dos明'cios cJcr Const′妬く姉o cJe /988, Sao

Paulo, Ed. hco血dentes, 1994, p.33払Jqzte 89; Jo蚤o Gilberto Lucas Coelho, A 7.ova Cons姉的’-

姉o.. czvc7liafdo do fex/o e ｡omentd/':’os, 2.ed. atual., Rio de Janeiro, Revan, 1991, p. I 1-14.
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Resultado: as ○○nsti巾i96es tomar狐-se prqjetos inacaba-

dos, d○○皿e血os pretenciosme血e exaustivos, porさm imposs王veis

de serem vividos na sua plenitude.

E nesse contexto que o primeiro dec合nio da Constitui碑o de

1988 conv5m ser analisado. Nun diploma em que at5 a lingua por-
tuguesa foi considerada o idioma o宜cial da Rep止blica Federativa do

Brasil (art. 13), o sup5rfluo e o acess6rio predominaram.

Sejam bemvindos a interessante problemftica institucio-

nal brasileira, na dtica de皿pro罵ssor de Direito Consti血cional.

Os dez anos de Constitui鋳o poder王an ter sido muito

positivos, espargindo efeitos ben5宜cos no contexto institucional

brasileiro.

Mas o que se vislunbrou com freqiiencia, foram institutos
detu叩ados, a exe印plo das medidas provisdrias.

′

2. A4EDLDAS PR 0 VISORL4S

Reeditadas, s6 no prime五〇 Govemo de Fem狐do Hemique

Cardoso 2.777 vezes, as medidas provis6rias criaram a宜gma

teratol6gica de皿a ordemj血dica de角nitiv○○provis6ria,孤parada

em leis cuj a vigencia precdria se transfoma. em efetiva pelo artificio

da renova碑o de providencias excepcionais que nao sao apreciadas.

丘叫e a partir de 5 de ou血bro de 1988 o decret○○lei fbi

eliminado d○ ○rdename血o consti血cional brasile五〇､ Inspirand○○se

no modelo italiano, a Constitui碑o consagrou medidas provis6rias.

com fbr9a de lei.

Assim, tais medidas provisdrias sⅧgir狐n○ ○rdenment〇

〇〇nstitucional brasileiro como皿a reminiscencia do con血ove正ido

decreto-lei, mas com rna abrangengia not各vel, ilimitada, muito

皿aior do que se poderia imaginar･

No curso da Assembl6ia Nacional Constituinte, chegaram a
dizer que as medidas provisdrias seⅣiriam para elimin虹o arb王正o,

o despotismo e a centraliza碑o.

Afirmavam que elas possuian conteddo mais democratico,

porqua血○　○nglnav狐-se do provγedimenti proγγisori da

Constitui碑o italiana de 1947 (art. 77, §§ 1° e 2°). Pareciam esquecer

que a legisla碑o italiana inspirava-se na Lei Rocco (Lei n. 100, de
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31-1-1926), cujo escopo era disciplinar a edi確o do decreti-legge,

inclusive naqueles casos de Ⅷg台ncia de medidas一缶nanceiras,

tribut紅ias, e ate em quest6es envolvendo estado de guerra.

0 tempo mos仕ou que a realidade italiana divergia da brasi-

leira. Na Italia, o sistema de govemo 5 o parlamentar. Quando
ocorrem crises legislativas, o modo de soluciona-las 5 dissolver a

C含m鉦a dos Deputados ou promover a queda do Gabinete.

Nesse pa壬s, tais crises sao desencadeadas pelo impasse entre

o Executivo e o Legislativo, motivando rejeig6es, como aquela que

provocou a deHocada de皿dos gabinetes do Primeiro-Minis血o

Fanfi正. Da工a medida provis6ria ajustar-se as conveniencias do

Parlame両前smo, ｣amais ao sistema presidencial･ Nos pa王ses de es-

t調血ra p紬1amentar, como a Alema血a, a Fr組9a e a工t猫a, a especle

nomativa pa正cipa de皿contexto politico-○○nst血cional diverso

do brasileiro.

Como se v台, a posi碑o da medidaprovlsoria, na ordem cons-

titucional brasileira, 6 sobremodo complexa, suscitando, dentre

ou互as, as seguintes quest6es:

a) o relacionanento entre os tres poderes;

b) a topogra正a e o alcance dos pressupostos const九〇ionais

de admissibilidade do art, 62;

c) a cria確o de legisla碑o infraconstitucional reguladora dos

crit6rios de admissibilidade para a edi辞o de medidas provis6rias;

d) o inbito de discricionariedade do chefe dQ Executivo na

emissao de tais medidas;

e) o controlejurisdicional de constitucionalidade dessas me-

didas;

f) a posi確o e a hierarquia da medida provis6ria perante as

leis ordin証ias;

onal ;

g) vincula96es da medidaprovis6ria com o Congresso Naci-

h) aperda da eficacia damedida provis6ria em razao do de-

curso do prazo constitucional;

me｡i｡a�7#ｧf6舒ﾓｦ���ﾐndaao9:°ondv°esrf:td°as ep:a]t:i.ado s com fundamento em
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Seja como for, nao se pods olvidar que, pela linguagem

prescritiva do art.62 da Constitui碑o Federal, medidas provis6rias

s6 podem ser editadas mos casos de urg合ncia e relev会ncia.

Quer dize.r,_a edi碑o de medidas provis6rias consubstan-

cia-se, por iniposigao constitucional, aos crit5rios positivados pelo

constituinte, cuja inobserv鉦cia conjunta de ambos deslegitima a

condi碑o de validade do ato unilateral do presidente da Repdblica.

Nesse ○○血exto, o que signi宜c批iam as palavras releγ∂ncia e

坊rgencia para fins de expedi誇o de medidas provis6rias?

c o ntran嵩Sbe:sseL g諾碧i��G�WYVg&����ｵﾘｮﾘ�vCｦ�X�ｷ鰻c｠
sentido deles. Por esse motivo sao vagos, fluidos, imprecisos, con-

subst組ciados em bases de血dole axiol6gica, envolvendo ju王zos de

valor. Como as pala.vras t合血vida, o signi宜cado de un vocabulo

pode alcangar uma dimens着o variavel no tempo e no espago･ Este 6

un dos motivos que serve para explicar a imensa detuxpa誇o que o

art. 62 vein so宜endo desde o advento da Carta de Outubro.

Mas nao 5 porque rna palavra 6 vaga, fluida, imprecisa, que
ela deixa de ter rna carga de densidade semantica signi宜cativa. Ao

inv6s, urn vocabulo emite C`sons", "vozes", Ccsentimentos", "signi宜-

cados", C`sinais de comunica誇o", ainda que se resvalem em

express5es "ocas", "vazias", "ininteligiveis", destituidas, nun pn-

meiro sdbito de vista, de un conteddo preciso.

Quando ouvimos a "voz" relev`37?cia, o primeiro sinal que os
nossos 6rgaos do sentido detectam 5 import∂ncia･ Nesse contexto,

medidas provisdrias s6 podem ser editadas a血e situa96es graves, de

not6ria import∂ncia, perante interesses invulgarmente importantes･

Nao 6 todo e qualquer assunto que exige a expedi車o delas. S6 se

just漁cam em casos excepcionais, isto e, muito graves, que dem組-

dem provid6ncia imediata, sen? a qual o interesse social 1egitimo

pode perecer･ Servem para supnr ou狐e正z紬- momentaneamen-

te - situag6es de enorme risco e gravidade reconhecida･

0 pressuposto releγ`紡cia 5 de cunprimento obrigat6rio,

sendo inerente a pr6pria fragilidade que consubstancia essas medi-

das, as quais s肴o provis6rias, porque revestem-se de roupagem at工-

aLcea'ih�8ﾎｧ&�eﾘ�h�fG�X靼ﾎｩ~ﾆ�'fV��ﾆ�2��~ﾄﾆ��C｣ｧ)Ih捧=ﾀrnetce器:S:
uma qualifica碑o especial･ Nesse sentido, aprovis｡riedc嬢se colo-
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ca muito mais como皿dos pressupostos da medida, do que皿

mero quali宜c餌ivo seu.

Assim, essa quali宜ca碑o especial do interesse se traduz pela

窪窪藷ぎe霊pd°:daaq:ifr]器諾ecpa: ee:°:e器Sieon霊eai'toTude�鰻`
un cuidado nomativo excepcional. Como nao 5 suficiente para o
cabimento das medidas provis6rias que o interesse seja, apenas, 7~e-

leγante, sob pena de a s○○iedade e坤or-se a sさrios ris○○s, o art. 62

preconiza o segundo requisito para elas serem admitidas: a urgen-
cia.

0 "som" "rgencz.a toca os nossos 6rg奮os sensoriais noutro

詑:,.dis害cn蕊d霊`ev3 Zit窯s霊整vpa°drgrua e”i8eed茶害a薯i詫:e:

器ut:l器:,e.nu霊露eafldci:c叢ad:poo±,a諾oa paosdeer竿韻:rnoo慧3

jurfdico perde-se pela in5rcia ou ina碑o, prejudicando direitos, prer-

rogativas, al6m de obstaculizar deveres e encargos.

Medidas provis6rias servem para sonar males irremediaveis

que estejam dependendo de provid合ncias imediatas, caso contrario

詑慧do寄器°�)~ﾉ9$ﾃｷ2ﾂ聽ｸ�&V詛��ﾓｨ�ｶW6蹠8�ﾙ�VF6V�6�7WG&ﾘ�ｲ�9~ﾂ���F�ﾄP
veiculada mos 16xicos, mas na acep9ao de algo imprescindivel, pal-

pitante para a resolu確o de un problema concreto, z�6��gｦ7F��FP

di蔵cil repara鐙o.

Da組猫se desses dois requisitos ○○nst血cionais exsurge

uma conclusao implacavel: editar medidas provis6rias 6 a exce碑〇･

A regra 6 n5o edita-las, muito memos reedita-las.

No entanto, o carater indeteminado das nog6es de relevみz-

cia e urgencia pode gerar situag6es duvidosas, que bloqueiam o

sentido preciso da previsao abstrata do art. 62 ou nao､

A p紺disso, o que患zer?

Parece-mos que a血ica saidapara o problema 6 exploramos

a certezapositiγa e a certeza negatiγa dos pressupostos que autori-

zam a edigao de medida§ provis6rias. Dessa foma, penetraremos na

zona de penumbraブem que as e坤ress6es urgente e releγante se en-

contram.

Desse modo, cumpre ao int6xprete catalogar quais s肴o os

casos induvidosos de incidencia, apurando-se a certeza positz.va･
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Em contrapartida, cunpre-1he estabelecer as situag6es em que as

medidas provis6rias extrapolem os pressupostos que as

autoriza正am p批a determ正犯a certeza negatiγa.

Exempli魚cando, janais ter各relev∂ncia aquele interesse

conceme血e ao govemo, aos pa正idos po抗i○○s, aos gr甲〕os de

器Sbsi°eds諾°ac:ebdeaie器udal器:ne藷a:詩°ava± i; Ss°e’叢gc°e sssei諾誓
cial imperiosa, que demande uma imediata resposta, para que

sifuag6es concretas nao peregam, a compet台ncia excepcional do

chefe do Executivo estar各con宜gurada de modo irretorqu王vel.

Estabelecendo a certeza positiva e a certeza negatれa, o exegeta

podera constatar que existem casos urgentes, sem, contudo, serem rele-
vantes, assim como sifuag6es de enorme relevancia, mas destituidas de ur-

gencia. Ilustrando, se rna mat6ria, que precise de regulanenta碑o, puder

aguardar o prazo para atramita車o urgente de un projeto de lei, fixado em

quarenta e cinco dias, inexistira suped含neo constitucional para se editar

medida provis㌫i㌔ pois止exi誼r㌔ nesse caso, a excepciona旭dade ca胞cte-

rizadora do ato de皿gencia.

Infelizmente, o entendiniento t6cnico dos pressupostos de

admissibilidade das medidas provis6rias foi renegado pelo Poder

Executivo nos血timos anos de Constitui碑o.

Tomou-se praxe comqueira medidas provis6rias atritarem

compet合ncias cons心血cionais,五〇vando, sem qualquer p独会me七〇, o

cen証o juridico nacional.

Na realidade, as medidas provis6rias ten sido editadas em
sentido contrino ds balizas coustitucionais.

Conseq廿6ncia disso: as medidas provis6rias adquiriram uma

dimensao muito maior do que a dos decretos-lei, que somente poderia

versar sobre mat6rias determinadas, e.g., seguranga nacional, cria確o de

cargos pdblicos, fixa確o de vencimentos, finangas pdblicas e nomas

tributinas.

Nesse interim, foi editada a Emenda Constitucional n.32 de 1 1 de
setembro de 2001, cousagrando, dentre outros preceitos de indole

procedimental, nomas dest玩adas a imped五〇 uso ilimitado de medidas

provis6rias.　　　　　　　　　　　¥

A虹gura-se-mos,山clusive, que pela exegese da EC 32/0上a

reedigao de medidas provis6rias esta proibida no ordenamento juridico

brasileiro. A letra e o espirito da inova車o constitucional, Proveniente da

referida emenda, autorizam esse raciocinio.
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s enti｡ o oc ommanr藷詰:t霊eetgruaidboasot苛`#es霊Fab:er: :dT91aaor,g:霊md:
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Quanto ao espirito, vale observar que a sistematica adotada pelo
legislador refomador foi no sentido de se proibir a eficacia, ad etermim
das medidas provis6rias. Se nao forem convertidas em lei dentro do prazo

estipulado nao produzirao quaisquer efeitos (art.62, § §3 a,40,7°).

E faz sentido. Nao se pode negar que a pr6pria natureza das medi-
das provis6rias inadmitem que esses atos se posterguem no temp〇･

Merecem aplausos os depos塩rios da EC 32/01, porquanto

souberam reconhecer que tais atos monocraticos de vontade do

Chefe do Executivo sao: excepcionais, e/Gmeros,precdrios e condi-
cionados.

めcc雀タczon伽s, porque nao nascem do Poder Legislativo,

nao sao leis, nao derivan de rna representa確o popular, e sim de

un ato monocratico e umpessoal do Presidente da Repdblica, em-
bora tenh和fbr9a de lei, cri狙do direitos e deveres.

E/8meras, porquanto deixam de durar, se nao forem conver-
tidas em lei desde a edi確o, 60 dias. Mas esse prazo pode ser

prorrogado por igual per王odo caso as Casas do Congresso nao te-

nham encerrado a sua vota碑o. Eis outra novidade advinda da EC

32/01.

Precdrias, pois podem ser in血madas a qualquer momento

pelo Congresso Nacional, ao serem apreciadas por ele den債o do

prazo legal. Tanto 5 assim que se nao forem transfomadas em lei
perdem sua efic各cia.

Condicionad伽, porquanto a exist台ncia delas deve satisfazer

dois pressupostos simultaneos: a relevancia e a urg台ncia･ Ambos in-

cidem concomita血emente, e露o altem如ivame血e.

Esse iiltimo caractere 5 muito importante･ Basta dizer que a

EC 32/01 foi en指tica ao proclamar: "A delibera確o de cada rna das

C盆sas do Congresso Nacional sobre o merito das medidas provis6ri-

as dependera de juizo prev⊥o sobre o atendimento de seus

pressupostos ○○nsti血cionais''(餌t.62, § 5°).

Mas o ponto alto da Emenda Consti血cional n.32/01 fbi a ○○nsa-

gra鋳o expressa das limitag6es a que estao sujeitas as medidas provis6rias.
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Significa dizer: o Presidente da Repdblica nao podera edita-1as

nos segu血tes casos:

a) nacionalidade, cidadania, d辻eitos politicos, pa正dos politicos e

direito eleitoral;

b) direito penal, pr○○essual penal e pr○○essual ci､′il;

c) organiza坤o do Poder Judiciario e do Minist6rio P｡blico, inclu-

indo a caneira e a garantia de seus membros;

d) pianos plurianuais, diretrizes orgament壷ias, orgamento e cr6-

ditos adicionais e suplementares (ressalvad○ 0 previsto no a正1 67, § 3｡, da

Constitui碑o) ;

e) que vise a deten確o o.u seqtiestro de bens, de poupanga popular

ou qualquer ou廿o ativo宜nanceiro;

D reseⅣada a lei complementar;

g)j各disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Na-

cional e pendente de sangao ou veto do Presidente da Repdblica.

Desses items, esfloram algumas observag5es:

1a) exegese extensiva da lista de proibig6es do art. 62, §1°, da

CF

A lista de proibig6es que acabamos de transcrever 6 taxativa.

工sto, contudo, nao autoriza a sua interpreta申o restritiva. Deveras,

no posto de a.tos excepcionais, e/2meros, precdrios e condicionados, as
medidas provis6rias logram urn campo de a誇o limitado. Dai a necessida-

de de se langar mao de uma exegese ampliativa do sentido, significado e

alcance dos temos cunhados nos qua血o incisos do § 10.

Dessa foma, evita-se a pr各tica cont7･a ｡onstitutionem de se editar

medidas "provis6rias''ao anepio da legalidade･

亘o caso de medidas provis6rias a血ando na esfera reservada as

leis delegadas. Embora inexista qualquer veda車o expressa nesse sentido,

nao ha fundamento para se usuxpar o campo de incidencia das leis delega-

das.

2°) Medidas provis6rias n盃o podem dispor sobre mat6ria

penal

Demarque-se que o insiste血e apelo dou正n各rio de que me-

謹SEPcr°3V室;o6辛as nao podian dispor sobre mat6ria penal foi aceito

No Brasil, s6 cabe a lei prever a exist台ncia de crimes e de pe-

nas, por forga do princ王pio da reserva legal (art. 50, XXXIⅩ)･ Com

efeito, atos monocraticos, geradores de medidas provis6rias, nao
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podem tipi宜c頒novas e址idades deli血osas, m正to menos comin紬

penas ao status libertan.s dos cidadaos.

A priva誇o da liberdade do homem, mesmo cautelar, 6 da al-

gada, indelegdvel, do legislador ordin壷io.

3°) A compet6ncia para a ex亘edi車o de leis complemen-

tares 6 do Parlamento

A EC 32/01 reconheceu que a competencia para a expedi確o

de leis complementares reserva-se ao Parlamento. Somente pela

maioria absoluta dos membros do Congresso Nacionalさque pode-

rao ser criadas.

Atos unipessoais do Presidente da Repdblicanao atuam nes-
Sdrae霊:sg欝:1;ais能alinqt:e:s嵩±ds霊irp°]蕊:rnftaarqeus:主謹言

pecha de inconstitucionalidade.

Por outro lado, medidas provis6rias deverao ser convertidas

em lei ordindria, jamais em lei compleme両町.

4°) Medida provis6ria em mat6ria tributfria

A EC 32/01, a,o acrescer o § 20 ao art.62 da, Constitui確o, verberou

que os impostos que desempenham fung6es extrafiscais (art.153, L 11, IV,
V) e o imposto extraordinario (art.154, 1工), poder肴o sofrer a incidencia

imediata de medidas provis6rias, pols, nessas hip6teses, nao viceja o pm-
c王pio da anterioridade.

Nos demais casos, medida pi.ovis6ria que implicar insti血i9ao.ou

majora誇o de impostos s6 produzira efeitos no exercfcio島nanceiro

seguinte･ Para tanto, e imperioso que tenha sido conve正da em lei.

Nesse ponto, os apelos doutrin義･ios nao foran atendidos,

Seguiu-se, de certa foma, o raciocinio do Egr6gio Supremo Tribu-
nal Federal p鉦a quem e plenamente poss九′el medida provis6ria

disciplinar mat5ria tribut各ria, pols, mesmo nao sendo lei, tern a

forga de leis.

5　A linha argumentativa dosupremoTribuna- Federal, para aceitara institui9ao.de tributos, atra-

ves de岬edidas provis6rias, era, basicamente, aseguinte: `･tendo forga de lei, 6 meio habil, a me-

霊cldae蕊聖霊譜豊ta°器oC:not:!eb#eeess:蕊ae蒜eenmd:諾;.u`篭’,acsounc:ddjoa,篭em_

gavel o relevo da argui班o de retroatividade da cobran9a, expressamente estipulada na clausula

final do art. 17 do ato impugnado, em confronto com o principio consagrado no art. 150, Ill, cJ,

da Constitui車o''(STF, Pleno, ADh I.417-0佃F, medida liminar, rel. Min. Octavio Gallotti,

Ement`諦o n. 1.829-01).
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Quanto a contribui確o para seguridade social (art. 195), veja-se

que inexiste proibi碑o expressa no sentido de se impedir o uso de medidas

provisdrias para dispor sobre elas.

Alias, antes mesmo da EC 32/0 1, o Supremo Tribunal Federalja
se posicionava no sentido de que as mesmas podiam ser血s血idas por lei

ordin各ria.

Entretanto’, parece-mos que somente lei complementar podera re-

gular a mat6ria.

Por outro lado, ha que se observar o mandamento contido no

謹i6a [c艶ocpaa誓i#s:i霊r :霊豊富e°s器:i :ips請Ss e霊acd°amapal:t:I?i:t.:
dade nonagesimal do art.195, § 6｡.

3.棚TPARHqd~o E LNDEPE八秒互Nc捌D os

PのERES

v i s 6 ri as ,Ta°gd.°r‡ epsiessmcaa器S器碧9d6ees.cu°蒜t害ofu霊謹Scd,a2,桃e,d±誌sa:rまS;

mma realidade maior, qual seja o combate ao exercicio abusivo do poder.

Dai se dizer que a clausula da separa確o de Poderes constitui

l血ite i血狐spo正vel ao exerc工cio l王cito das請Ii86es esta上ais.

Essa constata確o 5 important王ssima na atual realidade insti〇

億cional p征ia, porque qu弧d○ 0 const血血e de 1988 previu a

separa確o de Poderes, como un dos princ王pios fundamentais da Re-

盤��6v�&�ｨﾎ｣ｧff�8�ｲ�2��&�'6�I�V9L�&蹣_3｢w��｢�2�7F幼｢�2�ﾆ�&�B謫fH�ｳbv������SCｰ霊[�蕩

fdo.

Essa id6ia de limz’tafGo tern como suped会neo a f6mula clas-

sica de Montesquieu, segundo a qual o poder devefeiar o poder.

Logo, possiveis tentativas no sentido de se instaurar r.nst∂n_

cz.as hegem∂nicas de poder padecerao do v王cio de

謹蒜護霊攫藷詰警謙誌‡
Rep止blica.

Na esteira desse esquema me血al, o c狐po em que o princ工-

pio da separa碑o de Poderes incide 6 aquele estabelecido pela

constitui車o.
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E o texto supremo que prescreve as fung5es dopoderpoJz'n’-

co, no quadro geral de organiza碑o dos Estados, discriminando suas

tare屯s t王picas e at王picas, bern com○ ○鉦nbito de ○○mpet台ncia de

cada urn dos Poderes P心blicos.

Noutro sftio, 6 na seara politica que o poder adquire realce.
Reportano-nos ao poder p｡ltzico, caracterizado pela #nidade e
inde componib ilidade.

Uno, porque nao se biparte, esfacelando a sua ess台ncia･

hdecomponz'i;el, pois- nao se divide, segregando o seu
conteiido e c血dindo a sua fbma.

Dessa indivisibilidczde deHui a tese de que 5 impr6prio falar
em Jegregafdo, diiJisdo ou separagdo de Poderes. 0 que existe, em

verdade, 6 rna s雀フarafdo de/iinf∂es Gstatais, pois o poder politico

さincind王vel, nao admitindo fragmentag6es, nem dicotomias.

E, diante desse seu carater compacto, ele desempenha tare-

fas por interm5dio de tres fung6es, conferidas a 6rgaos especializa-

dos para cada atribui碑o: a legislativa, a administrativa (ou

exe〇両iva) e a j皿isdicionaL

Se quisermos ○○nseⅣar o re罵rido pr血c王pio, gem exorbitar a sua

configuragao, insta repudiamcs o seu esvaziamento, atrav6s de interpre-

tag6es desmensuradas da cl各usula da ind印endencia e harmonia.

Um 6rg着o do poder deve sempre conter outro 6rgao do p○○

der. Teoricamente, a interferencia de un 6rgao sobre outro 6 apenas

admissivel para garantir direitos fundanentais, impedindo abusos e

atentados contra a pr6pria Constitui確o, caso contr証io de nada adi-

antar各a constitucionaliza鐘o do principio, porque ele existir各,

apenas, nominalmente, sem qualquer relev組cia pratica.

Por isso, vale repetir que o princ王pio da separa確o de Pode-

res equivale a皿limite ao exerc王cio do poder estatal.

A essa a血ra insta indagar: tendo em vista a ocorrencia de possi-

veis abusos no exercicio do poder, seria poss王vel o con血ole jurisdicional

dos atos praticados pelos 6rgaos pdblicos? Esse controle ofenderia o pnn-

c王pio da separa鋳o de Poderes?

呂m prime五〇 lugar, 〇 〇〇n廿olejⅢisdicional de abusos prati-

cados por quaisquer dos tr台s Poderes da Rep心blica 5 un clever

constitucz’onalmentepreγisto. Trata-se de tare fa irremedidvel e z.rre-

nuncz.c5vel do Poder Judiciまrio.
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Em segundo lugar, esse controle, ao inv6s de violar o princi-

pio da separagao de Poderes, constitui un mz.o de preservd-lo.

Se o poder deve f~eiar o poder, nao ha d｡vida de que a id6ia
de co擁role deve estar presente, como rna exigencia essencial ao

regime democratico.

No momento em que pr純cas abusivas s肴o perpe血adas,

sufbc組d○○se as liberdades p的1icas, evide血e que o sistema do

chec応and balances宜ca comprometido.

Talvez a maior contribui確o que os juristas estadunidenses

deram ao constitucionalismo hodiemo esteja na doutrina da

limita碑o dos Poderes Pdblicos･ Dai a engenharia constitucional dos

tci%cs鳥篭霊:s’筈:i:'s q器e±>n芸罵8 e°sbj.±e*sa6.de Thomas co oley, sao

De fato, se inexistissem limites verticais e horizontais aos
Poderes Piiblicos, os cidadaos seriam aniquilados pelas instancias

de govemo e, hoje, at5 pelas grandes empresas.

Por meio da t5cnica constitucional dos chec応andbalances,

todos os Poderes da Rep｡blica encontram na constitui碑o os seus

limites.

互a lex 7mzer que giza os lindes da forga e da atua車o de cada

uma das esferas govemamentais, donde insurge a independencia e a

hmonia.

Ora, jamais haver各independ台ncia, muito menos harmonia

器:reempp°edfr.es器芸doen:I:eponderem abusos, opress6es, excessos de

A hmonia en廿e os Poderes republic狐os caracteriza-se

:o°d蒜,�Gｸﾎﾈｮﾖ觚9~ﾆv3��ｶ�3･ﾖ襾fXｮﾗ&��7&VW&7iw�ｼcg7))�x�ﾒ譁絛��｣ｧGf�S｠
imposterg各vel, pois o princ王pio em estudo reveste-se de iniludivel

fundamentalidade no piano das relag6es institucionais dos 6rg肴os

da soberan王a.

