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RESUMO 

O presente trabalho traz uma abordagem sobre os partidos politicos, com enfoque 
na questao da fidelidade partidaria e da detengao do mandato pelo partido, quando 
sem justa causa os eleitos abandonam a legenda de origem. A detencao do 
mandato pelo partido, naquela hipotese, surgiu no ordenamento juridico brasileiro 
com o proprio aparecimento da fidelidade partidaria no ano de 1969. Debateu-se 
sobre os partidos politicos, formagao e evolugao historia afim de melhor entender a 
importancia do instituto da fidelidade partidaria. Tambem se explanou sobre o 
sistema politico no Brasil, para observancia da significativa importancia da legenda 
em alguns casos. E por fim, foi abordado acerca da fidelidade partidaria, cuja 
observancia foi determinada pela ConstituigSo Federal, mas sem medidas tao 
rigidas para o seu seguimento como na Carta de 1969, o desrespeito a esta norma 
tornou-se constante. Ainda explanou-se sobre Reforma Politica e a robustez dos 
Partidos, como fortalecimento da democracia que desembocou no intenso debate 
sobre as normas de fidelidade partidaria. Entendeu recentemente o Tribunal 
Superior Eleitoral que o mandato pertence ao partido e em causas de mudanga de 
legenda sem justa causa, deve o partido reivindicar a vaga que Ihe pertence, 
entendimento que tambem prevaleceu no Supremo Tribunal Federal quando julgou 
mandados de seguranga que pleiteavam mandatos de infieis, que embora tenha 
denegado a seguranga, entendeu pertencer aos partidos os mandatos eleitorais e, 
abriu assim, precedente para o Tribunal Superior Eleitoral disciplinar acerca da 
detengao do mandato pelo partido nos casos em que o eleito sem justa causa 
abandona a legenda, o que fortalece os partidos politicos, bem como a democracia 
deste pais. 

Palavras chaves: partido; sistemas eleitorais; fidelidade partidaria; detengao do 
mandato. 



ABSTRATC 

This work brings an approach on political parties, with a focus on the issue of party 
loyalty and the arrest of office by the party, when the elected unjustified leave the 
legend of origin. The arrest of the mandate by the party in that case, appeared in the 
Brazilian legal system with the very appearance of party loyalty in the year of 1969. It 
discussed on political parties, formation and evolution history in order to better 
understand the importance of the institute of party loyalty. Also explanou on the 
political system in Brazil, in observance of the significant importance of the legend in 
some cases. And finally, has been approached about the loyalty party, whose 
adherence was determined by the Federal Constitution, but without any serious rigid 
for its follow as in the Charter of 1969, the failure of this standard has become 
constant. Still explanou itself on Politica! Reform and strengthening of the Party and 
strengthen democracy that desembocou in intense debate about the standard of 
party loyalty, understanding the Supreme Electoral Tribunal that the mandate 
belongs to the party and causes of change of legend without just cause, must the 
party claiming to wave it belongs, understanding that prevailed in the Supreme 
Federal Court when dismissing security warrants that pleiteavam mandates of 
infidels, that although denegasse safety, it belongs to the parties and electoral 
mandates, opened thus precedent for the Court Supreme Electoral disciplinary about 
the detention of office by party where the elected unjustified abandons the legend, 
which strengthens political parties, as well as the democracy of this country. 

Keywords: party; electoral systems; party loyalty; detention of the mandate. 



INTRODUQAO 

Desde 1985, com o inicio da redemocratizacao brasileira, a fidelidade 

partidaria, manifestada sobretudo no seguimento das diretrizes e programas do 

partido, bem como da permanencia do eleito neste, tomou-se quase inexistente. 

Com o advento da Constituicao de 1988, onde foi dada autonomia para os partidos 

estabelecerem normas de disciplina e fidelidade partidaria em seus estatutos, 

nenhuma medida grave foi imposta para que o eleito nao abandonasse o partido 

sem justo motivo. Ademais, se acreditava que da interpretacao da Constituicao, nao 

se chegava a conclusao de que o mandato pertencia ao partido. 

Contudo, com varias propostas que comecaram a tramitar no Congresso 

nacional, bem como as inumeras trocas partidarias que ocorriam, a questao da 

infidelidade partidaria chegou ao Supremo Tribunal Federal que proclamou pertencer 

os mandatos aos partidos e inclusive atraves de seus Ministros expurgaram a ideia 

que o TSE deveria editar uma resolucao para estabelecer as causas em que o 

desrespeito a fidelidade partidaria poderia ensejar a detengao do mandato pelo 

partido. 

De grado, que para elaborar-se este trabalho e da pesquisa resultar o 

entendimento da obrigatoriedade da norma de perda do mandato para o eleito infiel 

em certos casos, se faz necessario estudar e discorrer sobre os partidos politicos, 

origem e evolucao, bem como do atual sistema partidario brasileiro e a atual 

conjuntura partidaria, cujos debates serao estabelecidos no primeiro capitulo. 

Para entender acerca da importancia da fidelidade partidaria, tambem se faz 

mister realizar estudo sobre o sistema eleitoral brasileiro, qual seja, o majoritario e o 

proporcional, donde tambem se conclui acerca da influencia determinante da 



legenda em alguns casos, razao pela qual abordara o segundo capitulo o 

supracitado. 

Por fim, chegar-se-a ao estudo mais detalhado da fidelidade partidaria e no 

terceiro capitulo, ja com todo desenvolvimento do trabalho que levou acerca do 

entendimento da importancia da observancia de normas de fidelidade partidaria para 

o bom desempenho da democracia, serao abordadas as respostas do TSE sobre o 

tema, bem como o julgado do STF que firmou entendimento nesse sentido. 

A metodologia que sera utilizada para a elaboracao deste estudo, basear-se-a 

nos metodos bibliograficos, como base teorica na sua realizagao; o metodo historico-

evolutivo, direcionado principalmente na evolucao dos partidos politicos e o instituto 

da fidelidade partidaria e, por fim, o metodo exegetico juridico.. para a analise das 

proposigoes constitucionais e do entendimento da Suprema Corte brasileira. 

Para findar, este trabalho buscara o entendimento da fidelidade partidaria e 

da importancia de normas rigidas para o fortalecimento da estrutura partidaria 

brasileira, posto que esta seja tambem o fortalecimento da democracia deste pais. 



CAPITULO 1 PARTIDOS POLiTICOS 

Os partidos politicos, em sua concepcao moderna apresentam alto grau de 

complexidade para quern se detenha a estuda-los, de grado que no prisma da 

sedimentacao destas organizacoes, sao fenomenos sociais do seculo XIX. Contudo, 

as organizacoes partidarias que culminaram nas que hoje se apresentam, sao 

advindas do seculo XVII, sendo pacifico mundialmente que os partidos politicos sao 

indispensaveis para a arregimentacao de opinioes e a governabilidade do pais que 

se conceitua democrata, eis que estes, sao pressupostos obrigatorios para a 

democracia e, com isso, representam grande importancia no sistema politico 

brasileiro, cujas bases para o entendimento firmam-se nas abordagens 

subsequentes. 