Quando as const血i96es pr○○lam狐que o Legislativo, o

Executivo e o Judici紅io sao independentes e ham6nicos preten-

dem que o convivio entre eles seja salutar no bojo de suas relag6es

6　Disse cooley: ◆-which are supposed to be essential to free institutions'･ (脇e ge〃el･alp�跏2�ﾐ

ples…, p.48).
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insti血cionais. Assim o粛zem em nome do respeito m血uo e血re as

diversas inst鉦cias de poder, tendo em vista a configura確o politica

do Estado e a g狐餌tia dos grandes dit狐es plasmados pelo consti血-

inte.

Dai o porqu台de se atribuir ao Judici㌫io a complicada t狐e免

de controlar os excessos cometidos por qualquer das esferas gover-

n狐entais.

Procura-se, assim, evitar a dominagdo instiれtcional dos Po-

deres estatais, eliminando a forma碑o de inst`3ncias hegem∂nicas de

poder.

Extixpam-se, de uma s6 vez, os desvios institucionais de

competGncia, invocando-se, para tanto, a clausula essencial da sepa-

ra鋳o de Poderes, que, muito mais do que urn ditane delineador do

panorama j血dic○○insti血cional brasileiro言ntegra o ceme imodi宜-

cavel da Carta de 1988 (art.60, § 4°, |Ⅱ).

4. BANALIZAG40 E D脚TO A ORDE持S

fUDJCL41S

E quando o Poder Judicidrio, no exercicio regular de sua

missao sacrossanta e institucional, mos parametros da legalidade,

tern as suas decis6es b糾しalizadas e desrespeitadas, ○○mo宜ca a segu葛

r狐亨a e certeza nas rela96es sociais?

Estamos diante de uma questao muito tormentosa, qual seja

a problematica da banaliza確o e desrespeito das ordens judiciais.

巴ssa con心血さlia inadmiss王vel nos Estados de direito dem○○

cr各ticos 5 antiga na hist6ria dos povos.

Talvez o exemplo mais contundente de乱agrante desrespeito

a皿a ordemjudicialremonte aos idos de 1832,皿紬esto da Co正e

Suprema dos Estados Unidos da Am5rica. Referimo-nos ao caso
Worcester Versus Georgia em que se discutia os limites temitoriais
das terras indigen.as. Urn tribunal estadual havia condenado dois

mission証ios amencanos que residiam em territ6rio dos fndios. Eles

recoHeram e a Suprema Corte refb皿ulou o julgado do tribunal es-

tadual, pond○ ○s re○○nentes em liberdade. Mesmo assim, os missi○○

narios continuaran presos por ordem do Govemador do Estado, 5
dizer, do Che罵do Poder巴xecutivo estaduaL
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Poderianos arrolar inineros casos, inclusive em mat5ria de

interven確o em Estados e Municfpios, d王vidas alimentares, reinte-

gra確o de posse e tantas outras espalhadas pelos acervos dejurispru-

dencia.

No Brasil, sempre temos not壬ciais de ordens judiciais

desc皿pridas e b組alizadas言nclusive no Estado de Rond6nia,

confome mos infomou a eminente magistrada Dra Flora Maria
R王bas Ara句o.

N肴o entraremos no m5rito desses casos que colocan em

xeque todo un comando de rj`omas supremas regentes da Repdblica
federativa patria.

En廿eta血o, c皿pre-mos reHetir sobre a ques略o.

As vezes pergu血amos a n6s mesmos: por que se agride

tanto ojuiz? Por que o Poder Judici缶io 6 alvo preferencial de todo o

tipo de ataques?

in ai s v ai? u霊da鴬?s蒜°. Pp°os蕊磐諾'aps°orgiueed as;emsper:言霊ltaemp°osr誌a:

do que a pemanente ince轟eza jurispmdencial.

Nisso reside o grande problema da banaliza確o e do

desrespeito a ordensjudiciais, porque o如o de se desc皿prir aquilo

que os juizes dizem acaba comprometendo o ide壷io da seguranga

jur王dica, que tern na certeza do dz’reito sua. manifesta碑o mais

chstalina.

E que, em sentid〇 〇〇Ⅱente, a certeza do direito coⅡobora a

previsibilidade das ag5es humanas, sendo o ato de se decidir ou
deliber狂a respeito de alg皿a pend台ncia.

Como ensin狐os it血ianos, o ser h皿孤o tern a necessidade

de saber ○○mo争s a86es judiciais ou os problemas ju正dicos

concretos podem ser objetivamente resolvidos. Nesse contexto,
busca a garantia da sua a確o, de modo certo e indubitavel, para que

possa saber o que realmente ira ocorrer7. Entao fica patente ou pelo
memos subentendida a id5ia de justiga, enquanto necessidade

irremediavel da experiencia juridica.
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Decis6es descumpridas ger狐situa亨6es incertas que levam

ao estado de injustiga, conduzindo a un caminho contr紅io ao re-

gime da lei.

Da王Gustav Radbruch ter percebido que un direito incerto 6

認諾蒜碧雲too±ignj:]S8t.03 Porque nao 6 caper de assegurar a fatos

No vatic王nio de Massimo Corsale, a certeza pressup6e, no

agente, a consciencia do fato de que o Poder Pdblico dar各a noma

geral e abstrata urn entendimento coincide血e ao seu夕･

E como fazer para se combater a banaliza確o e o desrespeito

a ordens judiciais?

A Comissao encaregada de elaborar anteproj eto de reforma
do Cddigo de Processo Civil apresentou proposta no se血ido de se

instituir no Brasil o mecanismo do Contempt o/Court do Direito an-

glo-mericano.

pe]a c器:-誌sd°.Perp°jte託odse eL霊tna°霊17ar5鑑qau霊慧]:P:露o?
rial, cujo teor 6 o seguinte:

``Ar. 14. Sao deveres das partes, de seus procuradores e de

todos aqueles que de qualquer fbma p餌ticipam do pr○○esso:

V - cumpnr com exatidao os provimentos mandamentais e

nao criar embaragos a efetiva確o de provimentos judiciais, de

na乱調eza狐tecipat6ria ou宜naL

Paragrafo hico. A viola碑o do disposto no inciso V deste

artigo constitui ato atentat6rio ao exercicio dajurisdi確o, podendo o

julz, sem prejuizo das sang6es crmmals, clvls e processuais
cab王veis, aplicar ao responsavel multa em montante a ser慮xado de

ac｡rdo com a gravidade da conduta e nao superior a vinte por cento

do valor da causa; nao sendo paga no prazo estabelecido, contado

do transito em julgado da decis着o final da causa, a multa ser各

inscrita sempre como d工vida ativa da Uniao ou do Estado" (NR)･

Como explicam os Minis仕os S釦vio de Figueiredo Teixeira

e Athos Gusmao Cameiro, o dispositivo em epigrafe, cuja redagao 6

notadamente abr組gente, procⅢou "estabelecer explicit狐ente o
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clever de c皿prime血o dosprovime址os mand紬e址ais, e o clever de

tolerar a efetiva確o de quaisquer provimentos judiciais, antecipat6-

rios ou fmais, com a institui鋳o de sangao pecuniaria a ser imposta

ao respons各vel pelo ato atentat6rio ao exerc王cio dajurisdi申o, como

atividade estatal inerente ao Estado de Dir己ito. Em suma: repressao

ao c｡nte77写pt o/cou所, na linguagem do direito anglo-americano".

Na realidade, embora o excerto transcrito tenha mencionado
o conte77写pt 0/cou所, a reda確o do art. 14, inciso V e paragrafo血ico,

acima assinalada, remonta ao astreinte do direito frances, que ao p5

da le廿a sign拍ca obrig紺, com申e工ir psicologic劃e血e o devedor a

cunprir a obriga確o que esta se esquivando.

Aplicando esse mecanismo no combate ao desrespeito as
ordensjudiciais, fica claro que a czstreinte soa como constri確o, que

corresponde a rna coa鋳o de carater econ6mico, em�ﾇF冶,���&�G｢踉��

multa.

Como ensina CaHeira Alvim,質Inexistindo en廿e nds inst血to

豊器fa°z_蒜霊aes"7vpezz盤g7`:’s霊stdefsred±:°mE|藍?,Sib. a C加'einte do direito

Demarque-se, contudo, que o notavel instrunento do con-

鑑a°#s霊fs豊富豊;n.arc霧認諾d Corte, nutrindo-se no

5. FRA GZHZ4 CH~o JN5HTUCJONAL

E hora de concluir.

Iniciamos as nossas considerag6es lembrando do advento da

C紬ta de outubro de 1988.

A essa altura resta-mos indagar: como estao as nossas
instituig6es depois do primeiro decenio de Constitui碑o?

Simples le血ra do a正3° e perg皿t紬os: a pobreza fbi

erradicada? as desigualdades sociais e regionais foram reduzidas?

Fomalme血e餌狐doフo cons血血e fbi pr6digo ao consagrar

os dois grandes tipos de democracia: a liberal e a social. Pela

prmeira - a democracia liberal - as liberdades piiblicas sao
protegidas c〇両ra os abusos de poder dos govem組tes･ Pela segunda
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ーa democracia social - busca-se elim血餌desequipara96es en血e as

condi96es de vida dos homens.

0Ⅹal各, mos anos vindouros possamos comemorar a

implanta尊o dos dois modelos de democracia descritos, porque,

nesses dltimos tempos de Carta Magna, a democracia social nao
salu do papel e a democracia liberal est各serianente abalada･

A fome, remanescente da involu確o e do primitivismo, 5 o

maior exemplo que se pode oferecer.

Nuna sociedade civilizada, na qual algu6m morre pela
fome, o respeito ao vetor constitucional da dignidade da pessoa hu-

m狙a, prestigiado, na fbma, pelo c○nst血i血e (餌t･1°,Ill), desapare-

ce por completo, pols o mi正mo direito que tern o `cidac治o'e o de

alimentar-se.

Paradoxalmente, "armaz5ns e silos espalhados pelo mundo

inteiro estao abarrotados de graos, aguardando a acelera誇o e alta de

pre9os, muitos deles produzindo elevadas despesas enqu組to parte

das suas reservas apodrecem ou sao devoradas pelas pragas, estimu-

lando as multid6es es患imadas p餌a apel餌em para o saque, p独a a

desordem, para a violencia alucinada, em alg皿as circ皿st含ncias e

lug餌es estimuladas por ou廿os interesses, igualmente sdrdidos,財ce

各ultrajante medida dos govemantes que nao tomam providencias

preventivas nem orga正z狐舟e血es de廿abalho, abrindo po9os e

agudes para reverter a sifuagao na pnmeira oportunidade, pagando

condignamente o es forgo rude dos trabalhadores com sal紅ios justos

e atrav5s desses alimentos esquecidos�ﾕﾒ�

Soma-se a esse quadro ca6tico, a estrutura pesada, onerosa,

que con魚sca mais de正nta e cinco por cento do Produto工ntemo

Bruto de toda a Na確o, dispersando-o entre cerca de seis mil mida-

des politicas e administrativas. Dai promana a mgovemabilidade, li-
dim& conseq竜encia da defasagem do modelo implementado em

1988, que criou despesas sem fonte de recursos.

N皿a palaⅥa, o govemo gasta mais do que紺ecada･

Tudo isso vein con正buindo para a舟agilidade de nossas

insti血i86 es.
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A epoca que estamos vivendo nao 6 de inspirar otimismo. A

rome, a falta de escolas, a crise moral, a degrada碑o da fam王lia, o

monstro da guerra que ainda nao se afastou das fronteiras terrestres,

prosseguindo ameagador e cruel, ceifando vidas incontaveis.

Nuna voragem assustadora, as efemidades degenerativas
do co坤o e do esp王rito se alas仕狐cada vez mais, enqua批o a loucura

pelo prazer e pelo poder dominam incontaveis consciencias que
anel狐por consegui-los a qualquer pre9〇･

負Sem c追vida, existem milh6es de cr前Ⅷas de bern

preocupadas com os desa宜os do mome血o, que es廿ugem com

霊繁霊daomee詰d�FV��Sh�ﾖ6��9��°(5'o蒜es器:eeti誌): S s em I ev ar

Em momentos dessa ordem, onde a缶agilidade insti血cional

Sum monstro avassalador, a esperanga que nunca deserta da vida,

粛z voltarem-se bs olhos p鉦a as皿ulheres desse Pa王s, porque s6 de

sua energia e lucidezpoderemos sacar o resgate de nossa sociedade･

A mulher nao 6 mais un ser pulverizado. Vein conquistando

seu espago. Conquistou o direito ao voto, o emprego e as prerrogati-

vas al subjaceutes. Alcangou o staれ暮e a paridade mos grandes cole-

giados, a exemplo da Senhora Minis廿a Eli弧a Calmon, primeira

mulher na histdria de nosso Pais a i血egr餌皿Trib皿al Superior.

`Nao lhe faltandojamais a coragem do homem cagador primitivo,

nem a bravura do cavaleiro medieval, muito ainda ter各a contribuir,

disputand○ 0 dom王nio pol壬ti〇〇〇social na tema e aspirando aos mais

espinhosos cargos de comando e lideran亨a''(Leda Jesuino)･

亘que a mulher sera sempre, de qualquer modo, im肴do

misterio. Comma s6 palavra, dissipa todas as obsc皿idades, re-

solve todos os problemas･ V合coisas que o homem南o pode

conhecer. Possui em seu 6oragao inexauriveis reservas de amor,

rna esp6cie de intuigao que converge para o Amor de Deus - o
thico e verdadeiro amor.
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0 estudo do Direito tern como tomentosa discussao o conceito de

jz′5`tiタa･ Fil6sofos e te6ricos do Direito pr,op6em in心meras definig5es e

conceitos para o que venha a serj2応tifa･ E inevitavel que este conceito,

atualmente, seja vinculado a moral e, por conseguinte, a 5tica, ciencia

voltada para o estudo das regra.s morais. Tais regras podem servir de

fundamento para a elabora申o de nomas jur王dicas, sob o prismみdo que

possa ser C`justo" para a sociedade. Os indmeros a.vangos tecnol6gicos,
com repercussao na medicina, estao fazendo a. sociedade pensar que tais

progressos significam sacri慮cios 6ticos. Ao examinar estes sacrif[cios, o

princ王pio n〇五eador para seu del血eamento, sem sombra de d正vida, deve

ser o princ壬pio dejustiga･ Neste sentido, para entendemos esta rela辞o e,

por consequ6ncia, o que 6 Biodireito, necess紅io se faz discorrer, mum

prmeiro momento, sobre o que 6 Bio6tica e suarela車o com o direito.

I

DA BJOETTCA

Tem-se observado que a humanidade esta, hoje, a beira de urn

precipicio, tao profundo como as tres revolug6es que dividem nossa
esp6cie. A primeira cruzada, assinalada por Cop6mico, deslocou o
homem de seu lugar, no centro do universo, atrav6s do estabelecimento de

uma linha continua em sua percep車o, entre a terra que ele habita e os

○○rpos轍si○○s que ele obseⅣa種o espa亨〇･ A segunda, entabulada por Dar-

win, des廿onou a humanidade, de seu seguro lugar no eixo da vida,

co.nstruindo um2L ponte entre o abismo que o tinha separado do resto do

remo animal. A terceira revolu碑o, devido ao extenso trabalho de Freud,

desa宜ando a supremacia e a autonomia do ego hum組o, lig狐d○ 0

primitivo e o arcaico, com o civilizado. Mas, a sequ台ncia nao est各
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fmalizada. A quarta revolu申ol (`くthe fort:h great discontinuity", como diz

Tribe), diz respeito ao homem e suas maquinas, e o que deve ser

construido: se o homem deve viver em harmonia com suas ferramentas e

com ele mesmo. 0 que se coloca 6 saber a posi車o destas partes: ator e

a申o, sujeito e objeto e o que liga isto tudo. Dentro deste contexto, mais

perverso do que o reino da tecnologia, perseguido em seu pr6prio宜m, 6 o

reino da tecnologia que, embora perseguida como urn meio, possui o

efeito de, significantemente, alterar o seu fim e, ainda, o caratei. basico dos

individuos e das comunidades. Assim 6 que surgem quest5es como:
deveriam certas t6cnicas de engenharia gen6tica ser desenvolvidas?

Deveri狐as pesquisas com manipula亨6es neurol6gicas ser subsidiadas

pelo poder p心blico? Quest5es como estas nao podem ser analisadas

somente de fbma血s廿umental (por exemplo: qual o impacto destas

escolhas em temos presentes e valores que a先tam as pessoas?), mas sim,

que as respostas a tais quest6es podem determinar, nao s6 o grau que
sustenta estes valores, mas tanb6m, de que foma o carater destes valores
irao perdurar no tempo. Tais respostas levam a defmi車o temporal do

comportamento humano.

As implica96es morais do progresso da biologia come8ar狐a ser

discutidas, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a lembranga
das experi合ncias nazistas mos canpos de concentra確o e as consequencias

da explosao das primeiras bombas at6micas colocaram a consciencia mo-

ral diante de urn novo, insuspeito e pengos mundo.

As dimens6esさticas e juridicas d〇 〇〇mpo正amento humano en-

contra-se em pemanente evolu確o, exigindo de fil6sofos e juristas urn

dialogo maduro e uma aprofundada reflex5o sobre os valores morais e as

regras de ○○nduta. 0 polim〇両smo cultura e essencial para uma ○○Heta

compreensao das diferentes posig6es adotadas tanto no discurso 6tico

como nojuridico. No contexto do estudo filos6角co damoral, surge a bio6-

tica que por sua na巾reza interdisciplinar quali宜ca-se como urn dos

campos mais promissores e apaixonantes do saber humano contempora輸

neo. Nasce ela como uma resposta as exigencias morais da comunidade
cientifica do que da sociedade em geral, isto porque as perspectivas que se

abriam para a ci6ncia e suas aplicag5es, durante os anos 40/50 do s6culo

XX, Cam conhecidas por apenas alguns pou○○s cientistas･

0 incontestavel a.vango cient縦co e tecnol6gico da biomedicina

fez surgir, em especial no que se refere aos cuidados com a sadde a uma

atomentadora aval紬che de novissimas quest6es eti〇〇七urfdicas.

1　●`A humanidade vein prescnci狐do nas心ltimas dさcadas o deseⅢolar de uma vcrdadeira ●`revolu-

碑o''provocada pela biotccnologia e pela biomedicina que afeta, diretamente e a urn s6 tempo,

d瀧｢cnte5 ｢amos do conhecimento humane, t｢azendo uma 5さrie de questionalnentos｣a爪ais pe調-

saclos'', Biogl/‘ca x Biod/’re//o.. /mり7cig�6����F�2��6�V免�4｠r/'al/cos, Heloisa Helena Barboza, /‘n

"Temas de Biodireito e Bioさtica'', Ed. Rcnovar, p. L
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0 temo bio6tica surgm em 1971, a partir da obra C`Bioethics : a
bridge to the future"2, do oncologista norte-americano Rensseelaer van

Potter･ No infcio, na visao de Porter, a Bio6tica tinha uma implica商o mais

請書�&6V�9Vcｦ&G"��霓df�8ﾆHｽ羇��W&��ｶ�ｧW'�Y��CX�ｶRﾗ72�VF6��ｴfW'�ｮﾕ6吐�V�6�&XﾎｧF漬
diversos e○○ssistemas do planeta.

Para o autor, a palavra bioe'tz’ca, nestas quatro publicag6es, era

uma declara9肴o daquilo que seriam duas conclus6es necess壷as: a) a s○○

讃認諾薫a:r]r:aa#tc霊;ea蒜露呈竃霊叢
9ao entre homem e homem; a bio6tica versa sobre a intera鋳o entre as

pessoas e os sistemas biol6gicas; as polfticas emergem como decis6es po輸

1iticas; a a確o devera estar adstrita e orientada pelo conhecimento

biol6gico, a medida que a bio6tica aparece e fmalmente se converte em

acordos voluntalios ou em lei.

Nao poderfamos deixar de anotar que, apesar destes trabalhos, em
1 971 , atrav6s de um宜nanciamento paraum instifuto de reprodu鋳o huma-

na na Universidade de Georgetown, o temo "bio6tica�f���ﾇFW&�F��R���
d6ca.da seguinte, a bio6tica foi incoxporada por comit6s bio5ticos, por me-

dicos que opera.van em centros bio6ticos e que lidavam com problemas de

vida e mo正e, bastante polemi○○s.

Atualmente, a bio6tica comega a ser reconhecida n5o s6 como
uma questao m5dica〕 mas tamb6m como uma questao social e de meio

詩ub I;e謹i±Etus語n蒜籍c駕P :r発議± :omu 1"9器’r]Cd° #蒜tuetr蓋:dwe器e fun-

Ern 1979, apa正r da obra de Tom Beauchamp e James Childress -

Principles ofBiomedical Ethics - uma nova visao da Bio6tica conhecida

como pr五〇ipialismo, assume lugar de destaque na pr猫ca bioetica ○○iden輸

tal, propondo quatro princfpios, que nao guardam qualquer relagao de

hierarquia. Descrevem-se assim, tais princfpio?:

I) P7’z’72cz�薬�F��&SsvR�6V�6��｢����'&没�v���FR�6��6�"��2�6��6漬

驚eon霊sciee:Sdh.ajpu霊idma霊:odi:±Sp:rc°r霊s;まo°,npaof :sdve; sS霊dbeeam°_Ses:a霊d篤°pda°cpeanctfee)?te

2　　0 =vro em quest蚤o compila tres artigos que potter escreveu entre 1970 e 1971: 1) `.Bioethics,

The Science ofsuⅣival''(1970); 2) "Biocybemetics and SuⅣival''(1970); "Disorder as Built

3 ino:eor=ppeosnqeu?§eadoofrBniao霊gicda誓#e|Fgsi:書籍zuo=iov書誌bpue,ro葦e:'d(el豊!.r uma partic,,a｡ao.a_

cional, mas cautelosa, da hu重nanidade, no p｢ocesso da e､′olu確o bioldgica e cu血ral〃 Segmdo

tal acep商o, 6/’os vein representar o conhecimento biol6gico, enquanto e'lica representa o conhe-

cimento dos 5istemas de ヽ′alores humanos.
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2) Pn’nc牢7io da ndo-malz#cGncia: a obriga碑o de n肴o causar da-

nos, a pondera車o ehtre riscos e beneficios deve pautar a c｡nduta

pro宜ssional;

3) Princz'pio dcr az/tonomz’a : a obriga辞o de respeitar as decis6e.s

de pessoas aut6nomas mediante ao ato de vontade fundamentada e conscl-

ente - 0 ○hamad〇 〇〇nsentimento livre e esclarecido, que seⅣe para

deteminar os limites na aplica確o de terap合uticas e na utiliza車o do corpo

humano, como objeto de pesquisas cient鮪icas (Declara車o Universal do

Genoma Humano da UNESCO, 1997);

4) Princz'pio daji/sZi?a: a obriga確o de dar a cada urn segundo seu

pr6prio direito no que se refere a. distribui鋳o dos bene節cios e dos riscos -

garantindo igualdade de acesso aos seⅣi9os de sadde (universalidade,

equidade, disponibilidade, qualidade e gra血idade); estabelece o tratamen-

tojusto e equanime de todas as pessoas, expressando, mais do que os dois

outros, os valores morais implicados na dimens肴o social do estado demo輸

cratico de direito.

｡ i o eti c isi.b芸s|C6amp edL:spear器d鰭bbfipo66tj±Cc°. ,6蒜opnrfez°acdu.P :9oar°藍°蓑霊

champ e James Childress, ou廿os血合s podem ser mencionados: o

libe脆rio, o das vir血des e o孤廿opol6gi○○ personaista.

Tristam Engelhardt 6 autor do modelo libertario, fundado na tra-

di鋳o politico-filos6fica do liberalismo norte-americano, privilegiando a

autonomia e o individuo (Fundamentos da Bio6tica).

0 modelo das vir巾des, que tern ○○mo autores Edmund Pellegrino

e David Thomasma, 6 mais voltado para a educa誇o dos proflssionais da

sa心de para a pratica do bern (For the patient's good. The restoration ofbe-

ne魚cence in heal血care).

0 modelo antropol6gico personalista 6 defendido por autores

como: Peri○○, E. Sgreccia, D. Te備amanzi, S. 1eone, J.F. Malberbe, C. Via-

fora, S. Spinsanti, e parte de urn modelo humanista, centrado na

compreensao do homem em sua totalidade. Coloca o ser humano como

urn valor supremo, a pa誼r de urn raciocfnio deontol6gi○○.

Os modelos bio5ticos latino-americano e norte-americano apre-

sentan diferengas. 0　modelo norte-americano foi dominante mos

prim6rdios da Bio6tica. Contudo, vein sofrendo forte influencia europ5ia,
asiatica e tanb5m latino-american為,. 0 modelo norte-americano 6 acusado

de conferir exten5a parcela de autonomia ao paciente, enquanto que o mo-

delo latino-americaho privilegia a justiga, a equidade e a solidariedade,

sem ○○n血do des○○nsider紬a vontade do paciente.

A abordagem principialista 6 cl各ssica e muito difundida. William

Frankena CBtica) prop6e dois principios: a beneficencia e a.justiga. 0 Re-
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latdrio Belmont ("The Belmont Rep〇両Ethical Guidelines fbr血e

Protection of Human Subjects", 1 978) apresenta tres principios : o respeito
as pessoas, a bene宜c台ncia e ajustiga.

Nao obstante o trabalho desenvolvido por Beauchamp e Chil-
dress, esse conjunto de principios nao se apresenta claro, havendo s6rias

ddvidas sobre sua suficiencia, o que levou a consagra確o de outros princi-

pios pelo Advisory Comm誼ee on H皿狐Radiation Experiments

(AcmE); pela Declara確o Latino-Americana sobre Etica e Gen6tica e

Declaragao Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos,
da UNESCO, em 1997 e, finalmente, como a melhor obra, a Declara車o

de Nuremberg.

Elio Sgreccia, por suavez, pa正ndo da linha personalista,廿a亨a os

seguintes pr五〇ipios eti○○s:

a) principio de defesa da vida: ressalta a imporjancia da vida

coap6rea e癒sica,.como urn valor fundamental e inerente a pessoa, que

possibilita a expressao dos demais valores, como, por exemplo, a
liberdade e a s○○ialidade (inviolabilidade da vida humana; qualidade de

vida; direito a sa心de);

b) princ壬pio de liberdade e de responsabilidade: 5 fonte do ato 6ti-

co e, considerado o princ王pio anterior, nao ha que se falar em liberdade

sem que haja vida, e esta liberdade deve ser pautada pela responsabilida-

de;

c) principio de totalidade ou pr血cipio terap台utioco : e urn dos pila-

res da 6tica m6dica, undamentando-se no fato de que o corpo humano 6

urn todo, e objetiva regular a licitude e obrigatoriedade da terapia m5dica e

cir血gica, daf a tamb6m ser considerado como principio terapeutico, an-

pliando-se o conceito de "totalidade" para al6m do corporal, incluindo-se,
tamb6m, a dimensao psicol6gica;

d) principio de s○○ialidade e de subsidiaridade: ○○loca o ser hu輸

mano como participe na realiza確o do bern ao semelhante, entendendo a

sua pr6priavida ○○mo urn bern comum, como por exemplo, em epidemias

contagiosas, ou ate na doa誇o de 6rgaos e tecidos. Une-se ao da subsidiari-

edade ao obrigar a garantia de tratamento necess紅io mesmo que importe

no sacr揃cio de alguns;

e) princ王pio do bene壷io;

D principio da autonomia;

g) princ王pio dajustiga: s肴o os princ王pios referenciais da bio6tica,

construidos como uma esp6cie de paradigma para os profisisohais da area

da sa心de. Pえra Sgre○○ia, o pinc王pio do bene蹟cio estaria no topo da
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piramide, correspondendo ao clever do nao-male慮cio. Enquanto que o

藍L;p雷edgealfu票n嵩ftaes雪zEreasppei°±ra dpe°sSssefb葦f藍fpe. g eq&uuet°5de諾寵naa譜°i

quest着o do consentimento e o princ王pio dajustiga estabelece a igualdade

de廿at劃ento.