1.1 Partidos politicos e sua origem 

A essencia da democracia reside em dois principios fundamentals: o voto e 

os partidos politicos. Quando nascem a liberdade e a democracia, estes aparecem 

simbolos da participacao do povo na soberania do Estado. Portanto, pode-se 

entender como Partido Politico a divisao do povo de uma nacao em varios 

agrupamentos, cada urn deles possuindo seu proprio pensamento no que diz 

respeito a maneira como a Nacao podera ser govemada. Os partidos servem para 

exprimir e para formar a opiniao publica. S5o focos permanentes de difusao do 

pensamento politico, alem de estimular os individuos a manter, exprimir e defender 

suas opinioes. 
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E nesta concepgao hodierna que suas origens nao vao alem do seculo XVII, 

nao sendo menos verdade que tern se dado o nome de partidos politicos a 

agrupamentos politicos de todas as epocas. Contudo, nao se encontrando nestes 

agrupamentos, de fato, nenhum traco dos caracteristicos das atuais organizacoes 

partidarias. Tanto e que nesse sentido leciona Afonso Arinos de Melo Franco (1974, 

p. 10): 

Quando, por exemplo, os tradutores da Constituigao de Atenas, de 
Aristoteles, escrevem partido democratico ou partido popular, por oposicao 
a partido icos ou partido dos nobfss, cstao evidentei i isnts, levados 
pela terminologia politica contemporanea, empregando uma linguagem 
aproximativa ou figurativa 
(...) De resto e sabido que, em Atenas, a organizacao dos poderes do 
Estado nada tinha a ver com partidos, nem com algo que deles se 
aproximasse. 

Ora, se nao havia eleicao por votacao (a nao ser em casos excepcionais para 

chefes militares), nao haveria tambem necessidade de partidos, eis que estes tern 

como funcao precipua a arregimentacao das opinioes para a conquista do voto para 

a organizacao dos Poderes do Estado. 

Pois bem, o mesmo ha que se dizer em relagao a Roma, cuja liberdade 

eleitoral, mesmo em tempo de maior esplendor, sempre foi uma ficcao. Para isso 

leiam-se os ensinamentos de Leon Homo citado por Afonso Arinos (1974, p. 11): 

Quer nos comicios das centurias, quer nos das tribos, a infima minoria dos 
nobres e proprietaries sobrepujava forcadamente, gracas ao mecanismo 
eleitoral, a imensa maioria dos piebeus e proletaries. E o Senado, apesar 
das suas transformacoes sucessivas, nunca representou verdadeiramente 
senSo a classe dominante de aristocratas e proprietaries rurais. 

Dai se denota o que os historiadores chamam partidos, sendo meras classes 

sociais, nao se podendo dar este nome nem mesmo adotando-se o criterio 

comunista, em que o partido e representative da classe social, haja vista haver de 
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pressupor nesta concepgao, uma organizacao teorica e pratica e a existencia de urn 

mecanismo, de urn instrumento de acao inexistente no quadro fluido e descontinuo 

das iutas de classes antigas. 

Conquanto, diz-se que cabe a Inglaterra a origem modema da organizacao 

partidaria, pois sendo esta a nacao precursora do constitucionalismo democratico, e 

natural que dai se advenham as primeiras criagoes das organizacoes em comento. 

Podendo, contudo, se afirmar que as primeiras manifestacoes do partidarismo ingles 

sao irreconheciveis, nao devendo se confundir as conspiragoes e as guerras civis la 

existentes no seculo XVI com o desenvolvimento dos partidos, nem tampouco nas 

Iutas entre a Coroa e os Nobres. 

Foi posterior a 1680 que apareceram em formagoes mais definidamente 

politicas os dois grandes grupos que, por tanto tempo disputariam o poder: os 

"Tories", representantes dos interesses remanescentes do feudalismo agrario e 

defensores incondicionais das prerrogativas regias, e os "Whigs", expressao das 

novas forgas urbanas e capitalistas, que, embora tambem monarquistas, esposavam 

os principios mais liberals sem os quais nao se poderiam desenvolver os interesses 

novos que representavam. 

Este tosco mecanismo, conhecido a principio sob termos pejorativos por 

Partido Liberal e Partido Conservador, so veio a se fixar em pleno seculo XIX, apos 

urn aperfeigoamento descontinuo e lento. Conforme explica Afonso Arinos em sua 

obra (1974, p. 12), pode-se dizer que a velha Inglaterra, exemplo classico dos 

governos dos partidos, so praticou com exatidao o sistema que criara a partir do 

seculo XIX, depois do Reform Bill die 1882. 

A partir dai fez-se da Camara dos Comuns a assembleia representativa da 

nascente classe media e dos interesses manufatureiros, determinando que os 
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interesses politicos crescentes assegurassem a coesao das maiorias, instituindo 

desde ja, em seus moldes, a fidelidade partidaria. 

No que tange aos Estados unidos, a democracia nacional baseou-se em 

partidos, praticamente desde o inicio da sua vida. Ja na Convencao de 1787, houve 

manifesto das forcas que deveriam compor os futuros partidos. Em 1796, na luta 

eleitoral entre Adams Jefferson, ja se sentiu a atuacao dos partidos na vida politica 

desta Nacao. 

Estas forcas expressavam a centralizagao e a descentralizagao, as primeiras, 

coordenadas por Hamilton, tinham moldura do partido Federalista, antepassado 

historico do republicano e as segundas, esculpidas nas ideias de Jefferson, 

constituiram o partido antigamente chamado de Republicano, depois dividido em 

Republicano Nacional e Democratic©, que foi antecessor deste ultimo. 

As condigoes do meio colonial americano, aquela epoca, sobretudo o vasto 

territorio e a exiguidade dispersa da populagao, excitaram para o surgimento nos 

Estados unidos, depois da Inglaterra, do liberalismo sempre ligado a nogao de 

autonomia regional, tal como se verificou no Brasil. 

Passando a Franca, ve-se que a formagao dos verdadeiros partidos politicos 

nao foi tao precoce quanto nos Estados Unidos e na Inglaterra, pois nao se deve 

confundir com partidos politicos os clubes e associagoes politicas existentes desde 

antes da Revolugao, que impulsionaram a formagao dos partidos politicos, bem 

como para o seu desenvolvimento. £ que as associagoes supracitadas n§o tinham, 

precipuamente, a fungao de arregimentar as opinioes, nem tao pouco, ideais 

definidos, dai por que nao detiveram o carater de autenticos partidos politicos, como 

bem lecionou Afonso Arinos (1974, p. 17): 
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As mais importantes, como a Sociedade dos Amigos da Constituicao, 
depois transformada em Clube dos Jacobinos, reunia no seio de suas 
sessoes dianas deputados de todas as opinioes para debater questoes do 
dia. Nao representava, assim urn grupo ideologico homogeneo, mas urn 
foco de agitacao e de debate geral 

Foi somente sob a Restauracao (1814-1830), com o estabelecimento do 

Govemo parlamentar que comecou a se observar na Franca a influencia dos partidos e 

sob o regime da Carta constitucional, outorgada a 4 de junho de 1814, que apareceram 

na Camara os dois classicos partidos, Conservador e Liberal, ainda sob formas toscas. 

Outros paises importantes do Ocidente europeu, que se destacaram 

posteriormente na pratica das instituicoes politicas democraticas, tiveram a formacao 

constitucional ainda mais retardada que a da Franca. 