Pode-se dizer que os principios da bio6tica foran construfdos,

n肴o tendo em vista o exerc王cio das vir血des de medicos e cientistas, mas a

necessidade de preenchimento do vazio dogmatico, encontrado no con-

texto da pesquisa cient縦ca e na pr証ica mさdica a respeito do que era ou

nao razoavel eticamente. Esses pmclplos representaram, em certo senti-
do, uma tentativa de solu車o 6tica normativa, que pudesse disciplinar o

desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia gen6tica, expressando valo-

res 6ticos aceitos pela comunidade cientlfica e pela comunidade m6dica.

Os casos ponfuais passaram a ser examinados por organismos n肴o-judici-

ais, com○ ○s conselhos de medicina e, de fbma crescente, os comites de

etica dos hospitais e dos insti血tos de pesquisa.

Em defmi車o sucinta, "bio5tica 5 o estudo sistematico da conduta

器蒜叢°ed:etaa莞C叢r:e:s竃pa!芸nilit薫:esqd:a譜護憲蒜
cia do clever moral''. Todas as suas regras, os seus dogmas, identi魚c狐-se

com a ideia de ○○nsci合ncia, delineando os valores血ndamentais que de-

vem reger as ciencias biol6gicas, tendo em vista conciliar o desenvol-vi

mento da tecnoci台ncia com as exigencias morais da sociedade.

Diante das indmeras diferengas conceituais e metodol6gicas exis-

tentes en廿e bioetica e d正eito, poderfamos, aprioristicamente, entender

que a coexist台ncia , 6 inpossivel ,senao insustentavel.

Por6m , diante do notavel descompasso entre direito e os avangos

cient縦○○s e tecnol6gicos da biomedi〇五a - potenciais geradores de lacu-

nas na lei - a bio6tica assumiria urn importante papel como fonte

subsidi紅ia do direito, sobretudo nas quest6es relativas a temas pol6micos

e desprovidos de tratamento nomativo : reprodu車o humana assistida,

aborto eugenico, eutanasia e ortan各siaつclonagem humana, alimentos

trangenicos, transexualidade, entre outros. Neste sentido, forgoso 6 obser-
var-se aproximidade entre os pnnclplos e abase 6tica que norteia, a ordem

juridica.

A insos宜smavel fragmenta尊o da moral, na p6s-modemidade 6

舟uto de ○○nviv合ncia de es廿anhos morais, c可as leituras do mundo devem

ser compartilhadas, mesmo diante da inafast各vel e desejavel pluralidade
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de discursos･ No discursojuridico, o excessivo apego ao legalismo porve-

Be:acgaaroe iee %erlge禁o票)Tc±語dte: ohra霊fvafsstto° d°oecxae#°o d慈善.nio9t.o4i4a/n9d7o(Free霊

mida a condi確o de doador para todos os cidadaos, que vein sendo

severamente repudiado pela populagao, pols esqueceu-se o legislador pa-

trio que o ato de doar 6rgao e partes do corpo fundamentam-se mos

princ王pios de autonomia da bene宜cencia, sendo a ○○mpaixao e o a血uismo

mais relevantes que a止せansig台ncia.

Deste modo, a dial6tica surgida na interagao/interse碑o dos dis-

cursos bio6ticos e jurfdicos proporciona a todos, pro正ssionais da sadde

(bioticistas) e operadores do direito Ouristas), uma experi台ncia罵cunda e,

de ce虹o modo〕 reconfb正ante mesmo diante das desa宜adoras quest6es ad-

vindas do progresso das ci6ncias biom6dicas.

D o SuR G+�W'eF��B���$､�ﾉMﾄT彦�

A realidade demonstra que os avangos cient綿icos do mundo con-

temporaneo tern enorme repercussao social, trazendo problemas de dificil

solugao por envolverem muita polemica, o que desafla a arg心cia dosjuris-

tas e requer elabora確o de nomas que tragam respostas e abran caminhos

satisfat6rios, atendam as novas necessidades ora surgidas e defendendo a

pessoa humana de terrfvel ameaga da reiflca確o. Nao se deve, 6 claro, cer輸

cea手o progress○ ○ien軸co, mas deve-se免zer com que ele obseⅣe valores

maiores, como a dignidade humana. 0 ponto de hamoniza鋳o entre essas

藍±acsanee詰Sa±霊�7C踵Kﾆ�&V蹤VﾖV蹤R�6�fﾆ友�蹤W2ﾂ����FR�6W"�V�6�G&�F����Wﾆ�

Com isso, como o direito nao pode furtar-se aos desafios levanta-

dos pela biomedicina, surge uma nova disciplina, o Biodireito, estu-do

juridico que, tomando por fontes imediatas a bio6tica e a biogen6tica teria
vida por objeto principal salientando, que a verdade cientifica nao poder各

sobrepor-se a 6tica e ao direito, assim como o progresso cientifico nao po-

der各acobertar crimes contra a dignidade humana , nem tragar sem limites

jurfdicos, os destinos da humanidade, por isso, como diz Regina Lもcia Fi-

uza Sauwen, "a esfera do biodireito compreende o caminhar sobre o t6nue

limite entre o respeito as liberdade individuais e a coibi鋳o de abusos con-

tra o indiv王duo ou contra a esp6cie humana����76��b��76猛���'�VR�����6P

poderia admitir que o Estado, representado pelo Executivo, Legislativo e
Judicidrio, ficasse inerte diante : do poder da ciencia sob o gen6tipo do ci-

dadao; do mercado gen6tico; do desrespeito a dignidade humana; do
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abuso das experiencias cient縦cas com seres humanos; do mau uso de se-

res humanos pela biotecnologia; da possibilidade do manejo mcorreto do

Prqjeto Genoma Hum紬o; danos advindos da alta tecnologia na terap台uti-

ca da possibilidade de patenteanento do ser humano e das discrininag6es

causadas pela diagnose gen6tica e pela AIDS na area securitaria e

血ab a皿ista.

Faz-se necessaria uma C`biologiza確o" ou C`medicaliza碑o" da lei,

pois nao ha como desvincular as "ci6ncias davida�F��F�&V友����gV竟F��FP
"nomatizar os efeitos da revolu確o biotecnol6gica sobre a sociedade em

geral�R�F��F�&V幽�ｪR�6�&R����F�&V友�������ﾆ�6R�R��&W7��7F��f匁�ﾂ��2�ﾖFﾇF��ﾆ�0

indaga96es produzidas pelas a†ividades b王omedicas.

Assim 6 que, no ambito da Bio6tica integra-se o chamado Biodi-
reito, na tentativa, de instrumentaliza,r os principios bio6ticos. A revolu碑o

da ciencia, em s王ntese, se revela, pr五〇ipalmente, em dois dominios: repro輸

du商o e hereditariedade. Neste sentido, a invoca鋳o da bio6tica e do

biodireito tern o objetivo de evitar a altera鋳o da bioesfera e do ecossiste-

ma pelo homem, estabelecendo limites e regras a serem obseⅣadas, a

partir do principio da responsabilidade.

Como sustenta Jussara Maria Leal de Meirelles, C`A Bio5tica pro-

p6e limites a biotecnologia e a experimentag肴o, com a finalidade de ver

protegidas a dignidade e a vida da pessoa humana comoprz.1/s sobre qual-

quer valor. Por6m, a noma moral 6 insu宜ciente porque, ainda que

alcance a dimens奮o social da pessoa humana, opera apenas no plano inter-

no da consciencia, impondo-se, portanto, urn novo ramo do deγe7`

ser,mediante o qual se regulem as relag6es intersubjetivas A luz dos princi-

plos da Bio6tica･ Necessario, por isso, que as normas sejam jurfdicas, e
nao somente 6ticas, pois somente o carater coercitivo daquelas impedira

ao cient鯖ico sucumbir a tenta確o experimentalista e a pressao de interes-

ses econ6micos･'6.

Bio6tica e o biodireito, portanto, caminhampa′'ipass乙i na d描cil

tare fa de separar o joio do trigo, na colheita dos frutos plantados pela en一

驚蕊薯‡窪露語鴇霊豊磐鴇a詩語詫
rao avangar sem que haja agress6es i dignidade da pessoa humana, pois 5

preciso evitar que o mundo desagtie numa crescente e temivel "confusao

謹書scsao"t器n器6eg器? rp°霊ee?t:Srdaraaho晋欝es語aaTe sc°iuactfe°rnca藍Sc 8 e霊
cientifico e 5tico, adquire, tamb6m, urn caraterjuridico. Emerge da王a最na-

1idade do denominado Biodireito, qual seja a de fixar nomas coercitivas

que delimitem as a血a亨6es biotecnoldgicas, no sentido de vcr respeitada a
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dignidade, a identidade e a vida do ser humano7･ Neste sentido, podemos
dizer que o Biodireito 6 a positiva確o das nomas 6ticas ligadas a ci台ncia

da sadde. Est各vinculado com aspectos ja regulamentados da bio6tica,

○○mo a lei dos transplantes, os direitos do paciente, en正m, todas as ques-

t6es que ja pertenceram a bio6tica e que com a incorpora尊o ao

ordenamento jurfdico廿ansfbmaram-se em Direit〇･

A ○○ngru合ncia en廿e prop6sitos, meios e宜ns da biotecnologia

com o bern comum objetiva evitar, por exemplo, que vidas humanas sadi-

as e vidas humanas do Terceiro Mundo sejam ceifadas frente a vidas
humanas enfermas ou vidas humanas do Primeiro Mundo. Deve-se evitar
toda forma de instrumentaliza碑o de alguns seres humanos em favor do

interesse de ou廿os.

Reconhecer a existencia do Biodireito implica admitir seu objeto

bern definido, que 6 a fundamenta碑o e pertin台ncia das nomas jur王dica, de

maneira a adequa-las aos p,nnclplos e valores relativos a vida e a dignida-

de humanas廿azidos pela Etica.

丑VTERSEC卸~o..朋uNC+'HO DE /USH事4 E

BJの脚TO.

As novas biotecnologias retratam urn nova realidade s6cio-cul血-

ral, nascida dos novos　○○nhecimentos das ciencias da vida, com

implicag6es, nao somente no campo espec締ico da rrioralidade, mas tan-

b6m das polfticas pdblicas. As nossas opg6es morais no campo da bio5tica
e do biodireito irao provocar resultados prまticos, diretamente relacionados

com o custo pdblico do sistema de satde; acrescentando as fung5es e ao

custo do Estado, novas obriga亨6es a serem atendidas pela coletividade. E

isto tudo em razao da aplica確o do principio dejustiga, garantindo a todos,

sem discriminag6es, o acesso as novas tecnologias. N肴o 6 sem razao que o

princfpio dejustiga, em sentido fomal, signi正ca que uma pessoanao pode

ser廿atada de maneira distinta de uma ou廿a, salvo se en廿e elas houver al-

guma diferenga relevante. Daf porque existem diversas teorias dajustiga

que inte岬ret狐de m組eira di罵rente os criterios materiais･ Bxaminemos

apenas廿台s:

a) a igualitaria, que pugna por igual acesso aos bens que todas as

pe?soas desejam (igual oportunidade de acesso, por exemplo, auma 6rg肴o

para廿ansplante);
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b) a liberal, que destaca os direitos a liberdade social e econ6mica

(re血exos e○○n6mi○○s da biotecnologia);

c) utilitaria, que combina os crit6rios anteriores, resultando uma

maximiza確o da utilidade pdblica.

E por esta,raz肴o que o princfpio dajustigatem aver com a a碑o do

poder p心bli○○ estatal e da sociedade, por onde se procura realizar o mais

alto grau dejustiga distributiva･ A presenga do Estado tomou-se pa正e es-

sencial na bioetica e no biodireito, s♀ja ○○mo legitimador, atravさs das leis

positivas, do exerc王cio da profiss肴o do medico, seja como financiador de

pesquisas e implementador de tecnologias gen6ticas. 0 limite da agao es-
tatal 6 que nao seja conivente com ag6es consideradas como violadoras da

moralidade. Nao se pode excluir o Estado de nossas considerag6es bio6ti-
cas, pois tratamos de desafios que nao se esgotam no campo dos direitos

individuais, mas apresentam, na ○○ntempor狐eidade, dimens6es s○○iais,

que ultrapassam as relag6es medico-pacientes e envolvem decis6es de ca-
rater moral e politico que afetam a sociedade, atual e futura.

Na visao de Olinto Pegoraro, ao sustentar que a justiga reine
numa dnica perspectiva a micro e a macro6tica, acima das macroestruturas

econ6micas e tecnol6gicas deve pariar o princ王pio da ordem pol王tica que

detemina, legal e democraticanente, a eqtiitativa distribui韓o dos bens e

do uso c○neto dos produtos tecnocient挽cos･工sto sign描ca que a ordem

politicajusta 6 a suprema inst釦icia 6tica da sociedade, cabendo-1he o cle-

ver de hamoniz紬todas as es廿u血ras com o princfpio central: a s○○iedade

justa para todos os cidadaos8. Dentro deste principio, prop6e que a sa｡de
corporal e mental esta subordinada a sadde do corpo social e politico. Isto

mos obriga a pensar a sa竜･de em temos mais amplos que os quadros pro宜s-

sionais. Assim 6 que a sadde do corpo social esta deteminadana CF/88 e
legisla碑o ordin各ria･ Estas leis, al6m de estabelecer pol王ticas de preven申o

das doengas, a promo舞o da higiene pdblica, da habita確o adequada, da

alimenta誇o su宜ciente, da educa商o e dos salarios condignos, deteminam

uma correta distribui碑o dos profissionais da sa丘de, da rede hospitalar e

dos centros de pesquisas m6dica. Todas estas politicas dependem de urn

principio mais geral: a ordem socialjusta.

Como exemplo da dimensao social que assume este debate, vale

anotar noticia veiculada pelo Jomal "0.Estadao", de 3 1 de maio p.p.:

DEBA TE SOBRE E44BRJOES T妃AZ ECOS DE ERA

jv4ZISTA

Berlin - Urn acimado debate envolvido pelas mem6rias do Tercei-
ro Reich eclodiu na Alemanha sobre a 6tica das pesquisas em biotecnolo-
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gia e, particulamente, o uso de embri6es para investigag6es gen6ticas e
diagn6sticos. A discuss肴o colocou o chanceler Gerhard Schroeder contra

o presidente Johames Rau, cujo papel 6 geralmente cerimonial, mas assu-
me importancia em quest6es 6ticas.

Schroeder assumiu uma visao em geral de laissez-faire, argumen-

tando que a tecnologia genetica apresenta opo虹unidades para a Alema-

nha. Cerca de 20% das empresas de biotecnologia europ6ias estao na
Alemanha e o setor cresce 30% ao ano.

Rejeitando o argumento de que a dignidade humana poderia ficar
comprometida com a pemissao da pesquisa sobre embri6es in vitro,
Schroeder disse que a dignidade humana esta associada acima de fudo ao
"acesso ao emprego lucrativo''e que as possibilidades econ6micas da bio-

tecnologia sao muito grandes para serem lgnoradas.

Tais temas sao sensiveis na Alemanha por causa do extensivo

器l蒜aa pduerae.u謀sadsiaq: eo:otria:I :i嵩,ersi諒ic霊sd enr霊宝a:e:teas:i.n誌=so: ecrrloa:’

atenuar alguns tabus･ Masプao ampliar essa pol王ticapara a pesqu工sa e enge-

nharia gen6tica, ele pr�f�6�����&���FR�&�R��W6�襷��Vﾖ��ﾆ匁wV�vVﾐ

veemente, incomum para urn presidente alem着o, Rau disse, na sema.na

passada, que "eugenia, eutan各sia e sele碑o s肴o r6tulos que estao associa-

dos a terriveis mem6rias na Alemanha. Quando a dignidade humana 6
afetada, os argumentos econ6micos nao contain", afimou.

Roger Cohen, The New York Times

Outro exemplo esta concretizado no trabalho intitulado "Implica-

g6es Eticas da Triagem Sorol6gica para o Virus da Imunodefici6ncia
Humana", divulgado pelo Conselho Federal de Medicina. Referida anali_
se, ao tratar da triagem sorol6gica do HⅣ para sele車o de doadores de

s紬gue, pondera que "a responsabilidade pela seguran8a do sangue a ser

transfundido, hoje em dia, extrapola a pessoa節sica, a pessoa juridica e

atinge o Estado. Questiona-se a a車o ou omissao do Estado. Deixando de

寮監°e]:t:: e6me諾as薯霊tivo°par±Csuipaad aat器Pr:an記br��ﾕﾗ0豊霊.ill,d: qEusat]aide°v'aa:urn

○○nta os princfpios dajusti9a dis正butiva, calcada nas premissas: se hou-

霊rm碧x°p'r蕊rgc霊emn霊9dae° ; o霊宝grfjbeE±andde°aseetoeds霊.Pse[ca. nc諾:±�f詒FFX勒り�`

0 abarcamento das quest6es sociais derivadas da imbrica印o bi-

o5tica-biodireito, 1eva-mos a pensar em uma nova 6tica ou uma bioe'tica

socic訪, como propugna Lester Brown em sua recente publica挿o Z77e State

c/the Wo]’/d 1999 (猫lemial Edz’tio77/, onde, na pagina 21 do Capftulo 1,

escrito por Brown e Christopher Flavin, encontramos:

9　Jacyr pastemak, Maria Matilde Marchi, Valdir sabbuga Amato, Vjccnte A重nato Neto. Fonte:

刷.c窟n.org.b丁, em 26.03,2001.
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"The廿ends of recent years suggest that we need a new moral

compass to guide us into the twenty-first century - a compass that is

grounded in the principles of meeting human needs sustainably. Such na
ethic of sustainability would be based on a concept of respect for future

generations. Again, the new moral compass has to be bioethical, ad sustai-
nability has to be reached bioethically or it wil collapse".

Em recente en廿evista, o Pro鼻Van Po請er declarou que "○○mo bi○

○eticistas n6s vemos a necessidade de uma bio6tica sustentavel: para

quem e por quanto tempo?~'Bio5tica sustent各vel para distintas populag5es

e para a biodiversidade e para uma sociedade decente, pelo memos para os

proxlmos cem anos, n6s precisamos de uma bio6tica politica, com carater
de urgencia. A鋳o polftica para uma sobreviv台ncia de longo prazo 6 urn

mandato bio6tico. Podemos esperar por urn capitalismo bio5tico, enquan-

to mos perguntamos se 6 possivel, se se desenvolvera com suficiente

antecip a辞o.

Finalizo com a mesma frase de Rooswelt, em 23 de fevereiro de
1942:

CCNunca tivemos tao pouco tempo para fazer tantas coisas".



(Aり舛CUS CU妃L4Eブタ..蘭�$髭EEUD�
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ADHEMAR FERREIRA MACIEL*

藷護譲襲護欝整輩
que, vez por outra, se traduziria mais mum amicuspar鉦ou mum amicus

器a霊t:rc±enirfu°�G���VB�｢��ｸ�､8ｶ5�G&��ｷ62�W�6fS･ﾖ円ﾈ�ｲ虍VVVﾒ�y~ﾆﾆV�6坊��ﾒ��ﾙMP
esclarecimento ao tribunal.

ri d ad es書g豊;°er:J:7s霊fn.Ca窯e6 opm° rn蒜saa i,.譲隷e露盤

que se desdobr& em diversos institutos processuais (CPC, arts. 56/80).

0 a777icぴcff7'iae 6 urn insti血to de matiz democratico, uma vez

que pemite, tirando urn ou 〇両○ ○aso de n子tido interesse pa誼cular, que

Le諾�G&討�6��'�ｩ�6妨cｨ�ﾖﾖV��fX�ｷB�S�W6讎GX�ｷ&fI~ﾃ�66��6�~ﾆR�Wf�2躪ｬG(�ｷF�ｾ言謹器

ir蕊ta°no_?egrli-蒜ceorj,Canu°計器:itos eie詩Epa°um6’"dc±諾t°o :udTc°]Sasi8

U’z/｡ge-/77ade /cn4;). Assim, as decis6es dos tribunais, por causa dos

叢話護琵‡蒜叢欝欝
judiciais valem para as partes, nao tendo forga e7'ga ｡777ne.r.

As regras do instituto americano nao s肴o la muito bern

豊etr蕊a蒜:,Z岩eupm° d器a善earraf,e oE話語:irp.ara_ Epset:sdo°霊ea霊baT n.aj
jurfdica- que ten urn "forte interesse” que a decis肴ojudicial favorega urn

deteminado ponto de vista, sumarlza urn pedido (brz.e妙ao juiz

襲馨欝轟議護
mat6ria nao 6 relevante, as partesja tocaram no assunto. orgaos govema-

mentais, ass○○ia96es pa正culares de血teresse ○○letivo,くくgrupos de

pressao" muito se ut王lizam dojz/｡z’cial z‘ter para deduzirem seus entendi_

mentos, inHuindo na vida de toda comunidade･ A揖s, na Suprema Co正e

dos Estados Unidos, mais da metade dos casos de a榊.cus c乙/rz.ae sao

ocasionados pelo solz’citor genera/, que representa a Uniao FederaL
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A KR#Je 37�F��&Vv蒙V蹤��也FVﾖ��F��7W�&Vﾖ��6�'FR�F�2�W7F�F�0
Unidos: por exemplo, traz 6 itens e subitens sobre o Bn’e擁or czn Amic乙/s

C#riae naquele Tribunal. Vamos, mais para dar uma id6ia, pingar os
t6picos mais importantes: I) 0 reconhecimento pela Co正e da importancia

do instituto, uma vez que o amic己ls c己[riae deve trazer C`mat6ria relevante�

!7;霧彩"�｢�｢2XﾅS�����IFﾀst葦霊as認諾me:n(:7a許諾窯qi7;°s#e碧駕篭
observado esse canone (mat6ria relevante, n肴o trazida antes), o amz.c坊s

vai sobrecarregar inutilmente a Corte; 2) 0 a77"’c払J curiae deve trazer, por

escrito, o assentimento das pa正es em Htfgio, nos casos espec甫cados

regimentalmente. Caso seja negado o consentimento, o ami｡us terまde

juntar, com seu pedido, os motivos da nega申o para que a Corte aprecie. 3‘)

Mesmo em se tratando de pedido de interven舞o para sustenta確o oral, o

amici/s' deve, ainda assim, juntar o consentimento das partes, por escrito,

para que possa peticionar; 4) o Solicito7メGene7メal nao necessita de

consentimento das partes para intervir em nome da Uniao. 0 mesmo
tratamento 6 reservado a outros representantes de 6rgaos govemamentais,

quando legalmente autorizados. 5) 0 arrazoado nao deve ir al5m de cinco

paginas; 6) em sendo o caso, o amic坊s deve sermunido de autoriza確o de

seu representado, e fazer uma esp5cie de��&W��&�ara custeio

pr○○essual, salvo se a entidade estiver previamente amolada ○○mo isenta

Como ja se delineou, o direito norte-americano 6 urn C`direito de

casosjudiciais''. Assim, nada melhor para ilustrar do que urn case celebre,

:e諾o°b"j evt.o窯i7i7vwr’;親|j悪e策i°. setFa i 9p6e霊宝tsesnec ;Caaa°e諾n宝器mm(ucn[dar°:
ence島arl Gideon) na de先sa de seus direitos, em con廿aste com a dureza da

lei (estadual). Tambem mostra a sensibilidade de urn juiz (Hugo Black)

que soube garimpar em julgados anteriores e vcr nag Emendas
Const九〇ionais ns･ 6 e 14 a imperiosa necessidade de assistencia de

advogado, como direito fundamental, para se atingir urn C`julgamento

justo"�7ｦ途y/ｸ�V�.や�$�Gf��F�2�VﾖｧVﾆv�ﾖV蹤�2�7&蒙匁��2�6���觀6W76芳�FRﾀ

nao superfluidade", arrematou Black.

A Emenda n. 6 a Constitui車o dos Estados Unidos, que faz parte

do Bill ofRigh応, garante julgamento penal rapido, imparcial, por juiz

competente, assegurando ao acusado o direito de arrolar testemunhas e de
Ccter assistencia de urn advogado para sua defesa" (to have Zhe czssistance

o/Counsel/or his de/ense). At6 1963, pode-se dizer, para simplificar, que
o entendimento da Suprema Cone era de que o preceit〇 〇〇nst血cional

(assist台ncia de advogado) se aplicava obrigatoriamente aos正bunais

1　Para se fazer distin9肴o das supremas cortes estaduais, coloca-se短U.S''･ para a suprema corte

dos Estados Unidos: "U.S. Supreme Court".
2　　Gide｡n 's誰�y�fWBﾂ�W67&友����"��蹤�迺�ﾆW7v�2ﾂ�ｦ��ﾆ�7F�ﾂ�ｧW&�7F��R��&�W76�"�F��f�7VﾆF�FR�FP

Direjto da Uniヽ′er5idade de Co埴mbia e pro罵ssor-visit餌te da James Madison (c鼻DWORKm,

ob. cit.,p. 198 eseg.).



Revista da E^宏4RF - vol乙ime V　　　　　　　　　　　　　　　　　265

federais.3 Quanto aos Estados-Membros, cada urn tinha sua lei. Em cinco
unidades federadas a lei nao previa apresenga de advogado paraprocessos

:r器ol嵩霊secs°omut蓋ecn急oni霊;:4apftal‥ Alabama, Florida, Mississippi, North

Gideon fbi acusado.per狐te a justi9a da Fldrida de ter invadido

ioomlfiec.輩i :i ac|oeT|eot:整|岩.cdr器: _g欝Yse盈詑atna誓e悪書:pTt:|9,P_a sde:
condenado sem a assistencia t6cnica de advogado. 0 acusado pediu ao tri-

buna=ocal que lhe nomeasse advogado dativo, pols era "indigent''
("miseravel", na teminologia brasileira)I Famosa. ficou a resposta do C`re-
1ator" a sua suplica:

〔`Senhor Gideon, sinto muito, mas eu壷o tenho c○mo indicar urn

advogado para o senhor neste cas〇･ Sob as leis do Estado da F16rida, a

dnica modalidade em que o Tribunal tern de nomear urn advogado para o

r6u 6 quando ele est各sendo acusado de crime capital Sinto muito, mas

tenho que indeferir seu pedido para que urn advogado possa defends-lo

(dativamente) neste caso''･

Gideon acabou por fazer sua pr6pria defesa. Foi condenado a

cinco anos de prisao. Nao se confomou･ Interp6s urn habeas-co7pus

perante a Suprema Corte da F16rida, insistindo que condena鋳o sem

assistencia t6cnica (advogado) feria a Constitui車o e o Bill o/Righ応, que

SceoalfpeL±(C嵩#ai;°astrE;t5asd器. uTm°器露;,g,葦.: pC器rc#e: #器

jcu:zrf:ans°ump器-ihce.u器):6di°o8ma8 °霊霊c°.’�ﾃｩ��ｴb��ｴﾄ貿V�W8���仗靈�
falou pela American Civil Liberties　脇z.on, e outras entidades.