Entre eles pode-se citar a Belgica, cuja ausencia de instabilidade politica, apos 

1830, tomou mais tranquilo o regime dos Partidos. 

Ja na Italia, apos a confirmacao de sua unificacao (1870), revelou-se a 

democracia italiana incapaz de se organizar em bases partidarias estaveis, cujas 

tendencias gerais da direita e da esquerda se fracionavam em grupos e subgrupos de 

ocasional formacao e duracao efemera, os quais, pouco respeitavam os limites 

ideologicos e parlamentares dos partidos. 

Tal decomposicao partidaria favoreceu o desenvolvimento do fascismo, que por 

algum tempo cessou a democracia italiana e possivelmente pela mesma causa 

historica do retardamento da uniao politica. Tambem na Alemanha nunca se 

estabeleceu uma democracia parlamentar verdadeiramente. Nesse entendimento, diz 

Afonso Arino a esse respeito (1974, p. 21). 

As causas sao, e certo, diferentes nos dois paises: na Italia, a fragmentacao 
invencivel e a querela esteril dos grupos, marca latina; na Alemanha, a 
presenca conturbadora e formidavei do miiitansmG e da obra bismarckiana. 
Mas a verdade e que causas diversas conduziram a urn mesmo fim: a 
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inviabilidade do Governo Parlamentar, a fraqueza congenita dos partidos e a 
facil instauracao do regime monopartidario ou totalitario fascista. 

Tais formacoes partidarias tiveram fortes influencias para a organizacao 

partidaria brasileira, bem como tambem influenciaram bastante no surgimento dos 

primeiros sistemas partidarios, que tanto aqui, como nos paises citados, foram se 

transformando ao longo do tempo. 

1.2 O sistema partidario no Brasil e sua evolucao 

Antes de tecer qualquer comentario acerca do sistema partidario brasileiro, e 

de bom alvitre conceituar sistema partidario, que e a forma de coexistencia dos 

partidos politicos em uma dada realidade. Identifica-se tres tipos de sistemas 

partidarios, quais sejam: o de partido unico, o bipartidarismo e o multipartidarismo. 

Depois de se ter explanado sobre o panorama geral da vida partidaria dos 

paises ocidentais, cuja politica mais influi na do Brasil, pode-se desde logo dizer que 

neste o funcionamento das instituicoes politicas foi bastante precoce. Contudo, 

afirma-se que so se pode falar em partidos politicos depois que a Constituicao e o 

pariamento comecaram a funcionar, sendo situados a formacao do partido Liberal e 

Conservador coincidindo com a reacao monarquica de 1837. 

Posteriormente, transformou-se o partido liberal em partido republicano, que 

em 1870, devido a tendencia republicana da epoca, ja se caminhando para a 

instauracao da republica no Brasil Imperio, sucumbiu as potencias regionais daquele 

tempo, que eram Sao Paulo e Minas Gerais, se dividindo em duas correntes: o 

partido republicano paulista (PRP) e o partido republicano mineiro (PRM). 
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Contudo, nao havia nesta epoca solidez na base eleitoral e os partidos 

aproveitavam a posse no poder para levantarem, a cabo, a tarefa de abalar a 

estrutura adversaria. 

Nos anos que precederam e se seguiram ao fim do Seculo XIX, a situacao 

comeca a mudar com o desenvolvimento do movimento operario. As transformacoes 

economicas, sociais, populacionais, despertadas pelo fenomeno da industrializacao 

capitalista contribuiram para a entrada na vida politica das massas populares ate ai 

mantidas ostensivamente a margem da vida publica e da agrupacao de interesses, 

surgindo a partir de 1900 os primeiros partidos de massas no cenario mundial, fato 

ocorrido tambem no Brasil. 

Entretanto, antes do surgimento dos partidos acima citados, o forte peso da 

estrutura estatal foi urn fator inibidor do desenvolvimento partidario no Brasil. A 

experiencia do Estado Novo (1937-1945) deixou marcas que nao se desfizeram 

durante a redemocratizagao iniciada em 1945. 

Ao contrario, apesar da Constituicao de 1946 ser liberal e por isso mesmo 

favoravel a formacao de partidos dinamicos, a institucionalizacao do sistema 

partidario foi dificultada pela anterior existencia de uma estrutura estatal 

burocratizada e centralizada, herdada do periodo autoritario. 

E que o Legislative, poder constituido pela expressed dos partidos, era 

controlado pelo Executivo que centralizava em si as decisoes politico-economicas 

mais estrategicas, passando os partidos a ter o desenvolvimento interceptado, pois 

nao controlavam recursos de poder e nao tinham entao, condicoes reais de impor 

alternativas politicas que refletissem os interesses de suas bases sociais. 

Mesmo assim, afirma-se que nos anos que antecederam o golpe de 1964, 

os partidos vigentes gozavam de certa consolidacao e experimentaram uma tanto de 



IS 

liberdade. Existiam ate este ultimo momento treze partidos politicos, dentre os quais 

se destacavam apenas tres: o PSD, a UDN e o PTB, estes ultimos, mesmo sendo os 

que se destacavam, apresentavam baixo grau de coesao e disciplina internas. Nao 

obstante fossem os partidos em torno dos quais se estruturava a competigao politica 

nacional, nao tiveram condigoes de opor resistencias ao regime pos-64. 

Assim e que, em 1965, com a edicao do Ato Institucional n° 2, pelo entao 

Presidente Castelo Branco, foi determinada a extincao dos partidos e passou-se a 

urn novo sistema partidario com a implementacao do Ato Complementar n° 4, de 20 

de novembro de 1965, em que foi determinada a criacao de duas organizacoes, que 

funcionariam provisoriamente como partidos. 

Surgiu entao a ARENA (Alianca Renovadora Nacional), para dar sustentagao 

ao governo, formada pelos antigos UDN, PSD e PTB; e o MDB (Movimento 

Democratico Brasileiro) como agremiagao de oposicao, composto a contragosto 

desde liberais ate comunistas, que na verdade, escondiam-se no seio dos dois 

partidos, atitudes convergentes com o sistema, ou seja, com o Estado Autoritario. 

Competigoes desiguais marcaram as eleigoes enfrentadas por este novo 

sistema partidario que vigorou ate 1978. Com o passar do tempo, o MDB, sobretudo 

a partir de 1974, incorporou o seu papel de oposicao, representando os setores 

populares urbanos e contrapondo-se realmente a ARENA, identificada com o 

governo e com os grupos dominantes. Em 1974 o MDB conseguiu eleger 16 dos 22 

senadores. 

A partir de entao, em face da incerteza de derrota ou vitoria nas eleigoes, 

foram impostas varias medidas: a) a Lei Falcao de 1976 que regulamentava o uso 

dos meios de comunicagao nas campanhas eleitorais; b) o pacote de abril de 1977, 

suspendendo o retorno previsto das eleigoes diretas para os Executivos estaduais e 
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criando a figura dos senadores indiretos (os chamados senadores bionicos, eleitos 

pelas Assembleias legislativas Estaduais e c) a Reforma Partidaria de 1979, que 

extinguiu a ARENA e o MDB e reintroduziu o piuripartidarismo brasileiro. 