Engrossaram a慮Ieira dos de罵nsores da tese sustentada por Gideon: Nor-

man Dorsen, John Dwight Evans Jr., Melvon Wulf, Richard J. Medalie,
Howard W, Dixon e Richard Yale Feder.

Pelo r6u (Wainwright), sustentou Bruce R. Jacob, assistente do
At/om少General (uma mistura de secretdrio estadual da Justiga e

3　　Em Betlsv. Bi･ac砂, 3]6 U. S 455 (194之), a suprema corte admitiu que em呼)ecla/ ｡irc〃ustanc`es

(retardado mental, jovem demais) a presen9a de advogado se fazia necessaria, ainda que nao

4　Rr誌sstf半Arb[ee,��Y~ﾈｽ粐ﾂ�ﾂ��B�

5　　No meado da decada de 1950, em todos os Estados-Membros era obrigatdria a presen9a de ad-

vogado para crimes punidos com m〇両; em cerca de urn qua轟〇･ tambem era exigido advogado

no caso de.･felony''apenado com pena nao capital; metade dos Estados tambem previa advo-

6　驚drt°:豊器rpae`]`om葦gse器een%°,r:’薫scofh,#o器�Rw�ﾉ~ﾇ3ｶH�ｶY~ﾆ�6佑ｲw7�&��ﾇ#FVﾆﾖV�66V��~ﾂ跏FR�6R��2ﾐ

sentararn grandes magistrados de origem judaica: Cardozo, Fr紬k軸轟er e Goldberg･ Da白oco-

sanente, falar-se em "Jewish Seat"... Mais tarde, uma reportagem na revista L〆e, demonstrando

que Fortas havia prestad｡ aconselhanento ao financista Louis Wolfson (Funda辞o), acabou por

leva｣o a pedir exonera9各o de seu c狐go:高Deixo a Co轟e prosseguir com seu trabalho vital･ 1ivre

de (qualquer) press肴o estranha".
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procurador-geral), que foi coadjuvado por Richard W. Erwin, Attol男ey

Genercガ, e A. Spicola Jr., seu assistente.

Como an2ici curiae em defesa datese de que em crime nao punido
com pena capital nao era obrigat6ria a presenga de advogado, porfiaram

George D. Mentz, do Minist5rio Pdblico do Alabama. Tamb6m
reforgaram a defesa do r6u (certiora7'i) MacDonald Gallion (Attorney
General do Alabama), T. W. Bruton (4ttom砂General da Carolina do

Norte), e Ralph Moody (Assistant Attorney General da Carolina do
Norte)･ As interveng6es nao ficaram nisso. Cerca de 22 Estados e
entidades p高二blicas　- pasmem｣ foram admitidos como amz’ci Curiae...

Cada urn apresentou suas raz6es…

Ve-se, por esse exemplo, escolhido a esmo, a importancia da

participa碑o de segmentos sociais, o宜ciais ou nao, na foma車o da Justiga･

Nada mais democr観co e representativ〇･

No Brasil, onde temos urn sistema fechado e legal, essa
democratiza誇o seria impens各vel. Para慮nalizar, quero registrar ,que o

processo na Suprema Co正e demorou apenas廿台s meses (15 dejaneiro a

18 demargo de 1963).

(*) Consultorjurfdi○○. Minis廿o aposentado do STJ.
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DESAPR OPRL4 CH~o p4RA Z増N5 DE

REFORMA URBANA

Edilson Pereira Nobre.海niorl

Sumario: 1. A propriedade urbana e sua fun車o social; 2. Objeto e

competencia; 3. Pressupostos; 4･ Indeniza辞o; 5. Destina車o do bern ex-

propriado; 6, Palavras魚nais.

1･ A PROPRL宙DADE URBAN4 E SUA FLWCH~o

SO CL4L

Desde princfpios da cenhuria passa_da, a no申o de propriedade foi

alvo, sob o prismajur王dico, de notavel transfoma車o. Da concep確o sa-

cre'et inviolable, plasmada pelo art. 17 da Declara誇o dos Direitos

do Homem e do Cidadao de 1789, legado da Revolu車o Francesa,

com os adomos inscritos no a正544 do posterior Cddigo Civil de

1 8042, capitulou組te a necessidade de ser hamonizada com os im-

pera上ivos da sociedade.

0 abandono da explora単o da coisa, ou a sua destrui碑o, ou-

trora faculdade do titular do dominio, passou a ser reputada como

ilicito, haja vista a carencia de bens pela grande maloria das pesso-

as, destinat証ios fmais da ordem jur王dica, para a satisfagao de suas

necessidades basicas de produ碑o, moradia e consuno.

A t6nica das novidades vein assimilada pelo enunciado da pane

final do art. 153, da Constitui確o de Weimar, ao proclamar: "A proprieda-

圭露語cei as|?,器:toa emeexnesr霊:ii ,dqe器eioe器somcoo宝器oc iroenp:|ei言emn:a5 ouFe:

gundo p6s-guerra (art. 42, Constitui確o italiana de 1948; art. 33°.1 da

Constitui車o da Espanha; o art. 14･2 da Constituigao alema de 1949; o

Pre徹nbulo da Constitui碑o francesa de I 946, possuidor de valor constitu-

cional por Remissao do Pre盆mbulo da Lei Fundamental de 04 de outubro

de 1958), teve o seu conteddo ben sumariado por Gustav Radbruch, ao
acentuar que C`a propriedade privada aparece ja hoje como urn campo de

a確o livre, confiado pela colectividade a iniciativa privada do indiv王duo,

mas ○○n宜ado somente na expectativa de que este寛一9a dela urn uso social,

sob pena dela lhe ser retirada, se esta expecta上iva se壷o veri宜car. Por ou-

廿as palavras‥ a propriedade passou a ser considerada urn direit○ ○i皿itado
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ミscaognr碧coi oenian藍6 |e詰ま三塁udee ss等u=i霊rae 1;t: rs言|mmceosnmd;§'葦s e limite s ,

0 direito constitucional patrio nao ficou fora dessa sintonia, em-

prestando acerto ao dito do mestre Caio Tacito: "Ingressa, por essa foma,
no direito pdblico, a no確o de que a propriedade corresponde uma fun申o

s○○ial‥ ao poder do propriet各rio se acresce o clever per狐te a ○○mu一

正dade na qual ele se integra''4.

Da壬que a Constitui確o de 1934 consignara, al5m da garantia do

direito de propriedade, que o seu uso nao poderia ser exercido em contra-

posi確o ao interesse social ou coletivo, na foma deteminada em lei (art.

1 13, §17, primeira pa正e). Por sua vez, o d○○umento resultante da assem-

bl6ia constituinte de 1946, no seu art. 147, outorgara ao legislador

○○mpetencia para que os entes politicos pudessem desapropnar por inte-

resse social, promovendo, assim, o justo repa正o da propriedade, sendo,

para t組to, editada a Lei 4.132, de 10輸09-62. Posteriomente, a Emenda

Constitucional 10, de 09-1 1-64, foi mais al6m, instituindo, entre n6s, a

possibilidade de desapr.opria車o por interesse social como foma de sanci-

onar o proprie僚rio remisso em adequar autiliza確o de im6veis rurais a sua

fungao social, procedendo-se ao paganento da indeniza確o mediante o

pag狐ento em t血los especiais da divida p心blica, a qual, com algumas va一

誌Sd’a豊富satTtt豊poe;ai,C63n(Sat霊�ﾓ吐���ｲﾂ��X���ﾕﾖ�都V�尼����Srﾂ����������ｲ���h�ｲ��R��Wﾆ�

3　　凡loso/a do Dit.e/1o. Tradu9ao e pre蛤cios do professor L. Cabral de Moncada. 6. ed. Coimbra:

Armenio Amado Editor, 1979. p. 280.
4　　0 direito de propriedade e o desenvolvimento urbano. J�｢�&Vﾖ�2�FR�F箸觀友��ｧｦ&ﾆﾆ6��囲ﾘ�F�2�P

5　PN驚諾ep霊嵩odseaJu%erfers°;oRs豊栄?o7詰’嘉icp..露8b2i.,o de c|assificar, bi,ariir a desapropria_

9ao por interesse social. Carlos Mまrio da Silva Velloso (Desapropria印o para fins de refoma

agraria- apontamentos. ReW’s./a c7e DireJ‘to P鎚llco, Sao Paulo, n. 34, p. 13, abr./jun. 1975) alu-

dira a existencia de uma esp5cie gen6rica, fundada no art. 153, §22, e, ao seu lado, outra, de cu-

nho especi’fico, lastreada pelo art. 161, ambos da C`onstitui商o preterita. Adilson de Abreu

Dallari (Desapropria商o: c｡nceitos e prec｡nceitos. J7i: MELLO, Celso Ant6nio Bandeira de

(Coord.)i C研so c7e劫’reitoA訪タinfsかatrvo. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1986. p. 34) se re-

portava, na ordem constitucional anterior, as denomina印es "desapropria?6es ordinaria e extra-

orclinaria''･ Ap6s 05-10-88, JosさAfonso da Silva (0 M訪nic.を)io 77a ConstJ‘tur碑｡ cJe /988. Sao

Paulo: RT,1989･ p･ 63) diz que a propriedade urbana pode ser expropriada de duas m紬eiras,

qual seja a desapropria9ao comum, a que se refere o art. 50, ⅩⅩIV, da CF, mediante pr6via ejus-

ta indeniza鋳o em dinheiro, e a desapropria飼o-san飼o, voltada a reprimir o nao cumprimento

de obriga確o imposta ao propriet各rio, regida pel｡ art. 182, §40, do mesmo diploma. Reportan-

do-se a desapropria9ao como san9ao, C16vis Beznos (Desapropria商o. h�粐�ﾔTﾄﾄ��6Vﾇ6�

Ant6nio Bandeira de (C｡ord.). DireJ’to Ac/mim’sかativo in Consti寂J’姉o de 1988. Sao Paulo: RT,

1991･ p･ 112工13 e 115.) declara que, umavez慮xado n○ ○rdenament○ ○ clever de a亡ribuir uma

funeao a propriedade, ex:urge que o seu descumprimento configura ilicito, li申o a que se sub輸

mete a desapropriagao para refoma urbana, na condi車o de verdadeira penalidade. Noutras pla-

gas, o temo desapropria商o輸san9ao ja fora utilizado por Garrido Falla (舟a/ado de De/'e｡ho

Amim‘証rat/‘vo･ 3. ed. Madri: Instituto de Estudos Politicos, 1966. v. 1賞(Parte Geral - Conclu-

sao), p. 255, nota de rodap6 a), ao fazer referencia a expropria韓o pelo nao cumprimento da

fun開o social, disciplinada pelos arts. 71 a 75 da espanholaLey de 16 de dezembro de 1954, ain-

da vigente. Para o autor, o cal‘ater sancionador n5o se reflete na minora確o dojusto pre9o, mas

na circunstancia de o proprietario hover postergado noma lega細que lhe conferia a oportunidade

de utilizar urn bern, ou uma classe de bens, no sentido de uma deteminada fun9ao social.
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Esse, em sintese, o quadro existente antes da promulga誇o da Lei

Fundamental de 05-10-88, estando a desapropria確o-san申o restrita aos

imolleis rurais.

As radicais mudan9as e坤erime血adas pela sociedade

modema, com a substitui確o da fonte de produ鋳o campesina pela

industrial, forjaram, como cen壷io complementar, o elevado

a皿ento populacional das cidades, ocasion組d○ 0 grave problema

da falta de moradia, erigida a estatura de direito social com a

altera鋳o imprimida ao art. 6°, caput, da CF/88, pela EC 26/00.

A seriedade da questao do deficit habitacional em nosso pais 6

demons廿ada pelo alto grau de densidade populacional nas cidades,

revelado, com clareza, pelos dados ○○lhidos pelo IBGE no Censo

Democr各tico 2000, ao aportar na constatag肴o de que a populagao urbana

chegara ao patamar de 8 1,25%, remanescendo n○ ○ampo apenas 1 8,75%

dos habitantes de nosso vas士o tenit6rio.

Por essa razao, providencial a` a碑o do Constituinl:e de 1 988,

ao pioneir釦皿e血e廿a9ar, no texto consti血cional, os contomos da

fun鋳o social da propriedade, fazendo nao somente para fins rurais,

mas igualmente p鉦a Ⅷbanos.

No que concemeえpropriedade urbana, o a正182, §20, da Lei

Basica, disp6e que aquela tern por cumprida a sua fun確o social quando

atende as exigencias fundamentais de ordena車o da cidade, expressas no

plano diretor･ Este, confome frisado no art. 182, cczput, do mesmo di-

ploma, havera de respeitar as diretrizes gerais da pol王tica de

desenvolvimento urbano,正xadas em lei, de estatura ordinaria e nao

necessariamente complementar, cu]a compet6ncia legislativa 5 da

Uniao6, cuja edigao teve lugar com apromulgagao da Lei 1 0.257, de

1 0-07-01 , batizada sob a denominagao de Estatuto da Cidade.

Integrand○　○　mandament〇　〇〇nsti血cional, a Lei 10.257/01

detalha, em seu art. 39, c呼フut, o conceito de fun車o social da

propriedade皿b狐a, dispondo que as exigencias血皿d狐entais de

ordena碑o da cidade, constantes do plaho diretor, devem voltar-se a

assegurar o atendimento das necessidades dos cidadaos quanto a

qualidade de vida, i justiga social e ao desenvolvimento das
atividades econ6micas, observadas as diretrizes inscritas em seu

a正.20.
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Mas nao 5 s6. Embora tenha o art. 182 da Lei M各xima sido

omisso, contrariamente ao que sucedera com o seu art. 1 86, 11, rela-

tivo amiss着o social dapropriedade rural, nao se pode perder de vista

que, no plano urban王stico, tal nao 6 integralizado sem a observ会ncia

da preserva誇o ambiental, imposta pelo art. 225 daquele diploma.

Nesse sentido, a Lei 10.257/01 trouxe a baila indmeros dis-

positivos dessa ordem, entre os quais o que inclui o es血do de

impacto狐biental - EIA (独t. 40, VI), sem cont頒que, e血re as dire-

tivas gerais, dest血adas a ordenar o pleno desenvolvime血o das

fung6es sociais da cidade e da propriedade urbana, constan v紅ias

de ordem ambiental, tais como: a) a considera確o de que o direito a

cidades sustent各veis passa pelo direito ao saneamento ambiental; b)

a ordena申o e o controle do uso do solo como forma de evitar a dete-

riora碑o das　壷eas urbanizadas, a polui辞o e a degrada確o

ambiental; c) a ado碑o de padr6es de expansao urbana compat王veis

com os limites de sustentabilidade ambiental; d) prote碑o, preserva-

碑o e recupera碑o do meio anbiente natural; e) audi台ncia do Poder

P心blico municipal e da popula確o interessada mos processos de im-

planta確o de empreendimentos c!u atividades com efeitos

potencialmente negativos sobre o meio anbiente natural7.

c. nstitu窪on藷gceunTep霊Fee:toou:: o蕊aaori: o|C8i曇露ol,o瑞r,o崇嵩;o器r詩ne:,a:

講話.a: o蒜: °a Eaagi:s: ednets°te e;.fve;t:ns蒜dtfo誓: a:±o豊s ednate d霊ida:
1ho, a ser desenvolvido nas c51eres linhas abaixo.

Antes do delineamento mais detalhado do tema, mister n着o

co皿軸ndir a desapropria9ao p鉦a refbma皿b孤a,址pdtese de inte-

resse social, com aquela vocacionada a execu確o de planos de

urbanizagao ou reurbanizagao, defmida como integrante do rol das

7　　C鼻a巾20, I, Ⅵ, alineafeg, VIⅡ,XII exIⅡ, daLe江o.257101. Vertambem: a) o a丘4°, III, a廿

nea c, que preve o zoneamento ambiental como ins廿umen亡o da politica urbana; b) o art. 32, §20,

工, ao廿ata｢ do es巾do de impacto ambiental nas opera96es urbanas consorciadas; c) o a直. 41, ao

tomar obrigat6rio o plano diretor para as cidades compreendidas na area de inHuencia de em-

preendimentos, ou atividades com signi魔cativo impacto ambienta細dc急mbito regional ○u nacio輸

nal.

8　　PeⅣagando-se o sistemajuridic○ lusitano, c○nstata輸se嫡gura semelhante quantoまdesapropria輸

g衷o paraflns de composi9ao urbana, prevista no art. 48° do Decreto-lei n° 794, de 05 de novem輸

bro de 1976, dirigida aos terrenos pr6prios para constru9ao, adjacentes as vias pdblicas de

aglome｢ados urbanos, quand○ ○s p｢oロ｢iet会rios, uma i′e乙not笛cados par尋ap｢oi′eitarem-nos em

ed彊ca96es, venham, gem motii′o 1egitimo, a queda｢em-se ine正es pelo prazo de dezoito meses.

A indeniza師o, solvida em moeda corrente, salvo acordo, 6 calculada tomando-se como base a

data em que o proprietario fora notificado para aproveitar o bern.
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causas de血ilidade p心blica (a正5°, al王nea i, DL 3.365/41), c可o es-

peque ○○nsti血cional reside no a正5°, ⅩⅩ工V, da Lei Maior.

2. OBJETO E COMPET唖NCL4.

A medida em exame incide sobre objeto restrito, consistente no

藍Pa?謡g aq霊[Pqe票ict��ﾖW��ｦVD彦VW76�%ｳ｢�ﾂ��ｹ~ﾇ6R��7�VXｮﾙ~ﾉ��2ﾂ��ｶV辯69~ﾆ貿縫踵�覲�c`

rural, conforme defmi申o constante do art. 40, I, da Lei 8.629/93.

Faz-se preciso que se trate de im6vel inserido em area delimitada

no plano diretor do respectivo Municipio. Alfim, tera que referir-se a solo
urbano que nao esteja edi血cado, ou esteja subutilizado, ou nao utilizado.

Em suma, h各que se cuidar de im6vel nao adequadamente aproveitado.

Tendo em vista a nao exist台ncia de maiores di丘culdades de, no

plano vernacular, de宜nir-se o que se deva compreender por solo nao

edificado, ou nao utilizado, o legislador houve por conceituar o im6vel

subutilizado como sendo aquele cujo aproveitamento seja inferior ao

minino definido no piano diretor, ou em legisla申o deste decorrente (art.

50, §io, Lei lo.257/01).

alf. 1 82竺§C4°o#6icol繁raAape±:Pe:°:r諒v°a蒜af°器3sC°Mmis±ec|PpO±霊V:r霊

Dis正to Federal, este山timo por fbr亨a do a正32, §1°, do mesmo di-

ploma, ao lhe atribuir os afazeres legislativos reservados aos

pr皿eiros e aos Estados.

Isso, vale advertir, nao impede que a Uniao e os Estados desapro-

器iimb iFe6nvoeias書o����"ﾂ�WF�TﾆYJHｽ驢#�6��忘���F�Vw�f6VV襷fV�"ﾙV`

pr5via e justa indeniza確o em di血eiro, aplicando-se, com as devi-

das adaptag6es, predominante entendimento doutrin鉦io e pretoria-

no relativo a desapropria確o de im6veis rurais por interesse social.

Nessa hip6tese, a desapropria鋳o haver各de fundar-se nas situag5es

descritas pelo a正2°,エフ工V a V工工工, da Lei 4.132/62.

Apesar do art･ 182, §4°, da CF, bemcomo o art. 8°, ccやut, da

Lei 10･257/01, servirem-se do voc各bulo "proprie琉rio", nada im-

pede que a posse de boa-fe, como exterioriza誇o do dominio, se]a

alc組写ada pela medida em tela,

Do mesmo modo, os terrenos pertencentes as pessoas politicas e
administrativas nao se encontran exclu王dos da desapropria碑o para

refbma urbana･ A uma, porque ao Poder P心blico, em　魚ce de

subordinar-se aos ditames da ordemjuridica que elabora, incumbe, com

maior razao, 1egar aos seus bens umai fun確o, quer projetando-o a frui辞o
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de toda a c○letividade (bens pdbli○○s de us〇 〇〇mum do povo), quer

a耗t組d〇〇〇 a deteminado seⅣi亨o p丘blico (bern de uso especial), quer, no

tocante ao dominiais, pemitindo a sua utiliza申o espec綿lca por

particulares, ou mesmo a aliena車o do seu dominio血il, a fin de que

aqueles os empreguem em urn uso lfcito.巳m segundo lugar, e sabido n肴o

existir 6bice a expropria碑o dos bens pdblicos, quando estes nao estejam

諾est語°ica;au筈霊aa霊adga5doe #ebv富sct:’:§° as:. C#討蒜m蒜:rse器_ide:
3.365/419.

3. PRELSSUPOSTOS.

De logo, mister admoestar que o art. 182, §4°, da CF, qualifi-

ca-se, como inelutavelmente decorre do seu texto, ao reportar-se a

interpositio legislatoris, concretizavel mediante a edi確o de leis fe-

deral e municipal, como norma de eficacia limitada.

Assim, os primeiros pressupostos para que a medida pudesse lo輸

grar 8peratividade se centram na edigao de lei federal, delimitando a
maneira como dever各ser exigido do proprietario do solo urbano nao edifi-

cado, subutilizado, ou nao utilizado, a promo申o do seu adequado

aproveitmento, c可o advent〇 〇〇〇町eu ○○mれei 1 0.257/0110, e lei m皿i-

cipal especifica, respons各vel por de宜nir a紅ea sobre a qual t乙l

provid台ncia dever各incidir.

0 n肴o aproveitamento do im6vel urbano implicara, inicialmente,

na imposi申o ao proprietario ou possuidor da obriga誇o de parcelamento,

edifica確o ou utiliza申o compuls6rias. Assim n5o laborando mos prazos

mencionados no art. 5°, §4°, daLei 10.257/01, langaramao o PoderPdbli-

co municipal da aplica車o do imposto sobre a propriedade predial e

9　　Cf二STF, RE 85.550-SP, rel. Min. Moreira Ali′es, RTJ 87/548; TFR, 6~ T., ac. un., AC 40.526,

reL Min. Carlos Mario Velloso, RDA 173/132. Idem Celso Ant∂nio Bandeira de Mello (Desa-

propria申o de bern pdblico. ReWsta de Direito P宏blico, Sao Paulo, n. 29, p. 47,jan./mar. 1974).

Assim tambem acontece no es廿angeiro. Na重t餌a, por exemplo, c○mo mos diz Pietro Virga (Di-

rilto 4mmmis力･ativo -Ipl･inc/P/. 4. ed. Mil5o: Giuffre editore, 1995. p. 484), os bens do patri-

| o　#t霊oRPod|EILc:ugi6SP(Bneisvae:r笠s.i窪taeos E±3la露誤.d蒜v誌,rao鷺嘉訪露;Jo,2,,.v｡, B.asi|ia,

言霊‡畳�ﾒﾂ�FB���C$c�希､ｨ�W7VSｦ���ﾒﾃ悶祐&萌#ｦf6R跌~ﾇV��k��cｧW76ｦW9�靈雜6�bﾆW6Cｨ�i~ﾇ%�~ﾆ�ｮﾖFﾖ��

mediante o exercicio, pelo Municipio, da competencia suplementar inserta no art. 30, 11, do
mesmo diploma. Essa foi a posi9ao tambem exposta por Carlos Any Sundfeld (Des呼〉rQpl'/a印o.

Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 1990. p. 37)･ Com o merecid8 respeito que tributamos a tais

opini5es, somos de que o art. 30, 11, da Constitui9蚤o, somente pemite a utiliza辞o da legisla9ao

municipal, como fbnte supletiva das legisla96es耗deral e estadual, naquilo em que fb｢ possii′el

a atividade do Municipio suprir. Nao abrange a hip6tese, como a analisada, onde o Constituinte,
as expressas. fez referencia a lei federal, por ser apanagio desta unifomizar os padr6es funda-

mentais a gizar a politica urbana em nossa federa9ao. Assim, mais aconselhavel o entendimento

de Cels｡ Ribeiro Bastos & Ives Gandra da Sili′a Martins (Comentdrios a Const/’t研f∂o do Bra-

詰’蒜rpa:,u;°霊.a:a8曇’,a'§i.: 9d°器..: ’spe.,?a2霊'i°a書nd葦rc器:i.en qu onto n ao a dv i es s e a menci on ad a
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territorial urbana (岬TU) progressivo no tempo, o que se da com a majora-

亨をo de sua al王quota d皿組te 〇五〇〇 anos ○○nsecu互vos.

Permanecendo inerte o propriet誼o, ao depois do transcurso do

respec正vo lus廿o, em d餌c皿primento ao encargo de p狐cel狐ento, ed甫-

ca車o, ou utiliza鋳o, o Municipio langara mao da desapropnagao prevista

no art. 1 82, §4°, Ill da CF, editando o titular do Poder Executivo mu一

票Pal串. mediante decreto, a Competente declaragao de interesse

Nao obsta a desapropriagao para reforma urbana a ausencia de

蒜oTn?e謹fi*m°器ぷCde: S詰J;ulfda��9������gHｮﾖVFx�溢x�ｹdﾉW�6F�
dever各ser aplicado o regramento do Decreto-lei 3.365/41, na condi尊o de

Lei Geral das Desapropriag6es.

4. ZNDEMZ4 CH 0.

A compensa確o financeira devida ao propriet壷io apresenta, na

modalidade aqui examinada, algunas peculiaridades que a distinguem

das ve五島cadas mos demais tipos de expropna9ao.

p ri ag ao書慧請書茹aeF)e,r塁q蒜,s巻fotrp��VfV��6R6S｢����ﾖ�
reforma agr壷ia (art. 184, cc堆?ut, CF), a Lei Maior, no art. 1 82, §4°,

Ill, somente fez referencia ao valor real da indeniza確o, em nada

precisando se o paganento da indeniza確o devera ou nao anteceder

a perda da prop正edade.

1 1　Escrevendo antes da Lei lo.257/Ol, Carlos Any sundfeld (Desczprapria誇o. S賓o paulo: Revista

dos Tribunais, 1990. p. 37-38) sustentava que o voc急bulo ‘`sucessivamente''nao obriga ao Mu輸

nicipio que primeiro exlja o parcelamento ou a edifica?蚤o compuls6rios para, fracassados estes,

passar a cobranga do IPTU de foma progressiva e, apenas a derradeira, efetuar a desapropria-

飼o. Adentrando no terreno exemplificativo, diz que pensar contr紅io podera conduzir a absur-

d｡s, como quando, com relag5o a ediffcio desabitado, e que por isto tamb6m deixa de cumprir a

器:s:u器a9.a岩°e詰;'.券J;a,-os岩o�7VV譴�6��~ﾆ��ｸｮﾖVｧF罟�hｮﾖ��ｧVCｷUｶVﾖ��8�ｹ~ﾆI���ｶ�ｦfVH�崩��C｣｢�觝~ﾆ�MS稲�險｠
a Ill, da CF, sejam tomadas de modo sucessivo. Parap6r cobro a possivel contenda e, ao mesmo

tempo, evitar situag5es disparatadas, conforme a advertencia do mestre bandeirante, faz-se mis-

ter a ado確o de inteligencia que libere a PoderPbblico de uma das fases antecedentes quando tal

for inviavel. Desse modo, no caso de edificio nao habitado poderia, de pronto, o Municfpio’pro-

ceder a exigibilidade do工PTU com aliquotas dotadas de progressividade p狐a, posteriomente,

se ainda for necessまrio, desapropriar. Ja o direito espanhol, ao cuidar da expropria飼o pelo nao

cumprimento da fun肇o social da propriedade, a exemplo da desapropria車o para fins de c○m-

posi車o urbana da legisla9ao portuguesa, preconiza iter mais simpli最cado. Assim, o art. 72 da

L砂de 16 de dezembro de 1954 enumera os seguintes antecedentes: a) declaragao, originaria de

lei ou decreto do Conselho de Ministros, de que urn certo bern, ou uma categoria de bens, deve

sofrer determinadas transforma95es, ou ser utilizado de maneira espec紙ca; b) a necessidade de

a lei ou decreto conter a comina亨ao de expropria確o, no caso de seu descumprimento; c) fixa?ao

deprazo para a realiza9ao da fun確o social e que, ap6s o seu vencimento, aquelanao resulte, to-

tal ou parcialmente, adimplida.
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工sso eqtiivale a dizer que, na esp5cie em comento, nao ha

garantia de que a indenizagao seja pr5via. Poder各, portanto, o

legislador estabelecer que a muta鋳o dominial no registro

imobi揖rio se de a血es de quitad○ 0 valor do ressarcimento devido

ao proprietまri○ ○u possuidor.

Essa orienta確o goza de prestigio na doutrinaー2, sem contar

que outrora esse pensar fora su宜agado pela jurisprudencia quanto a

desapropria確o por interesse social para宜ns de refoma agr各ria.

Sob a considera誇o de que o art. 161 da Constitui確o de 1967, com a

redagao ofertada pela EC 01/69, somente se reportava a indeniza碑o

justa, o Supremo Trib皿al Federal entendeu constitucional o a比3°,

1工e Ill do Decreto-lei 554/69, a cuja aplica鋳o estava subordinado o

seu finigerado art. 7°, que deteminava, initio litis, a transcri確o do

im6vel em財vor do expropri孤tel3､

Havendo, no entanto, omiss肴o legal nesse sentido, forgosa a

incid合ncia do art. 29 do Decreto-lei 3.365/41, na condi確o de noma

gen6rica a disciplinar a mat6ria, estabelecendo que a imissao defmitiva na

器:SITe;霊ammoenpt:g器neTntao tdr:蕊iz°agna°o ,r器�ｧF�#ｧ2��ﾐgmn曇il鴇±e°; esu°pmr詳

Ao contrario de respeitaveis opini6es, nao restou afastada a
necessidade de compensa誇o justa. Diferentemente, Carlos Ary

嵩?14do; 4嘉,d�JB�Ti}ｶ�V��7&VR�676�vf擁~ﾈ�ｲ�&2��#ｦ�ﾒsｲv�ﾎｧ'9�6�dg8�ｶ���WC｠

apenas assegurar que o valor da indeniza碑o, expresso em t血los,

n5o.so宜a os efeitos da desvaloriza9ao da moeda entre a sua

conslgna9着o e o seu e罵tivo resgate.

Ouso discordar. A dic申o constitucional n肴o da azo a ddvidas.

Reporta-se a "valor real da indeniza申o�ﾂ�ﾖ�7G&�襷���VR���6�6�����

12　Cf. L心cia vale Figueiredo (Cぴso de Di/'ei‘lo Ac脇沈7’Lr/rat/‘vo. Sao paulo: Malheiros, 1994. p.

217)i Ensina, a prop6sito, Carlos A丁y Sund矧d que ●`o pagamento (e dizer, a cntrega dos titulos

da di¥Jidapdblica) pode, nos termos do queviera prevera lei, ser feito ap6s a aquisicao da pro-

prjeclade pelo Municipio''(Descrpi.印7'i‘af∂o. S賓o Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 40). No

mesmo sentido, C16vis Beznos (Desapropria9ao. //7.. MELLO書Celso Ant6nio Bandeira de. DI-

i3 ’'fi’豊:?’,”#綜蓑,a_.CE°,"芸e`,’籍#eofe9i譜:s?aRu葦:嵩;,1,93盤;slelj詑men,o born des_

tacar 〇 ､′oto do Mini JosさNさri da Silveira, ao invocar anterior pro肌nciame皿to no Tribunal Fc輸

deral de Recursos (Au 38.537 - MG), onde se expressou:.`Desde o Ato Institucional n° 9. de

1969. portanto. retirou-se d｡ texto constitucional, no que conceme a desapropria商o por interes-

se social, para fins de refoma agraria, a express賓o =previa→ indeniza9ao, mantendo-se, por6m,

a F6mula <justa indeniza車o> acrescida da clausula <fixada segundo os crit6rios que a lei esta輸

bclecer>. (RTJ 108/808).
14　LocL Cit･, pト40. Idem L心cia vale Figueiredo (Ci催o de Direito Adm/’n/’s/ralivo. Sao paulo: Ma-

1heiros, 1994. p. 217) e Celso Ribeiro Bastos & Ives Gandra da Silva Martins (Comentdrios a
ConsJ/’f諦fdo do Brcrt諦. S蚤o Paulo: Saraii′a, 1990. v. 7, p. 223).
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poder各ser expropriada por prego inferior ao que ostenta･ A express肴o"valor real�ﾂ�Vﾒ�6VFR�W��&��&��Cg&��ﾂ�����FW&����6WR�6没譁f�6�F��&VGWｦ芳���

necessidade de incidencia. de corre碑o monetaria. Absolutamente. Como

bern mos mostrou o Min. Moreira Alves, ao conduzir vota確o no RE

99.849-PE, C`indeniza商o justa 6, sem ddvida alguma, a compensa商o em

諾#ro°p嵩o:eop謹言e:]aisa %a±tsaamdeanft嵩Sas霊,嘉5. no patrim6nio do

Em hamonia com o entendime両o de que a e坤ress奮o αvalor reaP'

nao deve ser aqui concebida ccmo substifutivo de a血aliza確o monetaria,

tern-se que o legislador, no p餌ico do §2° do a正80 da Lei 10.257/01,

dela se u正liza ○○mo se estivesse se re氏r血do ao mont組te da

retribui碑o a ser paga pelo expropriante.

E nao poderia ser diferente, ja que a atividade legislativa ha de

seguir os padr6es gerais ○○nstantes do arcabou亨o constitucional, de onde

n肴o se pode sonegar o principio dajustiga, consagrado como objetivo fun輸

damental da Repdblica Federa.tiva do Brasil no art. 3°, I, da CF. Daf

decorre, portanto, que, na pondera申o das vertentes exeg6ticas a disputar a

primazia do sign甫cado do que se deva depreender por負valor real'', o

primado tocar各aquela que se incline pela justeza da indeniza確o, ate

porque, em caso de suposta lacuhano texto do a正182, §4°,Ill, da CF, a

franquia dajusta repara確o ao expropriado ha de ser inferida co.mo direito

血nd孤ental impl王cito (a正5°, §2°, CF), resultante do regime e dos

prmclplos inerentes ao Estado Democratico de Direito.

A aceita碑o do ponto de vista de que, na desapropnagao em

comento, o ressarcimento ha de serjusto, implica. incompatibilidade

vertical do a丘8｡, §2°,I, daLei 10･257/01, quando diz que o valor real da

indeniza鐙o refletir各a importancia da base de calculo do IPTU.

Nao nego a possibilidade de o legislador estabelecer os

par鉦etros mediante os quais possa o aplicador do direito aportar na

節xa申o da justa indeniza確o. No entanto, ha de atuar em aten確o a

crit6rios de razoabilidade, desviando-se de tragar limites absolutos que

impegam o propriet紅io de questionar a busca do valor devido.

Nao teria visto maiores problemas se per宜lhado o crit6rio do va-

lor de mercado, porqu狐to este ○○ndiz ○○m a perda a ser supo正ada pelo

proprietario e, portanto, habil para o玩m a que busca a garantia dajusta in-

deniza鋳o. Contrariamente se tern quando eleito, como limite insuperavel

da compensag肴o, urn valor abstrato, muitas vez'es distanciado, na pr各tica,

da avalia確o atual do im6vel, como se ten com a escolha do valorvenal do

im6vel, constante mos cadastros mumclpals para fins de cobranga do

工PTU, na maioria das vezes desa血alizado e, atさm mesmo, imeal.

15　A pa正e em neg丁ito n蚤o consta d○ Original(RTJ 108/801).
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0 Supremo Tribunal Federal, em caso similar, retratado pelo cita-

do RE 99.849 -PE,ja manifestou seu desaprego com tal op碑o legislativa,

器rdeepsuatp:ofpnr窪ま葦霊°inn霊r°esas碁., ]pla.da°霊n: C器t霊]feofi5a4/a699r岩Fae,’荒asrpau慧

que, a revisao do valor da indeniza確o, deveria ser respeitado, em qual一

誌器Cd°emc°蕊l;tedF葦o:ioa語票.�ｮﾙJﾘﾎｦ�fF���Vﾆ���&��&妨F�&薬ﾀ

Assin, muito embora seja. de uma maior praticidade ao Munici-

p○○,乳o agitar o procedimento expropriat6rio, estabelecer a sua o罵正a com

observ鉦cia da importancia com base na qual 6 calculado o IPTU, nada es-

tar各a impedir que o proprietario, citado, conteste tal q乙/antzm7 como

representativo do valor real do bern.

A Lei 10.257/01, no seu a正80, §20,工1, exclui a possibilidade de

pleito, pelo expropriado, de lucros cessantes ou expectatil′as de ganho, o

que nem precisava ser enfatica, haja vista que a medida tern como alvo
im6vel nao adequadanente aproveitado.

0 mesmo dispositivo, em sua pa正e慮nal, exclui a condena申o do

expropriante no pagamento dejuros compensat6rios. Pergunta輸se: podera,

em face disso, vir a sofrer censura do Judiciario? Sou pela negativa.

0 primeiro argumento se origina de medita碑o de Cretella Jdni-

or]7, ao chanar a aten確o para o fato de se distinguirem im6veis que

possuem valor, mag tmbさm produzem renda, dos que apenas p○○

dem ser suscetiveis de avalia申o em dinheiro. Sendo assim, somente

quanto aos pnmeiros e que caberia falar-se emjuros compensat6ri-
os. Da ligao do mestre, forgosa seria a conclus奮o de que, na desapr○○

◆     "-I

pna亨ao para refbrma urb組a,血cidente sobre im6veis que relegam a

sua fun碑o social, estaria exclu王da a possibilidade de serem devidos

juros compensatdrios.

s ｡ns i｡ i ipza器rt: j iui:p reus器ncpi講8: ara'o epTobv°or:arre器te蒜aebnetiu誓書

discuss着･o do tema, fora rechagado pelo Supremo Tribunal Federal

16　Interessante, gem sombra de d心vida, a lc血ra do ヽ′oto discordante do Mi皿. Francisc○ Rezck, ao

n吾o vislumbrar abusiva a conduta do legislador ordinario ao escolher como par急metro do valor

1, iae霊sd,露営露語rpar:盤°RPTr°6Pir籍or.ifiTara flns de lan9amento do ITR (RTJ lo8/8o2)･

18　Cf. o decidido mos arestos, asaber: REsp228.481-MA(STJ, rT., ac. un.,rel. Min.Jose Delga-

do, DJU de 20-03-00, p. 00046), REsp log.896 -SP (STJ, 1種T., mv, rel. Min. Milton Lui乙Pere輸

ira･ DJU de30-11-98, p･ 00049),AgRgno R玉sp 296･431-SP (STJ, 2nTu皿a, ac. un･, re上Min･

Eliana Calmon,julgado em 24.04.2001, hfb皿atii′o STJ no 93, de 23 a 27 de abril de 2001) e

AC 205.767-CE (TR耳- 5`` Reg., 2a T., mv, rel. Des. Fed. Edilson Nobre (convocado), DJU - 11

de 09.11.2001, p. 666/732).
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na AD工nMC 2･332-DFー9, podend○○se, com isso a丘m紬ser

incompativel a exclusao dos juros compensat6rios. Ledo engano.

Outro raciocinio merece ser exposto nas linhas seguintes.

No referido julganento, resultou inconstitucional o art. 1 5 -
Aブ§§lo e 20, do Decret○○1ei 3･365/41言ntroduzido pela MP

2･027-43/00, que reserv紺a aos ｣Ⅲos ○○mpensatdrios o papel de

reparar a perda de renda e賭ivamente so抽da pelo propriet各rio com

a medida estatal, P餌a esse宜m,総-10 0 Pretdrio Excelso sob 0

argumento de que a rubrica em questao.serve, ao inv5s de lucros

cess狐tes, para rem皿erar o capital que o pa誼cular deixou de

receber desde aperda daposse do bern, por o expropriante n肴o haver

diligenciado, de logo, o pagamentd da indeniza鋳o realmente

devida, tanto que a base de calculo para a incid台ncia da rubrica

corresponde a diferenga entre o valor flxado na sentenga e 80% do
dep6sito pr6vio, cuja disponi’bilidade ao expropriado nao esta

obstada･ Assim, considerando-se que, na expropria申o para refoma

urbana, a despeito de sua indeniza確o encontrar-se jungida ao

imperativo de justeza, nao se imp6e seja pr5via, raz為o pela qual o

seu nao pagamento integral, quando da imissao na posse, nao enseja

compensa確o em prol do proprietario. A infringencia a justa

indeniza碑o, conforme se pode perceber da not王cia do julgamento

do Supremo Tribunal Federal, esta ligada a circunstancia de, antes

da imissao naposse, nao haver sido respeitado o postulado- dapr6via

indeniza誇o, de cujo cumprimento na esp5cime nao se cogita.

De concluir-se, por isso, que a exclusao dosjuros compensa-
t6rios, procedida pelo legislador, nao colide com os ditames consti_

tucionais regentes da mat5ria.

c o nta｡ o ss震s霊voi dtroasnJ霊troo seiei uTgoar託講ま霊t:nsuoab霊: eri: s諾aieontdo;

subtra誇o do valor da indeniza申o e o da oferta, ambos corrigidos.

Tamb5m a diferenga encontrada entre o valor devido e a oferta

sofrer各corregao, a partir do laudo.pericial2ユ.

0 in. nta?tuetrdaaeisnpdeeciflzcai窪aod霊: |#o?rnoap :1uaa誌:t:|Teioa? oeis ttft器. sq嵩

divida pdblica, cuja emissao, ja existente quando da instaura確o do

procedimento, devera lograr previa aprova確o do Senado FederaL

Tais t血los, resgataveis no intervalo de at5 un decenio, em
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prestag6es anuais, lguais e sucessivas, al6m de portarem clausula de
corre碑o monetaria, pena de diminui碑o de seu valor com o

desgaste da moeda, so缶em o c6mputo de juros legais de seis For

cento ao組o ate o seu e氏tivo resgate. Interditou o甜t. 80, §3°, daLei

1 0.257/01 , que os t血los em causa ostentem poder liberat6rio para a

quita9肴o de厄ib血os.

Cuidand○○se de pagamento a ser e罵巾ado em t血los, poderia

haver o legislador adotado regi.a semelhante a constante do art. 15 da Lei

Complementar 76/93 , dispensando a expedi碑o de precat6rio, providencia

em concerto com o a正. 100 da CF, o qual, mos temos do deliberado pelo

Supremo Tribunal Federal no RE 247. 866- 1 -CE22, refere-se unicamente

as quantias devidas pela fazenda pdblica em dinheiro.

Contestado o prego indicado pelo expropriante, a sentenga, caso

conclua pela sua elevagao, condenar各aquele ao pagamento, em prol do

:rxepar謹]:and豊:ohe°霊r票差豊|Vb°&:act:Cr誓;i dc:s]2C3漂e°sss器bhrfep: tdeff:rs:n霊:ni

ainda o expropri餌te com as despesas que teve o expropriado para

con廿atar assistente t全cnico.

5. DEST重NA CH 0 D0 BEM EXPROPR班D 0.

No que conceme ao destino do seu objeto viceja trago distintivo

謡i?SEe詳Per:請op ira:t葦盤r:su on iceens.S;iaqdue謹];ce誌碧t言:eis:
expropriante, a fin de ser afetado a obras e servigos pdblicos, nas

segundas a sua voca申o 6 para entrega a terceiros, proporcionando-se,

assim, ajusta distribui撞o da propriedade.

A medida em analise, malgrado encaixar-se no genero de
desapropria確o para interesse social, traduz exce碑o a regra geral,

havendo a possibilidade, prevista no art. 8°, §4°, da Lei 10.257/01, de o

22　fN Bn謹zaAdc°AJg 'saEd °B露Ea.S豊mRIrAdsj.藍誤認誤Si#ATivo°s. ADRETSs?P|E.°|P5R!#;°A

LEI COMPLEM玉NTARN° 76/93 AO ART. 100 DA CONSTITUIGÅo FEDERAL. 0 art. 14

da Lei Complementar no 76/93, ao dispor que o valor da indeniza師o estabelecido por senten9a

em processo de desapropriae着o para fins de reforma agraria devera ssr depositado pelo expro-

priante em dinheiro, para as benfeitorjas uteis e necessarias, inclusive culturas e pastagens arti-
ficiais, contraria o sistema de pagamento das condena写6es judiciais, pela Fazenda P心blica,

determinado pela Constitui9ao Federal no art. 100 e paragrafos. Os arts. 15 e 16 da referida lei

complementar, porsua vez, referem-se, exclusivamente, as indeniza?5es a serem pagas em tftu-

1os da dlvida agrarja, posto nao estar esse meio de paganento englobado no sistema de precat6-

rios. Recurso extraordin各rio conhecido e pro¥Jido, para declarar a inconstitucionalidade da

expressao ‘`em dinheiro, para as benfeitorias dteis e necess各rias, inclusive culturas e pastagens

a正窟ciais e'', c○ntida no art. 14 da Lei Complementar n° 76/93.''. (Pleno, mi′, rel. Min. Ilmar

Galv賓o, DJU de 24-1 I-00).

23　　S心mulas 617-STF e 141-STJ.
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Munic王pio promover o adequado aproveitamento do im6vel no prazo

m各Ⅹimo de urn lustro, computado desde a incorpora碑o deste em seu

aceⅣo pa廿imonial.

Faculta o art. 80, §5°, daLei 10･257/01, que o Munic王pio, no lugar

de diretamente pa血○○inar 0 〇〇neto aproveitamento do im6vel, aliene ou

conceda o seu uso a terceiros mediante procedimento de licita尊o. Assim

ocorrendo, o beneficiario com o dominio ou posse do bern passar各a ser

responsavel pelos encargos previstos no art. 5° do mencionado diploma.

Tal obriga確o devera宜gurar, no ato de aquisigao ou concessao,

como condi確o resolutiva, apta a ensejar, de pleno direito, o retomo do

bern ao Poder Pdblico, que podera deliberar por explora-lo diretamente,

ou mediante血ans耗rencia de seu dom王ni○ ○u posse a novo interessado.

Silente o contrato, restar各ao Munic王pio a via, assaz delongada, de langar

mao do IPTU progressivo para, ao final de cinco anos, se for o caso,

promover nova desapropriagao, o que, al6m de n5o aconselhavel, 6
ine正ciente.

Merece ainda destaque que, na refbma urbana, mesmo

蒜L:dtuTadd°o-ss e g霊a�ｧ��G&X�ｷ9�0oac9o霊s ;:t°er詩eossss:b譜adl; °duetr: o葦tcaer:需: ;

pressupostos do instituto da 1.etrocessao, com o retomo do bern ao
expropriado.

-Essa asse巾iva aqui se imp6e gem a menor margem de d心vida.

Podera ocorrer, por exemplo, que o Munic王pio, assumindo a obriga確o de

levar a cabo o adequado aproveitamento do bern, mantenha-se inerte em

faze-lo ao depois do transcurso do prazo de cinco anos, demarcado no art.

8°, §4°, da Lei 10.257/01. Estar各, em tese, corporificada a situa9肴o de

abandono, a dar azo a retomada do bern.

No particular da transferencia do im6vel a terceiro, poder-se〇五,

caso o Municipio nao a血e com o cuidado necessario, inerente a

fiscaliza碑o do adequado aproveitamento do bern, restar caracterizedo, no

mundo fatico, desvio ,de宜nalidade, em virtude da indevida peman6ncia

do bern com aquele. E que ter-se一缶, sem causajur王dica, exproprlagao em

bene節cio de interesse privado, resultado vergastado pelo Supremo Tribu-

nal Federal.24

A perempt6ria negativa do direito a retrocess肴o, nessa hip6tese,

sera capaz de favorecer a ocorrencia de desapropnagao como maneira de

enriquecimento de terceiros, possiveis aliados dos govemantes da

entidade expropriante. Para obviar situag5es desse jaez, a Ley de 16 de

dezembro 1954, no seu art. 74, comina multa ao benefici缶io da
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諾°sErafa蕊°9’器°sro霊au]:[mente nao haver, no prazo assinado, |egado ao

6. AL GU棚AS CONα USG凪sl.

Ao temino do exposto, dignas de serem sumariadas as se糾intes

conclus6es:

a) a propriedade deixou de ser ○○ncebida ○○mo urn inst血to ilimi-

tado, representando, invers調ente, urn direitojungido ao cumprimento de

uma fun車o social pelo seu titular, o que se imp5e, em nossa sociedade, as-

sinalada pela explosao demografica nas cidades, n盈o apenas no setor cam-

pesino, mas, com maior razao, na provincia urbana, a魚m de satisfazer

frente a aguda crise de moradia, cujo desrespeito podera ensejar o manejo,

pelo Poder Pdblico, da desapropria車o-san車o;

b) a figura expropriat6ria do art. 182, §4°, Ill, da Lei Basica, cuja

○○mpetencia pe正ence, com exclusividade aos Munic王pios, tern por alvo

im6veis urbanos, pa正culares ou p心bli○○s disponiveis, sitos em各rea deli-

mitada no plano diretor, nao adequadamente aproveitados pelo proprieta-

rio, ou possuidor;　　　　　　　　　｡

c) a implementa碑o da desapropria申o para fins de refoma urba-

na reclama, inicialmente, a edi碑o de lei federal, disciplinando a maneira

蒜aomoe紫:,pir霊ttirioe:tee icmoo霊v :: iuibu:ioc i5eay,eap葦謹oe:aar: i:露盤zaaprr:;

areas de sua incidencia; integrado o quadro legislativo, cabera ao Munic王輸

嘉or, oa:taersc g|eal霊器,mo:oe霊fi:欝rci霊霊sm6:ioors塁r|opP#oii oauaTioqsus:tl;

progressiva;

d) a despeito de n5o haver obriga碑o de ser pr6via a compensag肴o

a ser paga ao expropriado, med三組te a e血ega de t血los da divida p的1ica,

aquele nao se encontra privado do direito a que tal pagamento se paute em

crit6rios dejusteza, tendo em vista o Constituinte haver posto em destaque

que deveria ser assegurado o valor real da indeniza辞o;

e) o destino do bern expropriado cabera ao Municipio, ou a
terceiro, mediante licita申o, os quais deverao promover o seu

adequado aproveitamento dentro de cinco anos, nao se descartando,

誓書e�ﾆ��6F�W)~ﾆ77FfWg(ｽ觀罎�齎頽�FF�ｦ��I~ﾃ�X�｢�FF�｢�Y��6�i謡dpe° g esrま
reparado mediante pleito de retrocessao.
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CのJGO PE脱L

Art. 216-A. Constranger algu6m com o intuito de obter vantagem
ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condi確o de su-

perior hierarquico ou ascendencia inerentes ao exerc王cio de emprego,

cargo ou fungao.

Pena deten確o, de 1 (urn) a 2 (dois) anos.

･ Dispositivo introduzido pe賞a Lei n･ 10･224, de 15･5･2001

● Ass全dio ambienta量

Nao est各previsto na Lei n. 10.224/2001. Consta, por exemplo, do

Cddigo Penal espanhol (a九173) e se caracteriza por "urn compo正紬ento

de na血reza sexual de qualquer tipo que tern como conse(中台ncia produz正

urn contexto laboral negativo　- intimidat6rio, hostil, o罵nsiv○　○u

humilha丘te -para o廿abalhador, impedind〇〇〇 de desenvolver seu廿aba皿o

em urn ambiente min血amente adequad〇･'一･

��73fF薬�ﾖ�&�ﾀ

Nao foi previsto na Lei n. 10.224/200L Caracteriza-se pela
conduta tendente a transformar a vitima em urn robs, como proibi碑o de

sorrir, conversar, 1evantar a cabega, cumprimentar os colegas de trabalho

etc. (fonte: Luiz Flavio Gomes, , 23.7.2001)･

･ Vig合ncia

Publicada em 16.5.2001, a Lei n. 10.224 en廿ou em vigor na

mesma data.

● Irretroatividade

A　77ovatio legis incriminadora nao tern efeito retroativo,

aplicand○○se somente a患tos　○○metidos a pa正r de sua vigencia

(16.5.2001).
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● Critica

fu s o , d e���ｶ����ｶB�v�7H-ﾆ免fVf�&�F6V��f�(�ｶWIyX�ｶVH揮�Vﾆf2謦�3&�ﾆ�ﾖ�R�gI��9�円ﾉV`

assim, as re○○menda86es do a九1 1, I elf, daLei Complementar n･ 95, de

26.2. 1998 (Lei da T6cnica de Elabora確o das Leis). A16m disso, peca pela

limitagao da incrimina確o (paragrafo dnico vetado) e exagero punitivo

(em quantidade, a pena minima 6 a mesma do aborto consentido).

･ Objetividade juridic盆,

0 novo tipo penal en○○ntra-se descrito no rol dos crimes con廿a os

○○s巾mes (bemjur王dico generico), especialmente n○ ○ap王tulo que廿ata dos

delitos contra a liberdade sexual (interesse juridico especifico). Nao ha
d心vida de que este 6 urn dos bensjuridicos protegidos pela noma. A leitu-

ra do dispositivo em apre9o, en廿et狐to, 1eva輸nos a ○○ncluir sobre a

existencia, concomitante, de outros bens juridicos (delito pluriofensivo):

honra e direito cr ndo ser diFcriminado 77o Zraba偽o ou 7?as rela印es edi/ca-

Cionais.