A ARENA transformou-se no PDS e o MDB colocou a palavra partido antes 

de sua sigla e transformou-se em PMDB. Foi registrado o PDT. 

O retorno ao piuripartidarismo foi acompanhado de exigencias estritas quanto 

ao surgimento e funcionamento dos partidos: uma clausula de exclusao de 5% para 

alcancar representacao no Congresso Nacional; implantacSo organizacional nos 

estados e municipios; e proibicao de legalizagao de partidos comunistas. 

Sucedeu a estas, dentre outras, o pacote eleitoral de 1981, que impos a 

vinculagao total do voto, obrigando os partidos a apresentarem candidatos para 

todos os cargos em disputa e proibiu coligacoes e aliangas partidarias. 

Todas essas alteracoes tinham como finalidade garantir aos grupos dirigentes 

o comando no processo politico. Contudo, antes mesmo das eleigoes de 1982, dois 

fatos escaparam dos pianos tragados: a criagao do partido dos Trabalhadores (PT), 

urn caso raro da historia brasileira, onde se criou urn partido fora do universo das 

elites e do Estado e a incorporagao do Partido Popular (PP) ao PMDB (o partido que 

sucedeu o MDB), em resposta a impossibilidade de se fazer coligagoes. 

Comegou-se a notar desde ai , o esfacelamento do dualismo partidario e a 

presenga de varios partidos confundiu o eleitorado acerca da imagem de cada urn 

deles. O piuripartidarismo foi ratificado pela Constituigao de 1988 e com as eleigoes 

deste ano desenhou-se urn quadro multipartidario, com a existencia de varias 

legendas. 

A eleigao presidencial de 1989 reafirmou a tendencia a proliferagao das 

siglas. O sucesso dos diferentes candidatos (apresentou-se 22 candidatos) ligou-se 
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muito mais ao fato destes se classificarem como de oposicao ao governo federal do 

que as suas ligagoes com as bandeiras partidarias. Tanto e que Fernando Collor, 

filiado ao recem criado PRN, despontou na lideranga desde o inicio da campanha 

eleitoral. 

A partir de entao se ratificou, cada vez mais, o piuripartidarismo brasileiro, 

bem como se viu uma acentuada permissividade na legislagao eleitoral que tambem 

atua no sentido contrario de sedimentar e estabilizar as estruturas partidarias. 

Permanecendo ate os dias de hoje uma enorme dificuldade de intelegibilidade 

para o eleitor do processo e o enfraquecimento das instituigoes partidarias em face, 

dentre outras coisas, da existencia de urn elevado numero de candidatos e urn 

variado numero de coligagoes, que tern ocasionando ha algum tempo a necessidade 

de alteragao da legislagao partidaria e eleitoral. Alias, promessa feita ha duas 

campanhas pelo atual Presidente e que ha duras penas e sob pressao caminha 

lentamente desde 2003. 

1.3 A atual conjuntura Partidaria Brasileira 

A emenda constitucional n° 25 de 1985, onde se tornaram mais amenas as 

exigencias para criagao dos partidos, inclusive com liberdade para a legalizagao dos 

partidos comunistas, abriu caminho para mudangas ainda mais liberalizantes: Os 

entraves a organizagao dos partidos foram retirados, tornou-se mais facil obter 

registro provisorio no TSE, embora os requisitos para alcangar o registro definitive 

sejam mais exigentes. 

Tornaram-se os custos muito baixos para a criagao dos partidos, tendo-se nos 

dias de hoje uma exacerbada fragmentagao partidaria que caracteriza o sistema 
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politico brasileiro formado pela jungao do governo presidencialista com o sistema 

eleitoral proporcional e o sistema multipartidario. 

Tal fragmentacao tern desembocado no "troca-troca" de partidos, na 

corrupgao dos parlamentares ante o recebimento de propina para aprovar ou 

rejeitar projeto de base governista, na propria dificuldade de se ter urn processo 

eleitoral democratico, posto que a grande massa populacional sequer entende a 

conjuntura partidaria, os programas. 

Eis que por necessidade da pobreza constante, a massa populacional acima 

citada acaba por votar naqueles candidatos de agremiacoes com mais recursos 

financeiros e que em epoca de eleigoes formam os seus currais eleitorais, mormente 

a grande facilidade tambem para se fazer coligacoes e igual para dissolve-las, 

aumentando ainda mais a instabilidade politica, alem de influir negativamente para a 

governabilidade do pais. 

Em contexto acima narrado, fala-se exacerbadamente em uma Reforma 

Politica e em 2003 foi apresentado o projeto de lei n° 2679/2003 que dela trata, alem 

de propostas dispersas apresentadas por parlamentares e partidos. Dentre os 

pontos abordados por estas, merecem destaques os que tratam da chamada 

clausula de barreira; do financiamento publico das campanhas eleitorais; da 

proibicao das coligagoes para as eleigoes proporcionais; da restrigao a divulgagao 

das pesquisas eleitorais; do horario gratuito de radio ou televisao concedido, pela lei 

eleitoral, aos partidos e candidatos; da fidelidade partidaria; do voto distrital puro ou 

misto, do suplente de senador; do voto facultative e da separagao das eleigoes de 

deputados das eleigoes para Presidente da Republica. 

A chamada clausula de barreira foi posta no sistema pela Lei 9096/95, 

contudo so teria aplicabilidade para as eleigoes de 2006 e sua efetividade so se 
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daria no ano corrente. Tal clausula restringia alguns direitos dos partidos politicos, 

como recursos do fundo partidario e horario eleitoral gratuito para aqueles que nao 

recebessem, no mfnimo, 5% dos votos, que teriam de ser distribuidos por nove 

estados para a Camara dos Deputados. Tal medida visava inibir as atitudes 

fraudulentas dos chamados partidos nanicos, como dentre outras, a venda de 

horario eleitoral e nao utilizacao do fundo de financiamento e enriquecimento de 

seus diretores, mas tambem sentenciava a morte de pequenos partidos, que embora 

menores, sao autenticos defensores de algumas ideologias, de modo que poderia 

comprometer a pluralidade partidaria. 

Dos 29 partidos que disputaram as eleigoes de 2006, apenas sete nao seriam 

prejudicados pelas restrigoes acima, de sorte que o STF declarou referida lei 

inconstitucional e frisou em seu julgamento a importancia da fidelidade partidaria na 

reforma politica, mas reafirmou tambem a importancia da pluralidade politica para a 

nossa democracia. Em seu voto, sustentou o entao relator, Ministro Marco Aurelio: 

"Nao podem existir partidos de primeira e segunda classe, fadados a morrer de 

inanigSo. E de se repetir ate a exaustao, se preciso for: democracia nao e ditadura 

da maioria". 

O financiamento publico das campanhas eleitorais e outra medida proposta 

que visa impedir a prevalencia do poder economico nas disputas eleitorais, bem 

como coibir a busca de recursos para as campanhas eleitorais junto a grupos 

economicos. Esta ainda aguarda votagao. 