�WF免芳�FR�F��踟&ﾖ��ﾒ��&WfV�6���vW&�ﾀ

qu e |numoes.aes鷲t: sasd fngt器a葦ecsr�Θ匁#｣�6���8ﾉ厭ｷFV�&@) sqe:es蒜:1;d器vis霊

pre○○upar ○○m o tema, refbr9狐do programas de esclarecimento, prom〇一

vend○ ○ursos, pales廿as, a最Ⅹand〇 〇〇munica86es nos quadros de avisos da

empresa etc.

�觀6W76芳�FR�F��匁7&蒙匁�6��

Haver各duas posig5es: La) a incrimina申o era desnecessaria, uma

vez que ja tinhamos as descrig5es dos crimes de constrangimento ilegal,

aneaga, estupro e atentado violento ao pudor, al5m da contraven確o da

impo血na空.o ao pudor e recursos civeis e trabalhistas; 2.a) a incrimina申o

era necessaria, uma vez que as角guras d〇 〇〇nstrangimento ilegal etc. nun-

ca ofereceram prote確o aos bens jur王dicos questionados, por falta de

欝;tad :d器?eac9±am°碧C:謹葦器n警告vae s器uan霊qRueaaglamoet:,:e]'c : tfraatま
く坤ila em nossa legislag5o penal.

･ Sujeitos do crime

Qualquerpessoa, homem ou mulher, pode ser s可eito ativo d○ Cri-

me de ass6dio sexual, o m6smo ocorrendo em rela確o ao sujeito passivo.

Assi叫o魚to pode ser praticado en廿e dois homens, duas mumeres ou urn
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homem e uma mulher･ A lei exige, entretanto, uma condi辞o especial dos

s可eitos do crime (crime pr6prio). N○ ○aso do autor, deve estar em ○○ndi-

諾odr:esnut: edr;°護dear霊cl±#r8嘉°eumdper発:e譜器±ga蒜priea]na霊v°e霊Vc葦da3
cima para baixo)･ A v王tima deve encontrar-se em sifua印o de subaltemida-

de em rela申o ao autor.

● Ho皿ossexual

Pode ser s可eito passivo.

● Diarista

Haver各duas orientag6es: 1.a) nao ha delito, tendo em vista a au-

謡ncpi窪ar:l#’:fde:i器edgeo霊.ra!露etrca語fi,igtoai.ssoe業a楽s:apeenn:o±tr.as-,s:
diarista nao pode ser sujeito passivo do crime (primeira corrente), uma vez

que蕗o realiza atividade inerente a "empregoつ'.

● Pais e航1hos

Desde que inexista relacionamento laboral (cargo, fun韓o ou em-

prego) e prevalecimento, nao podem ser sujeitos do delito.

･ Hierarquia re賞igiosa

工nexiste delito, uma vez ausente o relacionamento inerente a em-

prego, cargo ○u允n辞o.

･ Ascend台ncia re量igiosa･

Inexiste delito, uma vez ausente o relacionamento inerente a em-

prego, cargo ou fun確o.

･ Empregador e do皿estica

H各delito, uma vez que se encontra presente a rela車o laboral (em-

prego).

��73fF薬��&�F�6�F��Vﾒ�6��&友�v��

Ex∴ assさdio de urn parente que vive sob o mesmo teto (exemplo

de Luiz Flavio Gomes, Lei doAsse'dio Sexz/al-Lei n. 10.224/01 -Primei-

ras notas interpretativas, site , 23.7.2001). N肴o ha delito, tendo em vista

que inexiste relacionamento referente a cargo, emprego ou fun確o.

��73fF薬�6�WF芳��Vﾒ��6�6�/���FR��7�友�ﾆ芳�FP

丘possfvel que o autor assedie sexua工mente uma pessoa que hos-

peda (exemplo de Luiz Flavio Gomes, Lez’do AJ,re'dio Se功al - Lei n.
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1 0.224/01 -Primeiras notas interpretativas, site , 23.7.2001). Nao ha deli-
to, tendo em vista que血existe relacionamento re罵rente a cargo, emprego

ou fung奮o. (Nesse sentido: Luiz Flavio Gomes, Lez. do Asse'dio Sexual -

Lei n. 10.224/01 - Primeiras notas interpretatiヽ′as, site , 23.7.2001)･

● Hip6tese de superior de urn depa巾amento e inferior de ou置

tro, da mesma empresa

lnexistencia de crime. Exemplo e solu鋳o de Ataliba Pinheiro

Esp王rito Santo, C7'z'tica a Lei n. 10.224, de 15.5.2001 - Ass5dio Sexual,

Revista Juridica, Porto Alegre, jun. 2001, 284:87.

･ Hip6tese entre s6cio e empregado da sociedade

' Inexist合ncia de crime. Exemplo e solu碑o de Ataliba Pinheiro

Espirito Santo, Crz'tic.a a Lei n･ 10･224, de 15.5.2001 - Ass5dio Sexual,

Revista Juridica, Porto Alegre, jun宣2001, 284:87･

･ Hip6tese entre h6spede e empregado de hotel etc･

Inexistencia de crime. Exemplo e solu碑o de Ataliba Pinheiro

Esp王rito Santo, Cn'tica a Lei n･ 10･224, de 15.5.2001 - Ass6dio Sexual,

Revista Jur王dica, P〇五〇 Alegre, jun. 2001, 284:87･

���gFW6R�FR�6ﾆ坊蹤R�儲��'F�蹤R�R�gV�6柳詒&薬�FR�W7F�&VﾆV6漬

mento bancfrio

lnexistencia de crime. Exemplo e solu確o de Ataliba Pinheiro

Espfrito Santo, C7`itica a Lei n. 10.224, de 15･5.2001 - Ass6dio Sexual,
Revista Juridica, Po轟o Alegre, jun. 2001, 284:87.

���gFW6R�FR�f率匁��R�Vﾗ�&Vv�F��F�g7F�6��FR��G&��&W6漬

deneia

lnexistencia de crime. Exemplo e solu確o de Ataliba Pinheiro

Esp王rito Santo, Cn'tica a Lei 77. 10･224, de 15･5･2001 - Ass6dio Sexual,

Revista Jurfdica, Po正o Alegre, jun･ 2001, 284:87.

･ Conduta峰pica

0 ndcleo do tipo 6 o verbo constranger. Sobre seu conceito penal

no dispositivo, acreditamos que havera duas correntes: 1.a) o legislador

empregou o verbo constranger no sentido de tolher a liberdade de, obrigar,

forgar, compelir, coagir, como nos delitos de constrangimento ilegal, estu-

pro etc･; 2･a) o verb〇 〇〇n誼anger, na宜gura t王pica, signi宜ca acanhar-se,
mcomodar, embaragar, envergonhar, causar vexane. Segundo pensamos,

certamente o legislador nao pretendeu empregar a expressao em seu se-

gundo sentido. Caso contrario, constituiria delito o fato de o patr肴o contar
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uma piada picante a sua funcion缶ia, presente a inten鋳o libidinosa e as

outras elementares do tipo. Mas, adotando a prmelfa posi確o, criou enor-

me dificuldade de interpreta確o no sentido de diferenciar o delito de

ass6dio sexual de outros crimes que empregan o mesmo verbo. A norma

de conduta deixou de fazer men確o ao meio por intem6dio do qual a a確o

se pode dar (consかc掘ge-se cガgu6mpor meio de), como nas descrig6es dos

delitos de estupro etc. A id6ia de constranger implica rna conduta que

passa a existir por meio de algun ato realizado pelo agente. Constrange-se

por interm6dio de a.1go (palavras, gestos etc.). Nao ha previsao daquilo a
que a v王tima venha a ser constrangida (comz7-cz77ge-se aJgue'm a a/go),

como no coustrangimento ilegal, extorsao, esfupro e atentado violento ao

pudor. 0 verbo constranger, transitivo, exige objeto direto (conj'かcz77ge-se

a脅uGm,･ id6ia de pessoa) e indireto ou complemento preposicionado

(co邪かmge-se c担u台m a c陵●o; id6ia de coisa, no sentido de fazer ou nao

alguma ○○isa)･

● Meios execut6rios

Crime de forma livre, o constrangimento tendente ao ass6dio se-

xual pode se dar por quaisquer das fomas de comunica碑o (verbal, escrita

ou minica). Emboratipo de execu確o livre, cremos que o meio de realiza-

塁霊窪dn#a°霊:n:tavd譜oc]�V�蹤f胴2��2����WYVidﾈﾋ靜｣��gG��7V｢��

�6W&6V�ﾖV蹤��FR�F�&V友��F��f友蒙�

Nao 6 qualquer constranginento que pode configurar o delito de
ass6dio sexual. Ha necessidade de cerceamento a un direito ao qual a vfti-

ma fazjus. Assim, nao se pode falar no tipo em analise quando se trata de
urn privil6gio que o sujeito ativo oferece a vitima em troca de rna a車o de

na心肝eza sexual

･ Requisitos

0 legislador brasile五〇 dotou o c正me de assedio sexual das se-

guintes elementares: a車o de constranger; intuito de obter vantagem ou

favorecimento sexual, para si ou para outrem; prevalencia do agente de

sua condi確o de superior hierdrquico ou de ascend台ncia em relagao a viti-

ma (abuso); as situag6es (superioridade hierdrquica ou ascend台ncia)

devem existir em decorr台ncia de emprego, cargo, ou fun確o; legitimidade

do direito aneagado ou injustiga do sacrificio a que a vitima deve suportar

por nao ceder ao ass5dio.

● Condi碑o de superioridade hierfrquica ou ascend6ncia em

rela(車o a vi'tima

E necess証o, para a exist6ncia do crime, que o autor se apresente

em condig5es de superioridade hier壷quica ou ascend6ncia. inerentes ao
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exercfcio de emprego, cargo ou fun碑o. Trata-se de relacionamento con-

cemente a hierarquia ou ascendencia laboral pdblica (cargo ou fun鋳o) ou

privada (emprego).

･ Elemento normativo do tipo: prevalecimento da rela碑o de

hierarquia ou ascend6ncia laboral

0 tipo exige que o comportamento seja realizado com prevaleci-

mento de uma condi確o de superioridade ou de ascendencia do autor, que

se aproveita, utiliza-se de determinada situa申o, cometendo abuso no

exercicio de cargo, fun碑o ou emprego. Cuida-se de elemento nomativo,

cumprindo o Juiz elaborar uma aprecia確o valorativa sobre a presenga do

abuso. N着o basta, pois, que o fato seja, re,alizado no exercicio de atividade

referente a emprego, cargo ou fungao. E necessario nexo de causalidade

entre o exercicio da atividade e o abuso que o sujeito comete em relagao a

v王tima deteminada二

･ Elementos subjetivos do tipo

0 primeiro 6 o dolo, que, abrangente, deve alcangar as outras ele-

mentares objetivas e normativas. A noma prev6 outro elemento subjetivo
do tipo, caracterizado pelo especial fin de agir do agente, qual seja, obter

vantagem ou/crvorecin2ento sexua/.

��V�ﾆ貿�6�N��F�G&匁g&��

Trata-se de crime pr6prio. Alem disso,さfbmal: o tipo descreve a

conduta e o resultado visado pelo sujeito, mas nao o exige.

･ Consuma(車o e tentativa

Consuma-se o ass6dio sexual com a conduta de constranger (deli-

to forma,I), independentemente de obter ou nao o autor os favores sexuais

pretendidos. A conduta da v王tima n肴o, 6 exigida (crime fomal). Confome

a hip6tese, a tentativaさadmiss王veL E o que ocone, por exemplo, n○ ○aso

em que o assedio te血a sido tentado por meio escrito, chegando a cones輸

pondencia, em face de extravio, nas maos de terceira pessoa. Quando
empregado meio verbal ou gestos, a tentativa 6 inadmissivel.

･ Causas de au皿ento de pena do art･ 226 do CP

工ncidem as c五〇unstancias do concurso de pessoas (I) e da condi輸

申o de casado do autor (Ill), com exce確o de parte do inciso 11, porque as

hip6teses nele a.ventadas, porja integrar a figura tfpica (direta- ou indireta-

mente), nao podem, novamente, ser objeto de valora車o (rela申o de

superioridade e ascendencia).

��V���R��N���V��ﾀ

A pena. 6 de deten確o, de urn ano a dois anos. Adotamos atese de

que o par各grafo dnico do art. 2.a da Lei dos Juizados Especiais Criminais
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Federais (Lei n. 10･259, de 12.7.2001), admitindo, para essa qualifica確o,

叢護護憲議藷誌禁護憲
Juizados Especiais Criminais da Justiga Comum. Aplica-se ao ass6dio

蒜vuaadl悪業teo蒜: saelfs.t器rdeov |Stpa.s豊fro器r蒜oasa語ompeesnma霊a,riei:or.e#raa:
6 louvavel deixar, na esp5cie, em regra, apersecu鋳o penal dependendo da

iniciativa da vftima. A a確o penal deveria ser pdblica incondicionada. Pela

natureza do delito, em face da superioridade ou ascendencia do autor, a

vftima fica sob sua press肴o, podendo ele compeli-la a n肴o levar o fato ao

conhecimento da autoridade. A16m disso, ainda em face da natureza do

fato, deixar a exclusiva iniciativa do sujeito passivo o direito de

movimentar a persecu碑o penal 6 pemitir "chantagens" em troca de

sil台ncio.

����VW7F���F��fWF�������&fw&�f�V譁6��F���'B��#�bﾔ��F��5�

previsto no Projeto de Lei

0 Projeto de Lei, do qual se orlgmou a Lei n. 10.224/01, previa

urn par各grafo dnico ao art. 216-A, que foi vetado. Por meio dele, tamb6m

cometeria o crime a,quele que agisse: "｣preiJalecendo-se Je rela誇es

dome'sticas, de coabita誇o oL/ de ho坤J.talidade,･ J7 - com abz/So o乙[

γiola誇o de clever z’nere所e a o/z'cz.o ou mJ’niste'rio". Ajustificativa acolhida

pelo Presidente da Reptiblica foi de que o paragrafo tinico descrevia
situag6es que ja estavam previstas como causas especiais de aumento de

pena no art. 226 do CP, o que nao pemitiria sua incidencia mos casos de
ass6dio sexuaL Sem razao, por6m, uma vez que sem o veto ter王amos a

欝蒜,p:co:v:ea霊謹言露嵩S:e霊r:a:s:,e d::obc°aorb:utsl:(a篭°"d`:vge:
inerente a ministさrio (religioso). Com o veto, subsistiu somente o assedi｡

1aboral (ccやuz). Os outros tipos de ass5dio sao atipicos.
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TODOS OS MO∧榔T櫨OS'']

PEDR0 SCURO NETO
Centro Talcott de Direito e Justiga - Sao Paulo

Quando dois condenados a prisao pe坤6fua sa王ram da penitenci各-

ria estadual de Nova York言n○○entados ap6s terem cumprido quatorze

anos de suas senten亨as, urn impo正antejomal 1amentou a ocorrencia cada

vez mais freqtiente de casos parecidos nos Estados Unidos, onde, C`por
descuido言ncompetencia ou raz6es ainda piores, as autoridades prendem

as pessoas emadas, arru正調suas vidas e deixam livres os verdadeiros cul-

pados''.

Os dois fbram condenados gra亨as ao depoimento de uma

dependente de crack, que, segundo a policia, mentira para receber uma

aeuce°塁諾scai詰iLbfa6]s藷霊詰seo,a ie:§eamp碧natedis霊t:°�ｧ6fﾆ�Hｮﾓ｢�｣ｧf匁R�｠
menor impor給ncia. Os promotores estavam mais interessados em

condenagao que em justiga. Juiz e jurados aceitaram a versao da

promotoria言gnoraram as contradig6es da testemunha e descartaram as

ei′idencias que teri紬in○○entad○ ○s acusados.

No dia seguinte a Hberta確o dos dois homens, oju丁z que presidira

蕊l禁書毒-dai篭ocri諾cirnei詰:rdqauseu塁詰aaoc:蕊o霊tua6d:器vf:ryt?dr霊
coragem de acusar duas pessoas inocentes de urn crime tao b壷baro".

Dificil mesmo 6 crer que magistrados experientes, acostumados com o
comportamento de dependentes de drogas possam fazer coment各rios tao

ingenuos: a tend6ncia dos drogaditos de mentir por qualquer motivo 6

precisamente o que faz deles o recurso preferido dos promotores quando a
estes faltam argumentos para obter uma condena確o.

Em casos assim as autoridades fazem pouco ou quase nada para

proteger inocentes contra falsos testemunhos. Ao contrario: se ha provas
suficientes para desmontar urn caso baseado em mentiras, a reag肴o usual

da Justiga 6 encobrir in.egularidades. Por conta disso, os dois condenados

s6 foram soltos porque urn deles escreveu na prisao milhares de cartas

pedindo ajuda e porque urn advogado e urn investigador particular
atenderam aos apelos. Esses dois abnegados露o s6 provaram a in○○encia

1　Contribui商o ao semin会rio ･`Direitos nacionais diante da globaliza確o'', Rio de Janeiro: Re’sea乙i

Europgen DroJt el Socigtg / Globaliza肇o Econ6mica e Direitos no Mercosul / Unesco, 2001.

Email do Au亡or: talco債@uoLcom.br



292　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Peみo scuro Neto

dos condenados como tamb6m descobriram o verdadeiro assa_ssino, hoje

detido e aguardando julgamento.2

Em diversas par亡es do mundo, neglig台ncia, imper王cia e ate mesmo

prop6sitos escusos tern servido de argumento para censurar a a血a申o da

Justiga･ Diz-se, do lado de dentro, que o sistema est各carente de "reformas

estruturais" (simplifica尊o processual, modemiza確o administrativa,

mais policia, carros ejuizes) e de C`mudangas culturais" (rejeitar o cliente-

1ismo e o mecanismo perverso de baixo sal証io, baixas exig6ncias e baixo

desempenho, para dar prioridade ao cidadao). Do lado de fora, a sensa車o

6 que os problemas da Justiga sao o "carater de classe" das sentengas dos

｣mzesブas "opera96es.nomativas que promovem d窮ren8as e as hierarqui-

護議smeeimd°�&�R�友粭79��7�ﾎｨ�idﾈ�ｶ鞁X庖FH�ｶ�~ﾂﾂ&�'6�嬉g 1;faesredno9 a謙ed�ﾋ�
posto e positivado pelo Estado - cuja convic確o depende da capacidade de

resistir a mudangas (urn Direito relativamente impemeivel a movimentos
bruscos 6 tao importante para urn pa王s quanto uma moeda forte: aumenta a

coesao social e toma as pessoas e as instituig5es mais interdependentes4) -

justz7?cam十se noplano Jociolo'gico, pela natureza tdcita de nomas que ex-

primem algo subente皿dido pela s○○iedade.

As leis, as regras e os costumes em vigor (incluindo as nomas nao
redigidas que servem de base para a aplicag肴o da lei) repousam na certeza

de que o seu cumprimento 6 a garantia do bern-estar, tanto do individuo

薄?.ds塁詰r芸�FF��6B�｢wVV���6�SｸﾇﾅﾗH��顋~ﾈｮﾗVWB絽iX���7Hﾎｩ¥末�3｢誡�WFW&ﾒ�問��B���0

A partir dai o que sobressai nao 6 o sistema propriamente dito,
mas o conte訪do e岬ecz卵co dczLs atividades, opera誇es e cczpacidades de urn

nutrido grupo de atores com interesses adquiridos na preserva車o do sta-

tus quo: indiv王duos e instituig6es cuja fungao 6 garantir o primado da lei,

nao resolver problemas sociais - urn de mim’m‘s non curatpraetor que

exaspera a sociedade. No comando dessa maquina, gigantesca,

desprendida, urn punhado de homens - por5m a cada dia cada vez mais

mulheres - estabelece, avalia e restabelece o funcionamento do sistema,

os limites do Direito Penal e as suas finalidades. Nas suas ag6es, a partir de
uma mistura de boas inteng6es言nteresses corporativos, jurisdi車o,

caⅡeira e outros motivos, buscam concili狐o知o e o Direito, porem

sempre levando em ○○nta a in且uencia que exercem uns sobre os ou廿os,

principalmente quando na presenga ffsica imediata dos colegas6.

2　　Bob Herbert. The Neii′ y訪r rJ’mes, 17.5.2001. (texto condensado)

3　　Sさrgio Adomo. Crime,justi9a penal e desigualdadejuridica. Em sociologia e Dlre7to (org. C.

4　R器tb°ei誤等)i黒!c°:s票°器;riai'izla9d9o9.:薄6iu河ungmann), ､,o,. 2 Rio de Janeiro: Zahar,

19タ3:282

5　　Pedro scuro Neto. Ma柵al cねs｡c.iologia Ge/'al e ,�$｢vB�����6�����Vﾆ��6�&�迄�ﾆ�ﾂ�#���｢�3b�

6　　Erving Goffman. The presentatJ’on o/Se///n嵐′elyc砂f卯e. Hamondsworth: Pelican, 1978:

243.
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0　homem desceu do　6nibus numa esta確o rodoviaria e

imediatamente avistou umajovem que caminhava na sua dire坤o. Sem

豊.p藍:srta6ul-esvea藍謹書1:t誌#sig acmoLnt: appr:1ppr嵩ssae蒜. dAa
vitima, indignada, procurou urn f>olicial, que logo encontrou o homem,

preso em flagrante delito de atentado violento ao pudor (art. 214, do
C6digo Penal): "constranger algu5m, mediante violencia ou grave

ameaga, a praticar ou pemitir que com ele se pratique ato libidinoso,
diverso da conjung_ao camal"-pena‥ reclusao de seis a dez anos). Durante

;rapt諾:s : mv e#1:,o Fe-露oqsuii ooc諸悪oe:ap謡i:cid#ae,( apo: i霊器sv蒜
acrescido mais urn). A esses sete anos o tribunal adicionou mais 3 anos e 6

慧葦qc:a:s:a[V:±聾oia:1:]°:r薫ar芸sad:e°§ a叢CpegIT:sar諾io:1
julgamento do recurso urn dos desembargadores ponderou, ○○ntra a

opiniao do restante de seus pares, que o ato criminoso (desempenhado de

modo rapido e por cima das vestimentas da jovem) nao caracterizava

atentado, mas imporfuna車o p心blica ao pudor (art. 61, da Lei das

Contraven96es Penais -質impo血nar algu∈m, em lugar p正blico, ou

acessivel ao pdblico, de modo ofensivo ao pudor"). 0 desembargador foi

整° :'emn]宝器|畳ea? °e霊宝aa:ae霊ao° suaTafdr:rs�ｧBﾆ鍍8�ｲ�ﾆVv�2�6�V蹤��｢�%2�R�f�72�P

METADISCURSO.. 0 HⅥ批HGO P臼BLJCO

e strufura? SetepTd器ess葦na霊宝naas�ﾅ8��rdefsane° Sri.d:e書きt fs9oac]5a票:) : adl:蒜vda°dso: °:

justi宜cados por sua vez, atraves de metadz’sc砺sos, narrativas grandiosas

que ajjudam a sociedade a intexpreta-se a si mesma e afmmar-se como
"civiliza確o������&�&ﾆVﾖ��R��VR����W&��F��F�76�Y�ﾆ��F��V譁F�FR���6柳��ﾀ

(globaliza誇o) os metadiscursos perderam a antiga credibilidade. A

嵩器icvi: olcipdeer霊i I,piraseexnec窯業a霊e慧霊r: d:osE*r §:: epmatoe霊
humanidade - por causa da recusa "de re○○血ecer que os 〇両ros seres

humanos podem reivindicar iguais direitos�ｲ���"�����6�FVﾗ�ﾆ�"��0

necessidades de diversidade cu血ral言dentidade nacional, pluralismo e

resolu鋳o de conflitos8; acima de tudo, pela diminui車o da forga

器輩r霊:aes :°an sEnsat:]qo°n-:i:誓d°a'e cuo器mri:I 1;q藍aa書:tienfod| aatYzaang9a°o g.d as
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Contudo, no nivel da politica (isto 6, da "atividade de ajuntar e de-

fender os amigos e desagregar e combater os inimigos" - Carl Schmitf)

continua refulgindo com intensidade a conex肴o entre os elementos morals

e pragmaticos dos metadiscursos - cujo elemento fulcral 6 a nogao que

deteminados povos s肴o escolhz’dos, "para que anuncieis as grandezas

daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz" (Jpedro,

2: 9), devendo por isso pastorear outras na96es na busca de urn mundo

melhor. Por 〇両ro lado, para evoluir radicalmente e assumir c鉦acter王sticas

de con宜onto, o mimigo por excel台ncia 6 sempre o inimz.go p菰Iz.co,

de慮nido a partir do interesse estatal e nao exatamente por motivag6es de

ordem cul血ral, moral ou jur王dica.

丘precisamente o interesse estatal que toma os metadiscursos urn

imp〇九ante血strumento de estrategia politica, de politica extema em par-

ticular. Em maio de 1998, visando reduzir as opo正unidades criadas para o

crescimento do crime organizado pela globaliza確o do comercio, pelo

colapso da Uni肴o Sovi6tica e principalmente devido a intemacionaliza確o

das chamadas "empresas criminosas italianas''1° - que "e､′olu王r狐de

grupos criminosos regionais baseados no sul da Italia a condi確o de

entidades com ambi亨6es e capacidades globais'', na Europa, Aus廿征a e

篭aas露tt;ucgde°urea諾;Sctrae 1;t諾:i:bm°:聾ic im. 8g器霊:r]d器niss::d霊
Unidos ○○ncebeu urn plano para veneer a longo praz○ 0 crime organizado

intemacional, de acordo com as seguintes metas:

�W7FV襷W"��2�ﾆ匁��2�FR�FVfW6����6柳���2��ﾃfﾒ�F�2�g&�FV�&�2�F�0

Estados Unidos;

･ Proteger as舟onteiras do pa王s ○○mbatend○ 0 c〇両abando na suas

mais diversas fbmas;

･ Negar asilo a crim五〇sos intemacionais;

･ Combater crimes con廿a o sistema魚nanceiro intemacional;

����&WfV譌"�W��ﾆ�&�ｦﾖ��7&蒙匁�6��F��6�g&6薬�也FVﾖ�6柳��ﾃｰ

･ Responder a amea亨as de crime intemacional emergente;

���f�V蹤�"�8�ｸ�ｷ�W&�ｦﾖ��也FVﾖ�6柳��ﾂ�R���FWf芳���&�6W76��ﾆVv�ﾃｰ

･ Otimizar o m各Ⅹimo alcance dos esfbr9os no正e-americanos･
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Entrementes, a Europa tentava rede正nir a problem各tica do crime

詳琵宝器護憲欝器驚書
Estava em marcha a "Americaniza確o" dos sistemas dejustiga crininal do

mundo ocidental: com efeito, em meados da d6ca.da de 80, militares e

seⅣi9os de intelig合ncia dos Estados Unidos ○○me8aram a reordenar suas

prioridades - nao raro a contragosto - e a dar mais aten堕o ao trafico de

drog.as e a lavagem de capitais, que at5 entao ignoravam, a nao ser quando

seⅣissem a seus pr6prios designios.

A "guerra das drogas" transfomou a DEA [Drug易2/orcement

霊葦慧害eod語ra:Fdpo:I l篤a露:]auc±�踐F踐�ﾓb�4fT(ｹh既��H頽��&vW�wV�ｰ
expandissem suas atividades no exterior; ocupou a maior parte do tempo

da divisao de assuntos intemacionais do Minist6rio da Justiga, e deu a CIA
e outros servigos de inteligencia atribuig6es na缶ea de seguranga pdblica.

Possibilitou aos militares norte-americanos desempenhar o papel de

agentes de seguranga pdblica, ensejando a criagao de forgas mistas de

militares e policiais encarregados da repressao ao traflco na America do

Sul. Serviu como principal argumento para a invasao do Panama.

::o悪:i caai寵彊霊npdo.Ifaont窪謹言等: l露悪koe霊ocsa器is霊
combate as drogas. Apressou a negocia確o e renegocia申o de dezenas de

tratados de extradi確o, ben como numerosos acordos de assist6ncia

jurfdica m血a. Estimulou conveng6es globais sobre controle de drogas,

incluindo uma de 1988 na qual a ONU estabeleceu o nivel de coopera鋳o

entre os govemos em quest6es de seguranga pdblica. Compeliu diversos

govemos es廿angeiros a mudar suas leis de sigilo b狐c証o e empresarial･

Acima de血do, passou a exercer pro允しnda inHuencia sobre o modo de

investiga確o criminal em muitos paises, diminuindo resistencias intemas

as iniciativas do exterior. Indubitavelmente, sem a "guerra das drogas" o

envolvimento dos Estad｡s Unidos na segur孤8a global seria hqje muito

me皿or.15

Na verdade, n肴o fosse a tal "guerra" certamente seria qualquer

器:aanco°s�絣ﾆ�"��菊sxe駕io ,7fo iao c :p[:°cma器:.° p詰fedr:dmo°pC:a霊aa c:±adg°as霊fer?霊°:

ambiente intemacional mais propicio aos interesses cu血rais, econ6mi○○s

12　Andre-JeanAmaud e wandacapeller. A for9a do Estado a face da globaliza申o. Em soc/.olog7.a e

|3 ?’’誌'd`講oarf;lie..誓Tet:#霊c霧),,｡R,i岩蕊諮e嘉a護eg;‘,誤8s.寂r励｡S ｡tp｡l,ti｡��2��"ﾆﾒv��ﾅ�

/es. Paris: LGDJ. 1995.
14　Porexemplo, no Brasil. o capitulo Il (‘‘da prote?ao aos reus colaboradores") da lei n.°9.807

15 !Lti’a6dlA:9*.ade|mann. The Ameri｡anira,ion ｡f Globa, Law Enf..cement: The.iffusion of

American Tactics and Personnel･ Em C7’7’me cz77dLaw島7/orce77ienf I.部he Global衿llage (org.

W･ F･ McDonald)･ Highland Heights: ACJS/A皿derson, 1997: 126.
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e politicos dos EUA"16. Mais recentemente, "facilitada pela globalizagao e
o avango teonol6gico", a luta contra o crime organizado intemacional

謡器rgt:ce: s°e:霊sn`:藍fidceai霊r°e dme謡:[a°d :°dse驚tdaod: Smuu#o°,9f7豊Vsedmu:…

s肴o vers6es atualizadas de urn mesmo metadiscurso que renete a

disposi確o dos Estados Unidos de intervir mos assuntos intemos de outras

nag6es, segundo uma 16gica centenaria - nao exclusiva a Bush (filho),

Clinton, Reagan, Bush (pai) ou Carter, mas "fundanento da visao mundial
de muitos presidentes餌ericanos operosos, de血e os quais W○○drow

Wilson e Harry S. Truman"18 - calcada em uma mistura de elementos
morais e pragm抽○○s que ressaltam o interesse es軸al de buscar 0

〇〇n舟onto com deteminado, transitdrio, tipo de inimig〇 〇〇mum･

0 pa,loo inicial foi, como sempre, a Am6rica Latina, e o scr互フt a
CCDoutrina Monroe", fomulada em 1 823 para distinguir Europa e Novo

Mund〇 〇〇mo dois sistemas diversos que deveriam pemanecer es罵ras de

in且uencia distinta. Essa節mula, constantemente reproduzida desde

entao, enfatizava tr台s pontos: os Estados Unidos (1) nao interfeririam mos

assuntos intemos ou gue調as e血e paises europeus; (2) re○○nhecim as

col6nias europ6ias jまexistentes no Hemis罵rio Ocidental (a saber: o

subcontinente la.tino-americano), mas o declaravam fechado a novas

investidas de coloniza車o; e (3) considerariam toda tentativa europ6ia de

oprim工r ou controlar qualquer na尊o do subcontinente como urn ato de

agressao, 1esivo aos pr6prios Estados Unidos. No princ王pio, como seria de

se esperar, a tal declara碑o nao passou de mera baz6正a･ N肴o impediu, por

exemplo, que os ingleses ○○upassem as工lhas Mal､γinas (1833) ou que

interferissem a, vontade mos assuntos intemos das nag6es la-

tino-americanas. Tamb6m de nada valeu quando a Franga armou no

Mexico urn imp5rio de opereta･

No s6culo XX, por5m, os Estados Unidos assumiram de魚ni-

tivamente seu papel de pot台ncia emergente･ Em I 904 o presidente R○○se-

velt adicionou um�6�&��&役a doutrina: em casos "cr6nicos de flagrante

rna conduta�ﾂ��V�ﾇ�VW"���G2�F���ﾓg&�6��ﾆ�F匁����W&���6�&W"�也FW'fV��ﾆ�

no正e-americana. Justificativa moral e pragmatica: as pot6ncias europeias

nao deveriam mais resolver seus assuntos na Am6rica La.tina por meio de
canhoneiras. 0 C`coroldrio" foi conseqti6ncia direta da segunda guerra de

independencia cubana, iniciada em 1898, na qual, al6m de 200 mil

i°±謹taadr:: deosgaEns藷is6s e�I~ﾆFXｮﾕD��VF觚f9�MS｢vC｢����6Vﾃｷ&V襷FSf貳8ｮﾓ�vﾙ��#ヲﾆ�ｰ

seguiu-se urn periodo de ocupa確o norfe-americana, para Cくrestabelecer a

ordem" e a obten確o, pelos Estados Unidos, em 1901, do privil6gio de

16　Paula J. Dobriansky. Human Rights and u.S. Foreign policy. T4e wcrshJ’ngton Quarter/y, vol.

l2, noZ, 1990.

17　Gabinete do presidente dos Estados unidos. /�ﾆW&��F柳��ﾂ�7&蒙R�6�h�&�8*���V'粐�v�6�誡ﾐ

i8　tp°an霊°豊fer霊tn6sr載op. ｡±t.
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supervisionar os assuntos intemos e extemos de Cuba, assim como

estabelecer uma base militar na Baia de Guantinamo.

Os resultados da Doutrina Mouroe e seu "corol誼o" at6 hoje re-

percutem de modo profundamente negativo nas relag6es entre Estados
Unidos e Cuba. 0 advento de Fidel Castro e do comunismo foi abenas
mais un tragico/curpas na longa e infeliz trajet6ria (que por un triz nao
temina em guerra nuclear mos anos 60) do metadiscurso norte-americano
de politica extema e seguranga pdblica. Em decorr6ncia, sem jamais re-

nunciar aos seus privil6gios de propriedade e influencia politica no

subcont血ente, a pa正正da decada de 30 os Estados Unidos passar狐a im-

plementar interveng5es por meio de CCconsultas" (conselhos, pareceres,

pedidos de esclarecimento) dirigidas a paises ou a Organiza鋳o dos Esta-

dos Americanos, criada como esse objetivo em 1948.

PARADJG肱AS.. 8 UR OCRA CL4 E

SUPERESTR UTURA

Mesmo porque para elaborar e.aplicar leis falta ao sistema pol誼-

co e jun'dico intemacional urn orgamsmo mふ尋mo (Kelsen dizia que a

ordem intemacional 6 "primitiva", pois as nomas do Direito Intemaclo-
nal sao criadas e aplicadas pelos mesmos sujeitos a lei), 6 praxe olhar a

politica extema nao como urn sistema, mas como objetivos atribufdos a
nag6es espec縦cas ou a deteminados lideres. Os objetivos de politica ex-

tema de uma na確o sao vistos, portanto, como metas distintas, analisadas a

parte dos objetivos da politica interior. 0 que os atores almejan esta situa-
do fora do pais e resulta da interagao en廿e pessoas e organizagoes

(nomalmente intragovemamentais) na foma碑o de estrat6gias e na nego-

cia碑o de uns com os outros, em urn confronto onde cada qual procura

realizar e maximizar seus prop6sitos particulares. E o paradigma burocrd-
#.co, modo convencional de encarar polftica extema e resolver problemas

intemacionais que enfatiza a posi車o e as ati血des dos servidores pdblicos

d正etamente ocupados ○○m as decis6es e a96es de pol鮎ca e如ema e a se-

guranga nacional.

tan c i aim[ecn盤dp°;]rc°e:a窪edseep諾jee�fSｧ6�Eｳ｢�｢�29Vc､6��F6Vg3ｨﾆHｽ罘3ｰ
sua aten碑o da arena intemacional para o terreno intranacional e, em espe輸

cial, para interesses de natureza intraburocratica. Por isso... o enfoque mos

objetivos intemacionais de un Estado 6 essencialmente desorientado,

器L:oan器gdao6d器at諾3.忠°S participantes estap sempre voltada para metas
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A partir dessa perspectiva as mudangas no cenario intemacional
representam apenas urn dentre tantos motivos aos quais estao submetidos

os participantes no processo de politica extema. Sao provavelmente o

motivo mais fragil e menos importante, uma condi確o hoje em dia

racionalizada atrav6s de uma maxima curiosa ("no mundo globalizado

uma na鐙o 6 tao forte quanto o seu elo mais fraco"), para justi玩car a

器詩語ad eddoe器°ent諾t:°mquac°±.a!a°i28. d輩±°csa: aalduet器i9s?trnaoa in崇?t:n c震

explicar e predizer as decis6es e a96es das outras na96es em temos de
decis6es e ag6es de burocracias, que afetam os interesses e os objetivos

das burocracias em ou廿os paises.

0 paradigma burocratico minimiza inteng6es e resultados, efeitos

inesperados ou indesejaveis. Do mesmo mndo, aplicado a produ碑o das

nomas do Direito Penal, dispensa obediencia rigorosa a pr○○edimentos, a

menos que sejam necess各rios e desejaveis aos individuos ou grupos

interessados na sua promulga碑o. Esses atores - geralmente membros de

organismos estatais - "fazem" regras e leis de acordo com a sua vis肴o das

coisas. Con癒ando na sua detemina印o, capacidade de organiza確o e

mobiliza,gao, acesso aos meios de propaganda e ao poder politico,
"vendem" a sua pr6pria concep確o de moralidade pdblica aos guardi肴es

da maquina legislativa. C`Mercadores da moralidade", tentam convencer a
sociedade que as leis devem servir a valores que ela mesma reconhece

como sendo bons ou desejaveis. Nesse sentido, tratam de persuadir

segmentos importantes e influentes da opini肴o pdblica, sensibilizando-a

acerca da urgencia da legisla鋳o que pretendem, ao mesmo tempo que

procuram neutralizar as objeg6es dos prejudicados.

Esse enfbque fbi originalmente descrito por meio do pr○○esso que`

:eovn°L詰Ptro°紫'.np°.SrfEes:a霊nud霊: S霊:opnrh°#.°Adt: ]ee霊e( iq,u3a男flact°ai

droga n肴o era considerada urn problema social, apesar de ja existir

legislagao que regulamentava a sua utiliza商o. Os "mercadores�ﾂ���#fﾒﾀ

queriam muito mais, ver a droga banida. Como n肴o havia reconhecimento

espontaneo dos males que ela causava, tomou-se indispens各vel montar

urn empreendimento moral de grande envergadura, para Char urn

sentimento de urgencia e alme em tomo da ma○○nha. Assumiu essa

tare fa uma reparti碑o do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o

Federal Bul■eau o/Narcotics, que na 6poca reunia a maior parte do

conhecimento e muita experi6ncia na luta contra as drogas.

0 FBN ○○me9ou veicul紬do uma imagem da maconha como

substancia que causa depend6ncia e debilidade f[sica e moral, cuja

20　William cljnton. UN-50 Charter ceremony, San Francisco: War Memorial opera House (dis-

curso), 1995.

21　Howard s･ Becker. 0融/ders.. S飯d/es /‘n偽e soc/olo掛′ ofDev/‘ance. No¥′a York: Free press,

1963.
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utiliza確o atenta contra o bern-estar da popula車o como urn todo - "a

essencia dos delitos de tr組co e uso ilfcito de drogas esta na les肴o ao

interesse juridi○○ da ○○le心vidade, que se consubstancia na pr6pria sa心de

‡豊C;a’e謡tup:]Ifoe#jce器di aat誌韻書:sd :reesss oaa:e :.:,922? uA霊藍,°p霊
me王o de publicidade, escorada na autoridade da pr6pria reparti碑o e no

prestfgio de especialistas aliciados pelo pr6prio FBN, o Congresso acabou
fomando uma comissao especial: o projeto do FBN foi aprovado

pratic狐ente sem oposi確o (os representantes dos consumidores, por

exemplo, jamais ○○mpareceram a qualquer das audi台ncias函blicas),

:Sosrfeg cd語窯hc:,mm°a豊dnaatrvfgrudtadrdfea3crq±:e±諾iavvaaaa器raプV end a e

Mas existe urn outro modo de ○○nceber sistemas de ○○ntrole, que

os magma como subsistemczs c乙tlturais, parte de uma dimens5o agregada

de elementos血tegrados ldgica e signi宜cativamente, aglomerados em

tomo de certas premissas fundanentais (hip6teses sobre a natureza e o

sentido da realidade, o ser humano, as ideias de Bern e Mal, as fbntes da
verdade), ○○muns (subtendidas) em todos os demais segmentos da cu血ra

(as artes, a filosofla, a literatura, a religiao etc.). Se mudam as premissas
da cul血ra muda tambem o D辻eito Penal, em relativa hamonia embora

nao de modo mec含nico, mesmo porque cada segmento da cultura tern sua
"margem de autonomia", atinge estagios superiores antes ou depois dos

demais, ostenta elementos dnicos e, de modo nao identico, deixa-se afetar

por deteminados fatores.23 Esse paradigma aferra-se ao cardte7･ geral do
Direito que vigora em uma deteminada 5poca e as mudangas a que se
submete de urn per工odo hist6rico para o subsequente; a legisla鋳o vigente

e os padr6es culturais dominantes estao logicamente relacionados e

significativanente integrados: os legisladores n5o sao nada al6m de

instrumentos pelos quais a mentalidade cultural se exprime atrav5s de

regras jur王dicas espec鮪icas. Ao rev6s, o pnmeiro paradigma esta quase

inteiramente voltado a forja de leispartz’cularお, q.ue os homens fazcm a

pa正江da sua propria perspectiva, sem necessariamente reproduzir as

caracterfsticas gerais da cu血ra, somente detem血ados padr6es,

preponderantes mas ex廿emamente vanaveis, por vezes obscuros,

geralmente amb王guos e suscetiveis a press肴o ou persuasao.

Justamente nesse pa轟icular obseⅣa-se hqie em dia uma "ce正a

tend台ncia do poder politico de valer-se do Direito Penal para demag○○

gicamente elevar determinada conduta a categoria de crime ou, de outras

vezes, quali正car como hedionda a condutaja tipiflcada como crime. Em

suma, a intengao indisfarg各vel do poder pol允ico se prende a tranqiiilizar a

sociedade civil, afetando preocupa確o com a criminalidade e dando

solu車o simbolicamente adequada, sem, no entanto, impor medidas fora

22　Damまsio E. de Jesus. LeiAn/J’存;xJ‘cosAnotada. S5o paulo: Saraiva, 1997: 17.

23　Pitirim A. Sorokin. Sociala′近Cz,lturalD}mamics, Nova York: American Book, 1937: vol. II,

cap. 1 5 (Fluctuation of Ethic｡juridical Mentality in Criminal Law).
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justi宜car uma no申o substancial do crime, cuja ado確o implicaria puni確o

das "condutas perigosas, mesmo que壷o expressamente incriminadas

pela lei'', deixando gem castigo as condutas expressamente incriminadas,
caso nao s♀iam ○○nsideradas socialmente perigosas.

[Entretanto] 6 o princfpio da legalidade fomal... que evita o
arbftrio do Executivo e do Judiciario, assegurando a certeza do Direito e

da igualda,de jur王dica, possibilitando uma fun確o garantidora do cidadao.

A essa grande conquista do Direito liberal nao se pode renunciar, ainda

que se possam apresentar con廿astes en廿e o Direito Penal e a realidade s○○

藷霊>a:,Ir25muta9ao Continua, a reclamar nao raro uma defesa social mais

CONTR OLE.. COOPERA fH O E CONFLJTO

De acordo com a perspectiva burocratica os contrastes entre a
realidade social e o Direito Penal devem ser atribuidos aos interesses e as

atitudes de atores - membros da comunidade de seguranga pdblica - que

procuram impor suas percepg6es e maximizar seus objetivos particulares,
C`lidando''○○m a Justi亨a Penal como se fbsse urn "ambiente''onde ami心de

encontram "obst各culos" (dentre os quais o pr6prio Direito) interpostos por

outros atores, conterr含neos ou estrangeiros. Em rela車o a esses dltimos, do

ponto de vista dos agentes de seguranga pdblica norte-americanos os
obst各culos tern sido (1) 1imites estabelecidos por govemos estrangeiros a

suas t6cnicas de investiga確o, e (2) a proverbial vulnerabilidade dos

servidores pdblicos desses pa王ses a corrup碑o, desafios que "os agentes da

DEA t6m respondido adaptando-se as normas estrangeiras e, mais
imp〇五ante, ○○nvencend○ ○s agentes dos sistemas locais a adotar 'os

meLudos e modelos dos policiais norte-americanos"26.

Repetindo: a visao burocratica encara diferengas como sendo
fundamentalmente diferengas entre nag6es. Assim, apesar de haver
consens6　quanto a seriedade do problema do crime organizado

intemacional, por exemplo, o modo pelo qual americ組os e europeus

pretendem enfrentar o desafio 6 inteiramente diverso: na Europa a

prefer6ncia 6 fimar acordos politicos e econ6micos, deixando para depois
as quest6es da segur紬9a p心blica.

24　Celso L. Limongi. O Devido processo Legal substantivo e o Direito penal. ReW‘sta〔ね思’cola

Pa書ノlista cJcrMag諏rat章イra. vol. 2, n.° 1, 2001: 151-2. De modo similar, em 1987 a Suprema Cor-

te norte-anericana alertou que "a inten印o legislativa nao se efetiva, mas frustra-se quando se

sup5e que露/do que promo¥re o objetivo primordial de urn estatuto deve se transformar em lei".

Rodrigucz v. United States, 480 U.S. 522.
25　PauJo J. da costa Jr. C�"ｶ��FR�B��b�V友���V��ﾂ���鋳��6�����Vﾆ��6�&�庸�ﾂ��涛#｢�#亭

26　EthanA. Nadelma皿. op. cit, p. 127.
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Por exemplo, o acordo supranacional que resultou na cria申o da

Europol [policia europeia "antim繍a''] contさm a誼gos extremame牢e pr9-

blem約〇〇s acerca de privati､′idade e interc金mbio de dados pessoais, pols

exigem que terceiros pa王ses, ○○m○ ○s Estados Unidos, utilizem exatamen-

te os mesmos crit6rios e mecanismos de prote確o a privatividade vigentes

na Uniao Europ6ia, Na opiniao da comunidade de seguranga pdblica, a Eu-
ropol inclina-se demasiadamente a favor das garantias de intimidade,

inclusive porque coloca obst各culos ao intercambio de infoma96es pesso-

ais言ngrediente cr王ti○○ nag investigag6es criminais. Por exemplo, quando

se pretendeu criar urn cadas廿〇 〇〇mum de ヽ′eiculos roubados, tare粛invia-

bilizada porque poderia expor os dados pessoais dos leg王timos donos dos

canos. Ou廿o exemplo: a montagem de urn cadas廿o de cri狐亨as desapare-

:誌aa塁iosi da霊#rl豊霊:x露語scsi:rfaemaeu票iszeaq詰:s霊dpaasf28 d as p r6 p ri as

As diferengas nao param ai. As diretrizes de seguranga pdblica da
Uni肴o Europ6ia podem parecer "vagas", mas o principal motivo de

diferencia確o　6　o "sistema de legalidade variavel" que vigora no

continente. Por exemplo, "crime organizado de tipo mafioso" 6 infra車o

s6 na Italia, onde, assim como na Alemanha, os'processos criminais sao
obrigat6rios (nos demais sao apenas discricionarios). Outro exemplo:

so.mente os C6digos penais alemao, italiano e portugues qualificam como

crime a fraude ou estelionato "comunitario". Mais urn: na Holanda n肴o se

tolera intercambio de infbma96es criminais, se as autoridades
entenderem que isso atenta ○○ntra as garantias individuais dos seus

cidad着os.

Pode haver muitos motivos para reclan?ar de urn sistema que

deveria operar como se fosse dnico, dentre os quals o propno processo de

integra印o, que estaria tomando os europeus ainda mais regionalistas,

gr器a詩誌°es a:°me:ip.ar霊慧Sa:t:§書誌諾niaot°d : eAqfrufec : ` :mdよeArmm°6Sr霊

Latina", incapazes de entender que 6 preciso constituir uma institui確o

;netred器:,��ｶ�3･ﾖ誣F�g(ｶﾇG#ｧCｦ�H�ｶ�6(ｮﾗ6�Vv��C･8�ｮﾖ齋W�Gf(�ﾒ��ﾗF6���F���躊ｶW"vXｮﾐ
Intemacional. Consequentemente, nao s6　os Estados Unidos como

tamb6m na pr6pria Europa, varios organismos nacionais de seguranga

pdblica relutam em adotar a宜losofia da Europol, Ccuma insti血i確o erigida

de cima para baixo''.

No entanto, C`apesar das cacofonias, parece que a coopera辞o

europela na area de controle esta a cgnstruir-se mais depressa que a

coopera尊o econ6mica e social"28, uma impress5o que sejustifica devido

a 〇〇〇調合ncia de impo正antes mudan8as nag dltimas decadas:
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Mudan亨as institucionais (em menos de 20 anos na maioria dos

詳記Sme嵩:ep器Snd器諾#Or9as po liciais e promotores especializado s

Mudangas aperacionais (no mesmo periodo grande parte da
comunidade de seguranga pdblica europ6ia adotou procedinentos de

combate ao crime organizado - infiltra鋳o dos bandos criminosos,
"en廿egas con血oladas''de ca調eg狐entos de drogas, escutas cl組dest血as

(nao necessariamente tele総nic,as) e promessas de imunidade ou redu申o

de pena para infb皿antes -脆muito consagrados mos Estados Unidos,

mas ilegais ate mesmo do ponto de vista do Direito americano);

Mudangasjurz'萩’cas (no fmal da d6cada de 80 muitos procedi-

mentos da DEA passaram a ser adotados pelas policias europeias. e nao
raro autorizados, p〇九anto legalizados, por magis廿ados e legisladores)30.

No recente desenvolvimento da coopera車o europeia na area_ do

○○n廿ole da criminalidade, nada ilustra melhor a in岨uencia do estilo

norte-americano de "pegar bandidos" que as operag5es de in宜ltra確o de

organiza96es criminosas, ○○ndenadas na Europa彊o apenas porque

atentam contra o principio da legalidade, mas tamb6m os czgentspl･ovo｡a-

露盤ddotseも器daons: °p器?reo嵩: o?u;S:r蒜nsc:,:藍gduensdeou: °qpu°as]�F3��'FV�70

que seriam considerados criminosos se executados por urn cidadao,

podem serjustificados e nao constituir infra確o a lei se executados por

;§setnetnet:tda:a霊e%rrec霊L�｢�'�X�ｶ�覧fY�Δ�5�ﾄWFFS｢��C｣���6Xｮﾃｲv���頤g�8ｽ霓隰`

Mas apesar da antipatia e das restrig6es - urn agente policial nao
deve, sob a alegagao de estar participando de uma investiga確o, aceitar

gratifica確o ou subomar pol允icos ou funcionarios suspeitos de corrupgao;

nao deve servir de intemedi各rio ou comprar mercadoria roubada, com a

desculpa de reunir provas contra marginais; nao deve desempenhar o

papel de traficante interessado em comprar drogas ilegais -ja a partir dos
anos 50 agentes norte-americanos (do FBN e da Divisao de Investigag5es
Criminais do ex6rcito) vinham inflltrando organizag5es criminosas

europ6ias e aliciando infomantes, ate mesmo como parte de operag6es

politicas.

N〇五icio, ○○n正ando mos seus ○○ntatos pessoais, urn punhado de

agentes do FBN estacionados na Europa conduziram casos usando suas

pr6prias taticas, mas sem tentar mudar o sistemajudiciario local. Com a.
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expansao da presenga de agentes de seguranga pdblica norte-americanos,

mos anos 70 seus sucessores passaram a ○○nvencer os colegas europeus a

adotar taticas de infiltra申o no decurso de investigag6es sobre trafico de

entoxpecentes - nao porque estivessem convencidos da superioridade

delas, mas por uma questao de prefer合ncia insti血cional pela infiltra舞o.

A medida que a rede se desenvolvia os agentes da DEA
comegaram a defender as vantagens da inflltra確o tamb6m mos escal5es

mais elevados dos sistemas europeus de seguranga pdblica. Escreveram

relat6rios a promotores de justi9a, magis廿ados e legisladores, sugerindo

mudangas necessarias para acomoda-1as, sem contudo deixar de acentuar

que nao atentavan contra a letra da legisla誇o vigente ou que esta deveria

ser mod沌cada ou reinte坤retada para que fbssem legalizadas. Como a

pnnclplo as taticas eram desaprovadas, por serem questionaveis ou
inteiramente ilegais, a DEA 〇〇〇ptou policiais e promotores l○○ais para

ajudar na tare fa. Os alemaes foram os pnmelros a se convencer e de urn

modo bern memos inibido que os demais europeus. Em 1991 amaioria das

器Ftfr9a6geaso l器a±esrinaas?rl eeEap霊g afd°ar�ﾖVﾂ�蒙�･�&��f�_8ｮﾘ儼VH頽R��G#､6芳�GV��'�R�｠

justiga, mas somente em dltimo caso. Na maioria dos paises, por6m, o

procedimento pemanece controverso. A Comiss5o Europ6ia de Direitos
Humanos ja se pronunciou a favor da infiltra車o, mas subsiste

:e°nnds詰ま:vgeelr::Ss霊6an藷ap葦ao嵩;豊q:en謹jnziari.gp esar de a
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Di紬te desses desenvolvimentos a pos血ra dos acad台micos tern

sido decepcion組te, contemplativa, ou na melhor das hipdteses,

meramente descritiva･ A causa prov各vel�����V詛��VR���&��V��ﾂ�F�

Crim血ologia e dos es巾dos sobre sistemas dejustiga e seguranga p丘blica.