Tambem aguarda votagao a proibigao das coligagoes para as eleigoes 

proporcionais (deputados e vereadores), e uma especie de reforgo para a clausula 

de barreira. Passando a restrigao a divulgacao das pesquisas eleitorais que almeja 
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impedir que, a manipulacao dos levantamentos de opiniao sobre a intengao do voto, 

influencie os resultados das eleigoes. 

Outra das propostas e a que ambiciona acabar ou reduzir o horario gratuito de 

radio e televisao concedido, pela lei eleitoral, aos partidos politicos. E seguindo, a 

que trata de se estabelecer a fidelidade partidaria, cujos comentarios serao feitos no 

terceiro capitulo deste trabalho, mas desde ja e de se dizer que a fidelidade 

partidaria ja esta vigorando face juigamento do STF, que certamente amenizara o 

descabido "troca-troca de partidos". 

O voto distrital puro ou misto, que adota votagao majoritaria para aqueles que 

hoje sao de votagao majoritaria. Quanto ao Suplente de senador, urn dos pontos de 

destaque, pelo qual o suplente de senador passa a ter voto e deixa de ser "bionico". 

O voto facultativo visa tirar a obrigatoriedade do voto. 

Por fim, a separagao das eleigoes de deputados das eleigoes para presidente 

da republica. Esta, embora bastante criticada, e muito sensata ao passo que separa 

a votagao para cargos eletivos estadual do nacional e deixa o eleitor mais 

esclarecido e ja ameniza os "currais eleitorais", formados ja de Brasilia para a 

composigao do governo ou manutengao deste. 

A reforma supracitada, que desde 2003 esta em tr^mite no Congresso 

Nacional, muito embora seja classificada pelo proprio governo como a terceira no 

grau de importancia, tern como objetivos declarados na sua exposigao de motives: 

coibir a deturpagao da representagao partidaria causada pela existencia de 

coligagoes; diminuir o personalismo politico; regular o financiamento dos partidos e 

diminuir os custos das campanhas; reduzir a fragmentagao partidaria e evitar a 

migragao entre os partidos politicos. 
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Todos estes objetivos sintetizam-se na ideia central do fortalecimento dos 

partidos politicos, para que a despeito do atraso de decadas dos paises europeus 

com democracias consolidadas, a democracia brasileira passe a ser uma 

democracia partidaria. 

Em 2006 foi aprovada uma Lei eleitoral, cujos pontos de destaques foram os 

seguintes: propaganda eleitoral, financiamentos e prestacao de contas com 

campanhas eleitorais (Lei anexa), que tambem raca normas sobre a atuacao dos 

partidos e dos proprios politicos nas eleigoes. 

Ate a elaboragao deste trabalho, a votagao da Reforma aguardava o fim das 

votagoes da CPMF, sendo aquela interrompida por causa da falta de acordo entre os 

partidos e os proprios deputados em torno dos assuntos em debate, em fungao do 

trancamento da pauta por medidas provisorias e da votagao da proposta que 

prorroga a cobranga da Contribuigao Provisoria sobre Movimentagoes Financeiras 

(CPMF) ate 2011. 

E de ver que a passos lentos e a contragosto de muitos parlamentares a 

Reforma Politica caminha e aos poucos comegam a se solidificar as estruturas 

partidarias, como assim fez o STF ditando em julgamento historico, e de singular 

importancia para a democracia partidaria brasileira, que os mandatos pertencem ao 

partido politico, coibindo o famigerado "troca-troca" partidario e incidindo em mais 

urn passo para o fortalecimento dos partidos e a consequente democracia partidaria, 

que embora nao favorega aqueles parlamentares mensaleiros, da a devida 

respeitabilidade aos partidos politicos e aos proprios eleitores. 



CAPITULO 2 O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO E OS PARTIDOS POLITICOS 

Os sistemas eleitorais apresentam-se, na definicao de Marcos Ramayana 

(2006, p. 124), como urn con/unto de tecnicas legais que objetiva organizar a 

representacao popular, com base nas circunscricoes eleitorais. No Brasil. o sistema 

eleitoral subdivide-se em majoritario e proporcional, cujo debate sera apresentado 

nos topicos a seguir. 

2.1 Sistema majoritario 

O sistema majoritario, assim como o proporcional, sao especies do genero 

sistema eleitoral, sendo este urn conjunto de normas relative a transformacao da 

expressao de vontade dos cidadaos em representacao politica, atraves do 

preenchimento das vagas existentes para o exercicio de mandatos eletivos. 

Observa-se nessa definicao a forte influencia do sistema eleitoral na concretizacao 

do modelo democratico proposto pelo constituinte de 1988 para nossa sociedade, 

pois e aquele quern proporciona a melhor forma de representacao, e dizer, a melhor 

maneira de participacao do povo no seu destine O ilustre doutrinador Marcos 

Ramayana assim definiu sistema eleitoral (2006, p. 122): 

E urn conjunto de tecnicas legais que objetiva organizar a representagao 
popular, com base nas circunscrigoes eleitorais (divisoes territorials entre 
estados, municipios, distritos, bairros etc.). 

Estabelecido urn conceito para sistema eleitoral, e antes mesmo de se 

adentrar propriamente no estudo do sistema majoritario, cumpre ressaltar que na 

opcao pelo sistema eleitoral adequado deve-se levar em conta a realidade historica, 

politica, sociologica, cultural e economica da sociedade brasileira. Isso e urn serio 

alerta que se faz na doutrina para que o cidadao nao se deixe levar por propostas 
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frageis (copias descaradas dos sistemas adotados em outros paises) efetivadas por 

grupos de elite que nao tern o menor compromisso com a Democracia. 

O sistema majoritario e aquele onde o candidato sai vitorioso na eleicao se 

conseguir a maioria, absoluta ou relativa, dos votos em determinada circunscricao 

eleitoral. Pode o referido sistema ser utilizado com distritos uninominais - urn 

candidato por partido - ou plurinominais - varios nomes por partido, sistema 

conhecido como de listas. E consoante a determinacao da maioria, pode ser simples 

(relativa), onde ha urn unico tumo, ou absoluta, em que e realizado urn segundo 

tumo com os candidatos mais bem votados no primeiro se neste ultimo turno 

nenhum concorrente tenha obtido mais votos do que todos os votos dos outros 

candidatos somados. 

Tern o sistema majoritario origem na Inglaterra do seculo XIII, antes mesmo 

do sistema proporcional, que so veio dominar a representagao politica a partir do 

seculo XIX. Mais precisamente, a maioria da doutrina situa a origem do sistema 

majoritario no ano de 1254, com a composigao, pelo rei Henrique III, de uma 

verdadeira assembleia de representantes, quando da convocagao de dois cavaleiros 

porcondado, a fim de se discutir materias relativas a guerra. 

No Brasil, o sistema eleitoral em pauta e previsto pela Constituigao Federal, 

na sua forma de maioria relativa, para a eleigio de Senador, Prefeito e Vice-Prefeito 

de Edilidade com menos de 200 mil eleitores. Para a escolha do Presidente e Vice-

Presidente da Republica, Govemador e Vice-Govern ado r de Estado, Prefeito e Vice-

Prefeito do Municipio que possuir mais de duzentos mil eleitores, ficou estabelecido 

o sistema majoritario de maioria absoluta, com dois turnos, portanto. 