Felizmente, j各teve infcio urn debate acerca da viabilidade de uma nova

disciplina (a Criminologia Global) que emerge preocupada em ajustar
conceitos e praticas de pesquisa, a "realidade de urn espago-tempo mundial

comprimido, bern como aos problemas de criminalidade e justiga

engendrados por tal situagao", encarando輸os como quest6es
"intersocietais" (definidas, do ponto de vista operacional, a medida que a

criminalidade atra,vessa fronteiras nacionais) e "potencialmente globais"

no que diz respeito a sua 16gica de opera確o e contro|e.33

Nesse particular, problemas ate aqui tratados como sendo mera-
mente secun揖rios, sob o enfbque global tomaram-se cmciais.互o caso do

32　EthanA. Nadelmam. op. cit.,押. 131-4. (texto condensado)

33　W皿am F･ McDonald〃 Crime and Justice in血e Global village‥ Towards G量obal criminology･

Em Crime cznd Lcrw Ere/orc.eme扉in Jhe Global y/‘//czge (org. ,w. F. McDonald), Highland He-

ights: ACJS/A章iderson, 1997: 4, 8.
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`くdeslocamento da criminalidade'',持n6meno de m心ltiplas fbrmas e pr○○

priedades, como a di岬ersdo, que toma praticamente impossivel distinguir

as.mudangas provocadas por criminalidade disseminada dos padr5es roti-

nelros aos quais os especialistas estao acostumados. Por isso, incapaz de

entender a dispersao a maioria deles simplesmente afima que o desloca-

mento da criminalidade nao constitui urn problema relevante, quem sabe

豊nme霊ts±tpeL謹:3d4o霊, 8?,anad°"蒜its°a>os edme c諾謹話sC,;3a6S菅ai ead°�6B�ｶ�6VfV@;

preven確o local bern executadas.

Na verdade, o deslocamento representa hqje em dia uma das ○○n-

di96es b各sicas do crime organizado事ao lado das caracteristicas que

resultam de suas rela96es com a polまtica (crime institucionalizado e insti-

tui96es criminosas passam a帥uar dentro do aparelho estatal, ○○mo

ocorreu originalmente na Italia - e agora tamb6m em muitas outras para-

gens) e com a pr6pria estru血ra social (o crime organizad〇 〇〇mo uma

ampla coaliz肴o C`democratica�6��W7��v����&��F��2��2�6ﾆ�76W2ﾂ�ﾖ�0

:.Vceosss : ]Pnr若菜#eassdeat霧鴬第’.SF°o?3豊霊taa9 g]°ags°es ie6gdTae霊°:p謹
de politicos, funcionarios pdblicos e empresarios vivendo no mundo chia-

roscuro da legalidade/ilegalidade).

Acima mencionamos pelo menos urn caso impo正ante de desloca-

mento, que levou o crime organizado a estender sua in且u台ncia e

atividades al6m do Mediterraneo, em parte devido ao famoso processo de
"limpeza''iniciad〇 〇〇m as ini′estiga亨6es de Giovami Falcone (juiz italia-

no mo血ojuntamente com a esposa e廿es agentes de seguran9a, em maio

de 1992), intensi宜cados com o assassinato dojuiz Paolo Borselino e 9inc?

gu餌da-costas, e em ainda curse quando do pr○○esso contra o ex-primel-

r○○minis仕o Giulio Andreo咄. Embora her6icos, esses esfbr亨os fbram

meramente simb61icos, de vez que concebidos para lidar com o crime or-

g紬izado a pa誼r de medidas exclusivamente emergenciais, para dar a

impressao que tudo pode ser resolvido com legisla確o severa e puni碑o

exemplar aos bandidos. Desgragadamente, nao apenas as muitas, longas e

rapidas condenag6es que resultaram do maxlprocesso de Palemo foram
reduzidas pela Corte di Cassazione (o Supremo Tribunal italiano), como
tamb6m 880/o dos mais de urn bilhao de d6lares confiscados as pressas dos

chefes mafiosos, no prazo de urn ano ja haviam sido devolvidos.

34　Entre outros, T. GABOR.Crime pre¥Jention and situational crime prevention. Cai宅adian Joz子

J.al a/C7'iminolo妙, 1990, 32: 41-74; J. E. ECK. The Thereat of crime Displacement･ Cr/minal

.九榔tJce 4bstracls, J993, 25.. 527-46.

35　J M. Chaiken, M W. Lawless e K. A. Stevenson. /mpact o/Police on c/ime.. I?obberies o/? i/?e Nel〃

3 6　葉rvk.Cc梁｡誤盤:苫縫嵩Yo°nrk.:f聾rm豊rgn:‡oTBRe:edfi[tsn:St鴇藍器hs on ,he Re,terse

ofDisplacement. Em Crime Prevention S叙dJes (org. R. V. Clarke) vol. 2, Monsey: Criminal

Justice Press, 1994.

37　UMBERTO SANTINO, LaBo;.ghes’iaM卸osa. Palermo: Centro di Docomentazione Giusep-

pe工mpastato, 1994.
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En廿ementes, no Brasil, a p皿cipio apenas皿"conedor''pa輪o

crinie organizado colombiano fazer o transporte da cocaina a Europa, de-

senvolveu-se un modelo C`enxuto" - brasileiros que trabalhavam para

trafieantes colombianos montaran suas pr6prias manas - em decorrencia

do quadro ca6tico da Col6mbia: pa壬s quebrado pela pior recess肴o das dlti-

mas d6cadas, govemo a bragos com insureig6es armadas, rebeldes

desempenhando papel de protagonistas no processo de produ確o e distri-

: udfe9s霊dirasi a#諾n器naas�Yhｳｦ�8�ｲ���{F�3g(ｮﾒﾃ｢ﾄ膝F��F�5ﾖ��(ｮﾗ6ﾂ�F��S翼SfW#｠

cito colombiano usan helic6pteros, amas e estrat6gias fomecidas pelos

norte-anericanos para extinguir a fonte nao s6 da maior parte da cocaina e

heroina que entra mos Estados Unidos, mas tanb6m da. verba que financia

gmpos guemime五〇s).

As ma魚as 100% brasileiras mantem policiais, juizes e politicos

em suas folhas de paganento, t6m urn arsenal que chega a contar com mis-

seis狐tiaereos. Resolvem problemas do mod〇 〇〇mique∬○: quem abre a

boca, morre. Se, apesar da corrup車o, os mafiosos sao presos, urn parente

pr6Ⅹim○ ○u urn brago d正eito cont正ua at○○ar o negdci○ ○ a pol王cia nunca

extemina o mal, apenas tina o ma宜oso de circula確o. 0 tamanho de uma

organⅨa亨a○ ○皿mosa pode ser avaliado pelas empresas montadas para

dar un aspecto legal ao neg6cio: quando o faturanento 6 baixo, basta uma

pequena frma para esquentar o rendimento ilegal; quando a opera碑o

cresce muito, 6 preciso abrir v誼as empresas.

0 surgimento dos bar6es do p6 no Brasil acontece nun momento

em que o perfil do com6rcio da droga est各mudando emtodo o mundo. Na

Col6mbia a fase em que meia ddzia de cart6is comandavan o trafico inter-

nacional esta encerrada. Acabou ap6s rna s5rie de pris6es ocorridas em
1996. No M6xico, as m各fias v台in sofrendo golpes sucessivos. Os cart6is se

dividiram: "0 neg6cio do tra宜co trocou as grandes organizag6es por gru-

pos mais enxutos'', a舟ma urn diplomata brasile五〇 que d正ge uma

pesquisa da ONU sobre a in皿u台ncia das drogas na ec○nomia mundial.

Onde havia uma m猫a grande surgiran,cinqtienta menores, individual-

mente com memos poder, mas no conjunto mais forte que nunca. 0 volume

霊]cci豊謹:va霊諾dAo raeie±sd豊謀盛ed謹謹Continua

H各s6culos o crime organizado 6 parte integrante da sociedade -

desde quando o primeiro pirata comegou a atender necessidades dificeis

de satisfazer, contando para isso com a boa vontade dos comerciantes e o

beneplacito das autoridades. 0 crime orginizado nao 6 un caso de policia,

6 rna institui車o, rna forga cuja difusao - na forma de crime organizado

do tipo m各島a- esta intimanente ligada ao crescimento da dime皿sao ilegal

(subterranea, ou melhor, ｡hiaroscぴa) das economias, mantendo com o

38　Alexandre secco, ye/’cJ, 8.12.1999. (texto condensado)
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aparelho de Estado ligag5es hostis e e,㍍e]メnas (desa宜ando o monop61io do

c○n廿ole estatal sobre o sistema dejusti9a), mas ao mesmo tempo internas

詫詫藍t(謹e�6�)��夜~ﾇ2��姪ｧ6�齎ｮﾖ�6F�ｧIyV(�F�'tud±; 6eelse fs98ce;Sales )F9:
Para. enfrentar esse desafio nao bastam, como vimos, novas instituig6es de

controle ou o desenvolvimento de novos tipos de relac`ionanento entre as

ins略ncias de ○○n廿ole existentes.

○ Crime organizado廿adicionalmente tern resistido bern a todas as

formas de controle sistemico. Organizado regionalmeute sobreviveu a re-

gimes totalitarios, ditaduras, operag6es militares, policiais e judici缶ias,

詰u器1omEiaEi oe4F t蒜r|p霊trm.a藍: eantce:praecsiudl謡: nd: sou.an:i謹議:tva霊d言

pa誼r de uma perspectiva sistemica e de desempenhar urn papel

generativo na estrutura social, realiza-se apenas por meio de politicas
fiscais e monetarias, do desenvolvimento da infra-estrutura, de mudangas

nas condig6es de vida via relativa redistribui確o de riqueza, da produ辞o

de bens e seⅣi亨os para ○○mpensar as de魚ciencias do mercado etc. Ou

seja, o Estado age apenas onde e quando os atores (em especia,1, as elites)

sao incapazes de implementar medidas sozinhos ou exercer controle

suficiente para contrapor ou superar outras forgas de restrutura車o. Por

sua vez, onde o poder gener如ivo das elites全completo, a capacidade dos

atores e plena e limitada apenas pela vontade - por exemplo, na

promulga辞o das regras do Direito, campo das regras em cujo nome a

sociedade reage　○○n廿a desvios de　○○nduta, executando san亨6es

j皿idic狐ente estabelecidas - 0 〇〇n血ole estatalさp航o, a血da mais

grosseiro em contexto de globaliza確o4].

Sem embargo, at6 mesmo por determinag5es de hegemonia

pol壬tica, as comunidades de seguranga pdblica nao vao deixar de insistir

de estrat6gias e procedimentos transnacionais de controle, em particular

onde os interesses do crime organizado e a corrup確o podem converglr

com tanta facilidade a ponto de solapar a confianga da popula車o na

democracia e dar a impressao que govemos eleitos democraticamente sao

incapazes de enfrentar criminosos e corruptos, dando vazao a propostas

politicas radicais e a progressiva desintegra申o das instifuig6es

democraticas, incluindo o poder legislativo e o Judicidrio.

39　Umberto s紬tino. Fighting the Ma窟a and organized crime: Italy and Europe. Em Em dime

and Lai〃戌?わrcement 7n the Global Village (org. W. F. McDonald), Highland Heights:

ACJS/A重lderson, 1997: 159.

40　Parl孤ento Europeo, Commissions d'Inchiesta suua Di規Isione del crimine organizato col-

legato at Traficco di Sostanze Stupefacenti negli Stati Membri della Comunita Europea. 1991.

(P葵oge償o di Relazione)

41　Tom R. Bums e walterBuckley (org.). Powerandcontr｡l.. Socialst雅｡t裏ノres czndlheJ’r rJ･aJ7J/. or-

rnatlon. Beverly Hills:工ntemational Sociological Association/Sage, 1976. An血もJe紬Amaud e

W狐daCapeuer. op. cit., p. 23之e 236.
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p adr5 e s翌ea° Csr.Z‘警護搾.Si°asa,t�f��72�R�W��Wg#ｦ坊��#ｨ���ｲﾅ2���'V�h��F��X�ｹ~ﾀ
aumento desen舟eado dos indices de criminalidade e uma desproporcional

eleva碑o dos gastos de seguranga p｡blica. E o crime que deixou de ser

apenas "algo que o pobre faz e o rico nao gosta", coisa de gente "feia, suja

e malvada", para ocupar espagos que ja n肴o podem ser delimitados do

ponto de vista moral言血dic○ ○u mesmo qu孤titativo.工nstalou-se mos

mercados de bens, servigos e capitais, na administragao pdblica, extraindo

lucros extraordinarios, corrompendo govemos, intimidando a popula碑o,

eliminando quem lhe faz oposlgao, promovendo medo e desordem

generalizados･ As consequenclas s肴o　6bl′ias: vlcio事　violencia,

criminalidade de todo tipo, desprezo pela餌toridade ○○nsti山王da, aumento

fsa.s| adde:poeus aesmme警護acsi ae|ic霊snueiciiemnl謹aieuft:霊a?o?豊:eFoaEuo紫16

inteiro aneagam hoje em dia a ordem democratica.42

Mas que democracia 6 essa, pela qual valeria a pena lutar (ou
chorar)? Certamente nao a que temos, na qual o Estado continua sendo C`o

mais frio de todos os monstros" (Nietzsche) e, o povo, nero aglomerado de

individuos acovardados, simplesmente urn conceito politico (massa de

cidadaos - ativos ou passivos, pouco importa - que comp6em o

eleitorado) e nao urn sistema de atos individuais deteminados pela ordem

jurfdica･ Com isso a no誇o de Estado de Direito - subordina確o da

autoridade a nomas que delimitam esferas pessoais de a碑o, evitando

arbitrio e despotismo - 5 relegada ao segundo ou terceiro plano e, o poder

da pr6pria autoridade, jamais inteiramente legitinad6.

a:er:grpeo霊o窯等"蓑e:n:tieio:gn:ts言e葉]:°::I:n葦S,t;3?di驚ee義認叢誌護
menos’moroso e flcar "mais pr6ximo do destinat紅io de seus servigos"44.

Patemalismo a parte, a certeza nas instituig6es democraticas e a confianga

講話:,d:.dme諾a±Ta°prodret:dn.°s ,S窪窪e謹話daenJo°gc盤豊`dca°onsc篤慧
Estado democratico言ndiv王duos livres e com direitos iguais''- J. Rawls.

Como tal, certeza e confianga sao condig6es de legitimidade pela qual os

valores, as id6ias e os sinbolos da civiliza鋳o sao institucionalizados,

transpostos em fbmas concretas e aplic㌫′eis (nomas ou modelos) que

exercem controle imediato sobre a a確o e se instifucionalizam no papel do

magistrado, no aparelhojudiciario, no ordenamento legal etc. Em lugar do

sentid○ ○aracteristicamente autor施I●io, politico e ideol6gi○○, pelo qual os

42　Pedro scuro Neto. Soc7‘olog7’aA卵cr.‘ ProblemassocJ’czis e Fz/n〔ねmentos (capitulo lv). Sao pa-

ulo. Saraiva,之00L (no p｢elo)

43　c証dido p. de canargo, Femando H. Cardoso, Frederico Mazucchelli, Jos6 A. M｡is6s, Ldcio Kowarick, Maria

H. T. de Almeida, Paul I. Singer e Vinicius C. Brant. Sa〔) Paz/lo J975.. CrescJmento e Pobreea. S蚤o

Paulo: Loyola, 1976.

44　Cf. paulo costa Leite, ministro do superior Tribunal de Justiga. Con機ノItor.九γz'JJ’co, 26. 6.2001.
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sujeitos sao conclamados a, depositar confianga no Direito e dar cr5dito ao

Estado, devem vlgorar condig6es concretas, objetivas, para o exercz'cio

legz'timo e c/ezivo dd cziitoridade:

･ em vir血de dos valores如ndamentais e das v正udes que a

s○○iedade considera sagradas;

�����"�f�&v��F���&Vﾖ�76���VR�&W�VW"�W�&6�6薬�&�6柳��ﾂ�P

impessoal do poder;

･ pela exig台ncia de conduta respeitosa, humana e justa da

autoridade em rela車o a todos' os cidadaos;

�FWf芳�����WF�&芳�FR��&V6�6�"�6W"��W&6V&芳��6�����W"�觀6W78ﾍﾈ�｠

rio para a realiza確o de tare fas que a sociedadejulga imprescindiveis.

Nesses termos, e exclusivamente messes termos, para ○○mbater o

9rime organizado hoje em dia vale para o Estado a mesma li確o do
mesquecivel Che Guevara aos revolucionarios: Dale donde mds les di/ele.･

atreγete a crecer.
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GZOBAL鰹独Cガo NO MUND a

CONT留MPOR∠魚肥Z).. PARA UEM?

* RENATO NEVES

･ Conceito His七6rico e suas Vertentes:

Nos dias atuais fala-se muito sobre globaliza諦o, se tomou rotina

comentar sobre o tema mos recantos academicos, na ○○nversa infbmal

com os amigos, nas mesas dos bares, nas associag6es de moradores e at6

mesmo mos encontros de car各亡er religioso, mas nem sempre essa palavra

demonstra a clareza e a amplrfude do conjunto diversi正cado dos fen6me輸

mos por ela abarcados. 0 grande debate sobre o tern.a esta relacionado na

sua ganese, seusprincz27ios, de fato a tematica possui urn processo hist6ri〇

〇〇九ndamentado com a hegemonia da burguesia e com os desdobramen-

tos da 16gica capitalista que se rudimenta no in王cio da ｣dade踊oderna com

a produ9肴o de mercadorias, a burguesia desencadeou uma necessidade de

ampliar seus neg○○ios em busca de maiores lucros, criand○○ se urn merca-

do mundial pela integra車o de novos continentes.

De fato a mzfn俄’aJz’zaf五o tern se tomado mas contempor鉦ea

pelo seu processo de acelera碑o que se iniciou com a criagao do mercado

Fouvni悪罵:[i詰eas::sgu蒜tdoas GhTset器蕊nadu霊een謡r誓:COL :v票nmted: eun霊誓
intercambio das economias regiQnais, e desse certa foma atravessando

fronteiras at6 en｢胞o fixadas.

M4S AFINAL, 0 QUE j GLOBALIZAG4~0?

Segundo a explicagをo pr各tica e didatica do respeitado Eduardo

Gianetti c7cr Fonseca esse fen6meno resulta da conjun碑o de tr6s forgas

poderosas que sao: C`a terceira Ret;oh午Go Tecnol6gica ( tecnologias liga-

das na busca de processamento, difusao e transmissao e infomag6es; inte-

1ig台ncia artificial; engenharia gen5tica), seria pela foma確o de areas de

livre com6rcio fomando os bJocos econ∂micos integ7'aめs (MみcosuJ,

脇ido Eur呼e'7.a, rz’gres Asidticos, Alca e o Ncz/Za) e a crescente interliga-

車o e inie7.dqen露J2cia de mercados fmanceiras na escala planet缶ia��

Ojomal Frances "Le n4onde" apresentou urn dossie lembrando
"que o com5rcio entre nag6es 5 velho co坤o o mundo, os transportes

intercontinentais rapidos existem ha varios deceni6s, as empresas

multinacionais prosperam ja faz meio s5culo, os movimentos de capitais

nao sao inveng6es recentes coms a /elevz’諸o, o sate'lite, o /c耽e a

i77/ormdtica, na verdade o que seria novidade 6 a desapari韓o do丘nico

sistema que concorria com o capitalismo liberal em escala planetaria, ou



Renato Neves

seja o comunismo sovi5tico, porque o宜m do comunismo ocorreu

expans肴o das empresas J7`an5'nacionais'*

0 que 6 importante dest‘acar 6 que a globaliza申o ainda 6 urn

conceito relacionado ao fen6meno financeiro, urn grande exemplo 6 crise

das bolsas, atrav6s de urn simples toque no lcやtap bilh6es de d61ares pode

ser deslocado de Nova york para H｡ng Kong.

N4き4~o, CULTURA E GZ;OBALJZ4 qd~o

Tem sido urn grande desafio para as ciGncias sociais analisar a

Tile:盤薯:ec:慧o ct:器��ｶ�FF�"�v�驃ﾈ�ｶ2�ﾃ冖i�篥ｦ�ﾒ��ﾂ�8�ｲ�挑R�Sb�Hｮﾗ2�79~ﾆFR��
urn paradigma cl各ssico da ci台ncia politica da redefmi申o da so｡iedade

global.

"As dez maiores corpoi.ag6esかansnacio77ais (M紘ubish, General

Mbtors, Ford,及on, Shell efc/ faturam por ano US$ 1.4 trilhao, o que

霧V8]%e,岩:罷]entyee?:z%,uot.9,(-完;器a,d_°諸拐A4e'xico, Argen~

Mesmo sendo urn leigo em mat6ria de economia global, nao ha

quem nao perceba que o crescimento do poder das corporag6es acarreta
uma diminui鐙o no poder tradicional dos estados nacionais. BenedicAn-

dc7ifon "observa que cerca de 90% da produgao mundial ainda estao sendo
consumidos mos pa王ses onde estao sendo produzidos." Os interesses

econ6micos nacionais, po正紬to, ○○ntinuam existindo e ○○ntinuam a ter

peso decisivo: nao se pode exclui - los autoritariamente da participa碑o da

vida politica em nome da "mod3rnidade globalizadora".

A "globaJJ’zafdo modernz’z伽わJ`a�b�f�7F��躔ﾖ��F蒙V�6���F�7F�"ﾐ

cida, a m子dia enfoca a globaliza煎o como urn alvo a ser seguido, como urn

arqife'晦)o, urn modelo impermeavel de civiliza車o dos tiltimos tempos, na

realidade esses mesmos meios de comunica車o nao enfatizam que esse

modelo globalizante 6 gerenciado por alguns atores e que esses api‘ofun-

dam urn grande abismo de graves desigualdades,財vorecend○ ○en五〇s pri-

vilegiados e sacrificando areas supostamente "perifericas" favorecendo os

muitos ricos e prejudicando os pobres.

0 antrop6logo Roberio DaMar#a analisa a identidade nacional a
partir de dois pontos b各sicos da antropologia cultural: a俄的Lfdo e a

c融z[ra多do. Segundo ele "a cガ卯本do fala de urn processo emp王rico, na qual

uma entidade cultural sai de urn sistema, como as regras do Partido

Comunista Russo ou a Constituigao Americana, sendo adotado noutro
lugar (sociedade). A ac乙I擁17'a誇o se refere ao modo pelo qual urn certo

dado ou entidade cultural vindo de fora 5 reinterpretado por urn sistema, e

no pr○○esso, ○○mo seu signi魚cado pode mudar porque ele pode ser

rede宜nido em temos de cultura locaL
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E possivel temos uma visao mas apurada da globaliza確o atrav6s

dos conceitos defendidos pelo antrop6logo, nem血do que 5 modemo,

interessante em uma deteminada sociedade, sera tamb5m na outra, como
diz o dito popular" nem tudo que reluz 5 ouro", a aculfura確o numa vis肴o

memos inocente 6 a reinterpreta誇o de entidades culturais, 5 uma troca, isto

6, urn intercambio que pode assumir varias perfomaces em cada entidade

"Trocando em mi心dos" sobre o estado - na諦o de fato o que

acontece majoritariamente 6 o "declinio do estado - nagao" e quando me

refiro ao declinio pretendo deixar claro o "perfil do estado - na申o" diante

da conjuntura global na qual os estados perifericos serao obrigados a acei一

議3紫aprii霊icpi謹:se:treo霊neise[:tde.ss dpeeroi諾r:cso ; eens霊oos p蕊snudi蕊n:三

vas a,tribuig6es, diferenciadas de todas aquelas no inicio da Idade Moder-
na. E necess壷io repensar a postura da socieda.de nacional diante da

globaliza申o, e analisar seus desaflos pemanentes nessa nova ordem

mundial. A mundializa確o ela comega em urn deteminado local e se di-

funde sem precedentes de acordo com os interesses de urn gmpo especifi-

co da sociedade global que busca atrav6s desse conceito manter urn novo

conceito de hegemonia.

�FW6�f薮2�F��vﾆ�&�|ｦ率�炻�

A globaliza鋳o 6 urn fen6meno irreversivel, 6 algo presente em

nosso cotidiano, a gra,nde quest肴o 6: De que maneira os paises iram lhe dar

○○m essa realidade? Se as ○○nse重合ncias desse processo fbge do poder

intemacional.

Segundo Samzfel z勅n/ingion "as grandes pot合ncias sao confor-

madoras da Nova Ordem Intemacional, sをo eles que decidem a economia,

mundial atrav6s de urn diret6rio fomado por EUA, Alemanha e Japao",
na verdade esses paises mant6m relag6es estreitas impedindo a participa-

摺o de outros pa王ses e concentrando seus oligop61ios, seus bancos globais

e alguns poucos govemos nacionais, a globalizagao 6 urn fato irrei′ersfvel

que se baseia na realidade politica, econ6mica, cultural, que Hui abundan-
temente dessas grandes pot6ncias･ As grandes conseq竜encias desse pr○○

cesso s着o:

a) 0 desen?pre写o que tende aumentar言ndependente do ritmo de

crescimento da economia mundial at5 a entrada do mil6nio;

b) 0 desemprego somado aos moγimentos m’gratc5rioj';

c) A instabilidade pela desregula車o bancaria e dos mercados de

capitais;
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d) Ap6s os anos 80 surgiu uma imensa concenかa誇o pessoal e re-

gional de riqueza controlado por un in,imero limitado de e7型?iメescrs

m坊lti77acionais;

e) Numa economiaj各globalizada e desregulada fica extremanen-

te d現cil c○nceber e implant紬皿a politica血dus正al.

D Nessa ordem intemacional n肴o pode flcar fora da agenda

nacional buscar respostas para a estabilidcJde econo^miccJ, res'ponder o

desc乙かo socz.al da mise'n’a e violencia, 7`eco7?s'かuir o estado e contrib己/ir

pa7′a cr retol7?crda de cresciment‘o.

pe皿ite-se globalizar ○ ○apitalismo de魚to: pelo aumento de

fluxo de capitais e produ車o.

Todos n6s estamos desa正ados pelos dilemas e horizontes nesse

conceito global, essa realidade global que integra e simultaneamente

fragmenta, submete as tribos e n`ag6es, coletividades e nacionalidades,

grupos e classes s○○iais,仕abalho e capital, e血ias e religi6es, sociedades e

natureza fazem que parte dessa sociedade global.

* Renato Neves de Olive辻a, 26, e es血dante de Direito da PUC -

Rio, com en魚se em Rela亨6es Intemacionais, a血a na 4a Vara da Justi亨a

Federal em Niter6i, 6 palestrante e consultor da EDUCAVRO ( ONG.)
escrevendo artigos na缶ea da eduga碑o, elabora artigos e tern palestrado

sobre atendimento e qualidade total no Banco Ita心.