Dentre as desvantagens do sistema majoritario apontadas geralmente na 

doutrina, destacam-se as seguintes: diminui o nivel intelectual da representagao, os 
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eleitos enxergariam apenas os interesses locais, deixando em segundo piano 

grandes problemas nacionais merecedores de atencao e decisao; aumenta a 

corrupgao dos pleitos, tendo em vista que esses se travariam em pequenos circulos, 

a exemplo do que ainda ocorre hoje em pequenos Municipios brasileiros, 

principalmente na regiao nordeste do pais; dificulta a representacao da minoria, pois 

impossibilita a participagao plena de todos os segmentos eleitorais, praticamente 

eliminando os pequenos partidos; como acontece na Inglaterra uninominal, nem 

sempre o partido mais votado sera aquele que receber o maior numero de cadeiras 

na assembleia politica, governando, literalmente, a minoria, em contraposicao ao 

proprio sistema majoritario; e minorias podem se coligar, para derrubar os 

candidatos mais fortes isoladamente e, outra vez, negar o principio majoritario. 

Noutro quadrante, sao assinaladas vantagens como a formacao de govemos 

mais estaveis; a criagao de urn entrave a pulverizagao partidaria, geralmente 

apontada como a causa da "crise de govemabilidade"; a simplicidade do sistema, 

onde rapidamente se saberia o numero e o nome dos eleitos; a redugao da distancia 

entre candidato e eleitor, possibilitando uma maior fiscalizagao deste ultimo na 

concretizagao das propostas levantadas por aquele; a eliminagao dos pequenos 

grupos, que seriam absorvidos pelos grandes partidos, conferindo maior 

competitividade ao pleito e deixando o cidadao livre de programas abstratos; e, por 

f im, a diminuigao da influencia do poder economico, ja que os candidatos teriam 

local definido para lutar pelo voto. 

2.2 Sistema proporcional 

O jurista Marcos Ramayana (2006, p. 122), fazendo uso das palavras de Pinto 

Ferreira, afirma que: 
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O sistema da representagao proporcional assegura aos diferentes partidos 
politicos no Parlamento uma representagao correspondente a forga 
numerica de cada urn. Ela objetiva assim fazer do Parlamento um espeino 
tao fiel quanto possivel do colorido partidario nacional. 

Com base nessa citacao, pode-se definir o sistema proporcional como aquele 

onde o numero de cargos eletivos e distribuido proporcionalmente a forca politica de 

todos os partidos manifestados pelo povo. Sua ideia central e justamente 

representar com mais fidelidade as diferentes correntes de opinioes que formam o 

cenario politico de uma determinada regiao. Dai a distincao que a doutrina costuma 

oferecer entre o sistema majoritario e o proporcional, informando que o poder de 

decisao enfatiza e se realiza melhor no primeiro sistema, enquanto que o poder de 

representacao se realiza mais neste ultimo. 

Como ja mencionado, a partir do seculo XIX o sistema proporcional passa a 

dominar a representacao politica. Ressalte-se que, embora bastante divulgado pelo 

ingles Thomas Hare no ano de 1859, o referido modelo de sistema eleitoral ja havia 

sido aplicado na Dinamarca em 1855. 

Na Republica Federativa do Brasil, o sistema proporcional, de acordo com a 

Constituicao Federal de 1988, e utilizado para a composic^o do legislative com a 

excecao do Senado Federal, que e composto, como ja visto, pelo sistema majoritario 

(maioria relativa). Deste modo, as Camaras de Vereadores dos Municipios, as 

Assembleias Legislativas dos Estados e a Camara de Deputados Federals seguem 

o sistema proporcional, quando das suas formacoes. 

Ha duas especies do sistema proporcional: a de numero uniforme e a de 

quociente eleitoral. Na primeira especie, utiliza-se um numero minimo de votos, 

fixado na lei, para cada vaga da casa legislativa, sendo que quantas vezes forem 

atingidas esse numero legalmente previsto, igual numero de vagas existirao. Ja a 
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especie de quociente eleitoral, a adotada pelo Brasil, requer a realizacao de calculos 

matematicos e o conhecimento de determinados conceitos para o preenchimento 

dos cargos eletivos, razao pela qual passa-se agora ao estudo dos mesmos. 

Quociente eleitoral e o numero de votos necessarios para que um partido 

consiga uma cadeira na casa legislativa. Seu calculo e realizado dividindo o numero 

de votos validos pelo numero de vagas existentes na circunscricUo. Os votos validos 

sao os votos da legenda partidaria e os de todos os candidatos, nao entrando na 

contagem os votos nulos e em branco. No referido calculo, devera ser desprezada a 

fracao igual ou inferior a 1/2, sendo arredondada para um a que superar 1/2. 

Quociente partidario e a quantidade de cadeiras que o partido conquistou, a 

serem preenchidas pelos candidatos mais bem votados. O calculo e feito dividindo 

os votos dados a legenda pelo quociente eleitoral. Lembrar que os votos de um 

determinado candidato contam para a legenda. Em outras palavras, o calculo do 

quociente partidario sera a divisao dos votos dados a legenda e aos candidatos 

(votos do partido) pelo quociente eleitoral. Aqui serao desprezadas as fracoes 

superiores ou inferiores a 1/2. 

Deste modo, calculando-se o quociente eleitoral e o quociente partidario 

chega-se a um primeiro resultado de quantas cadeiras cada partido conquistou na 

respectiva casa legislativa. Sobrando vagas, estas deverao ser distribuidas pelo 

criterio da media mais elevada, a qual e obtida dividindo os votos dados ao partido 

pelo quociente partidario acrescido de uma unidade. Essa operacao se repetira para 

cada vaga que sobrou e com todos os partidos concorrentes, devendo sempre ser 

acrescida a cadeira no quociente partidario do partido que conseguiu a vaga 

remanescente da operacao anterior. 
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lmagine-se, agora, o seguinte exemplo: o Municipio de Pau dos Ferros/RN 

tern 09 cadeiras para serem preenchidas na sua Camara Municipal; o numero de 

eleitores registrados na circunscricao e de 45.025; votaram 37.120, verificando-se 

uma abstencao de 7.905 eleitores; 1.500 votos foram nulos e 2.200 em branco; 

participaram da eleicao 04 partidos politicos, sendo que, considerando os votos 

dados aos seus candidatos e os dados somente a legenda, o partido A obteve 

11.230, B 9.574, C 8.700 e D 3.916. 

Para o calculo do sistema proporcional, primeiramente, somam-se os votos 

validos, que sao os votos da legenda partidaria e os de todos os candidatos. Nesse 

passo: 11.230 + 9.574 + 8.700 + 3.916 = 33.420 votos validos. 

Logo em seguida, atraves do calculo do quociente eleitoral, dividindo os votos 

validos pelo numero de vagas, sabe-se o numero necessario de votos para que o 

partido obtenha uma vaga dentre as nove existentes. Assim, 33.420/9 = 3.713,33, 

arredondando a fracao superior a 1/2, o quociente eleitoral sera de 3.714. 

Calculando agora o quociente partidario, por meio da divisao dos votos do 

partido pelo quociente eleitoral, descobrem-se quantas cadeiras cada partido 

ocupara. Dessa forma: 11.230/3.714 = 3,02; 9.574/3.714 = 2,57; 8.700/3.714 = 2,34; 

3.916/3.714 = 1,05. Desprezando as fracoes superiores e inferiores a 1/2, tem-se o 

partido A com tres cadeiras, B duas, C duas e D com uma, sobrando ainda uma 

vaga a ser preenchida por aquele que apresentar a media mais elevada. Esta e 

obtida fazendo a divisao dos votos dados ao partido pelo quociente partidario 

acrescido de uma unidade. Destarte: 11.230/3+1 = 2.807,5; 9.574/2+1 = 3.191,33; 

8.700/2+1 = 2900; 3.916/1+1 = 1958. A vaga remanescente ficara, entao, com o 

partido B, que ocupara tres cadeiras na casa legislativa do Municipio de Pau dos 

Ferros/RN. Se houvesse sobrado mais uma cadeira, teria que se repetir a operacao 
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na busca da media mais elevada, sem esquecer que o quociente partidario do 

partido B seria agora 3, uma vez que ele alcancou a vaga remanescente da 

operacao anterior. 

Pode ocorrer ainda que nenhum partido politico tenha obtido o quociente 

eleitoral, hipotese em que estarao eleitos os candidatos mais votados, ate 

preenchimento de todos os lugares (art. 111 do Codigo Eleitoral). A esse respeito, 

transcreva-se a critica de Marcos Ramayana (2006, p. 122): 

Todavia, questiona-se a constitucionalidade desta regra, na medida em que 
estabelece sistema majoritario para eleigoes proporcionais. Comungamos 
da opiniao de que devem ser realizadas novas eleigoes com a decretagao 
da nulidade na forma legal. 

Outra critica que se faz ao sistema proporcional e que o mesmo gera 

instabilidade no governo, pelo fato de permitir a representagao de um maior numero 

de partidos, muitos deles minoritarios e contraditorios, que geralmente formam 

aliangas oportunistas. Tambem parte da doutrina se mostra insatisfeita com a 

sequencia de calculos matematicos que devem ser feitos para a determinagao do 

numero de candidatos eleitos e destinagao das cadeiras que sobraram. Por outro 

lado, o sistema proporcional e muito elogiado por ampliar a representacao, 

permitindo que qualquer corrente de opiniao existente possa participar e concorrer 

para interferir no destino da sociedade. 

2.3 A importancia da legenda partidaria e sua influencia nas ultimas eleigoes 

E no sistema proporcional que se observa com mais clareza a importancia da 

legenda partidaria. Da inscrigao dos candidatos a composigao das casas legislativas, 

leva-se em conta a estrutura partidaria. A grande maioria dos vereadores e 
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deputados sao aqueles que conseguem mais votos dentro do partido politico. 

Dificilmente um candidato consegue, individualmente, uma votagao suficiente para 

alcangar o quociente eleitoral, que e o numero de votos necessario para garantir 

uma cadeira na respectiva casa legislativa. Na atual bancada federal, eleitos nesta 

ultima situagao, ou seja, independentemente do partido, existem 27 de 513 

deputados. 

Dentre os que nao atingiram sozinhos o quociente eleitoral, existem aqueles 

que dependeram do quociente partidario, que e o numero inicial de vagas alcangado 

pelo partido, obtido atraves da divisao dos votos dados ao partido pelo quociente 

eleitoral. Eleitos dessa forma, quer dizer, condicionados a legenda partidaria, 

permanecem na atual legislatura 408 de 513 deputados federals. Ha ainda, nessa 

atual bancada partidaria, o grupo daqueles que foram eleitos no sistema de sobras, 

pelo qual consegue a vaga remanescente o partido que conseguir a media mais 

elevada. Esta e calculada dividindo os votos dados ao partido pelo quociente 

partidario acrescido de uma unidade. Com esse sistema de sobras, existem hoje 78 

deputados federals. Nesta ultima hipotese, e que se pode afirmar com mais 

intensidade que o candidato foi mesmo eleito gragas a legenda partidaria. 

Por tudo o que foi exposto, pode-se dizer que o sistema proporcional, 

teoricamente, fortalece os partidos politicos. A ideia e levar o eleitor a escolher uma 

ideologia abragada por um grupo de pessoas e nao a figura abstrata e fragil de um 

unico individuo, evitando-se o surgimento de candidatos independentes e legendas 

de aluguel. E nesse programa entra a fidelidade partidaria. 



CAPITULO 3 A FIDELIDADE NO SISTEMA PARTIDARIO 

A fidelidade partidaria no Brasil esta prevista atualmente no §1° do art. 17 da 

Constituicao, donde se extrai que deve ser regulada pelos proprios estatutos dos 

partidos. Com relacao a fidelidade e disciplina partidaria, Jose Afonso da Silva 

(2002, p. 405) afirma que por elas deve se entender a obediencia cega aos ditames 

dos orgaos partidarios e respeito ao programa e objetivos do partido. Deveras, e 

notavel que a fidelidade partidaria sedimenta a estrutura partidaria, enquanto o 

constante desrespeito as suas diretrizes fragiliza o sistema politico dos paises 

democratas, como e o Brasil. Doravente, se estudara acerca da fidelidade partidaria 

e de sua importancia significativa na democracia da Republica Federativa do Brasil. 

3.1 A fidelidade nos partidos politicos 

Do contexto descrito nos capitulos acima, denota-se que os partidos politicos 

desempenham importante papel no funcionamento da democracia. Kildare 

Goncalves (2005, p. 5), eminente constitucionalista, preceitua que os partidos 

politicos sao indispensaveis para a democracia e o funcionamento do regime 

representative Sendo assim, e de se dizer que os partidos devem possuir 

estabilidade, atribuicoes, bem como condicoes de funcionamento e regulamentacoes 

conhecidas para possibilitar ao eleitor a consciencia de quern e para que esta 

votando. 

Logo, para que estas organizacoes possuam estabilidade e contribuam, como 

deve ser, para a democracia, e necessario estruturas sedimentadas que possibilitem 

ao eleitor o acima narrado. Em detrimento disso, tem-se falado, sobremaneira, no 
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institute- da fidelidade partidaria, que e o dever imposto ao eleito de obediencia as 

diretrizes do partido e de permanecer no partido pelo qual tenha se elegido. 

O instituto em comento e recente no Brasil e foi introduzido pela Emenda 

Constitucional n° 1 de 1969, que em seu art. 152 instituiu a disciplina partidaria, 

prevendo inclusive a perda do mandato para o parlamentar que "por atitudes ou pelo 

voto, se opuser as diretrizes legitimamente estabelecidas pelos orgaos de direcao 

partidaria ou deixar o partido sob cuja legenda foi eleito". Contudo, a Emenda n° 25 

de 1985 extirpou do sistema a fidelidade partidaria. 

Com a Constituicao de 1988 a regra foi restabelecida, porem, em termos bem 

mais amenos que em 1969, eis que nenhuma pena grave foi imposta aos que nao 

seguem a disciplina partidaria e a partir de entao, acentuou-se a forma mais 

esdruxula de infidelidade partidaria, qual seja: a do eleito que muda de partido sem 

motivos legais e explicitamente para promocao de sua carreira. 

Destarte, as bases para o entendimento da obrigatoriedade da fidelidade 

partidaria na Constituicao, mesmo em termos amenos como acima citado, estao em 

dois artigos, o 14 e o 17. O primeiro, ao dispor sobre as condicoes de elegibilidade 

(art. 14, § 3°), determina a filiacao partidaria (inciso V) como uma das exigencias 

para o cidadao postular uma candidature a qualquer cargo eletivo, sendo que tal 

filiacao implica ao filiado a obediencia as normas doutrinarias e programaticas. 

Quanto ao art. 17, em seu § 1°, foi assegurado aos partidos autonomia para 

definir sua estrutura interna, organizagao e funcionamento, determinando que os 

estatutos devam estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidaria. Desta feita, 

a Constituinte estabeleceu a fidelidade partidaria, mas conferiu ao partido autonomia 

para elaborar suas proprias regras. 



Nesse mesmo sentido, a lei n° 9.096/95, que trata dos partidos politicos, fixou 

normas de fidelidade partidaria a fim de coibir o seu nao seguimento. Ressalte-se 

que fidelidade partidaria nao se alude somente a troca de partido, mas tambem a 

nao observancia aos principios doutrinarios e norteadores estabelecidos pelos 

orgaos de direcao partidaria. 

Assim estatui o art. 23 da aludida Lei acima citada: 

Art. 23. A responsabilidade por violacao dos deveres partidarios deve ser 
apurada e punida pelo competente orgao, na conformidade do que 
dispunha cada partido.§ 1° Filiado algum pode sofrer medida discipiinar ou 
punicao por conduta que nao esteja tipificada no estatuto do partido 
politico. §2° Ao acusado e assegurado amplo direito de defesa 

Portanto, percebe-se que a fidelidade partidaria deve ser regulada pelo 

proprio partido em seu estatuto, cujas penalidades por ele tambem devem ser 

fixadas. 

Contudo, ao arrepio da democracia, desde a democratizagao de 1985, as 

trocas de partidos, motivadas exclusivamente por interesses de promogao pessoal, 

forma mais descabida de infidelidade partidaria, tern se tornado constante. Frise-se 

apenas que no periodo democratico de 1946-1964, em que nao haviam restricoes 

para isso, as trocas ocorreram em menor intensidade, tanto e que figuras 

tradicionais da politica nacional estiveram sempre associadas a um mesmo partido, 

exemplo disso: Getulio Vargas, Joao Goulart e Leonel Brizola ao PTB; Tancredo 

Neves, Amaral Peixoto, Benedito Valadares ao PSD e Carlos Lacerda, Milton 

Campos, Afonso Arinos a UDN. 

Pior, nao bastasse o aumento das trocas partidarias com o avanco da 

democracia, contradigao explicita a este regime de governo e em face da 

permissividade ate entao vigente na legislagao, as referidas trocas tern se tornado 

uma solugao para os problemas dos politicos, como convengoes perdidas ou 
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ameagadas, ampliacao das chances dos candidatos nas eleigoes proporcionais, 

conflitos e aproximacoes pessoais, busca de recursos e projetos regionais e locais 

(movimento que justifica o aumento das bancadas govemistas, principalmente logo 

apos as eleigoes) e ate diferengas ideologicas, conforme registra Jairo Nicolau, em 

seu artigo "Falta de fidelidade partidaria anula o voto", publicado no jornal do Brasil. 

No periodo de 1999 a 2003, ocorreram 290 mudangas de partido na Camara 

dos Deputados, desde a eleigao municipal de 2004, 430 prefeitos trocaram de 

partido em todo o pals, o que representa 7,7% dos 5.562 municipios brasileiros. 

Desse total, 155 fizeram a troca depois do dia 27 de margo deste ano. Os dados sao 

da Confederagao Nacional de Municipios. Na legislatura atual, mais de 20 

deputados federais ja registraram trocas de legendas e dois senadores, dados do 

Congresso Nacional. 

De sorte que se percebe que a fidelidade nos partidos politicos brasileiros, 

tern sido reiteradamente desconsiderada, sobretudo, repita-se, demonstrada em sua 

forma mais acentuada, o descabido "troca-troca" partidario e, muito embora exista 

um elevado numero de propostas para realizagao da tao debatida Reforma Politica, 

cuja ideia central esta no fortalecimento das instituigoes partidarias, a infidelidade 

partidaria tern sido quase regra no sistema politico do Brasil. 

Ora, se o fortalecimento das instituigoes partidarias e aspecto relevante para 

a democracia do pais, e o e , diz-se em todos os campos de pesquisa que se vive 

uma crise partidaria, tanto e que varias propostas ja tramitam no Congresso e que, 

mesmo lentamente, tern despertado a populagao para a importancia da fidelidade 

partidaria. 

Dentre as propostas que tramitam no Congresso Nacional, merece destaque 

a "Proposta de Emenda a Constituicao", n.° 46 de 1S99 - que da nova redagao aos 
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arts. 17 e 55 da Constituicao Federal, que tratam da fidelidade partidaria, prevendo a 

perda do cargo eletivo nas hipoteses do ocupante deixar o partido pelo qual foi eleito 

e de grave violacao da disciplina partidaria, alem do meio como se efetivara a 

sancao. Alem, do proprio projeto da Reforma, o projeto de lei n° 2679/2003 que 

tambem trata do assunto. 

A fidelidade partidaria e indispensavel ao fortalecimento das instituigoes 

politicas, e, ressalte-se, ao respeito com o eleitor, sobremaneira com aquele das 

regioes mais pobres e que pouco entendem da conjuntura politica e acabam 

votando em politicos oportunistas e corruptos que mais compram votos do que 

esclarecem as metas a serem cumpridas nos programas de seus partidos e logo que 

se elegem, ou tempos depois mudam de partido, buscando na maioria das vezes 

condigoes de elegibilidade para a proxima legislatura e nao cumprimento das 

propostas que fizera em epoca de campanha. 

De grado que, felizmente, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal 

Federal, ja se pronunciaram sobre o tema, ja que a fidelidade partidaria foi instituida 

pela Constituigao e sua aplicabilidade se tornou, deveras, ofuscada. Em 

pronunciamento do TSE em resposta a Consulta n° 1398, formulada pelo PFL, 

frisou-se entendimento no sentido de que o mandato eletivo no sistema proporcional 

pertence ao partido. Com igual compreensao, o STF destacou acerca da importancia 

da fidelidade partidaria e, antecipando-se ao legislador, determinou que o mandato 

eletivo e do partido, real representante da populagao. 

Por ocasiao do julgamento do TSE e STF reabriu-se a discussao sobre a 

detencao do mandato pelo partido, o que certamente, no que pese as posigoes 

contrarias, fortalece as organizacoes partidarias, alem de entusiasmar pela 
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possibilidade de se realmente passar a existir uma real democracia, e a despeito do 

que ja ocorre em muitos paises europeus, uma democracia partidaria. 

3.2 A detencao dos mandatos e a fidelidade partidaria 

A questao da detencao dos mandatos pelos partidos, nos casos em que o 

eleito for infiel, surgiu com a propria questao da fidelidade partidaria e ambas foram 

postas no sistema em 1969, introduzidas pela Emenda Constitucional n° 1 de 1969, 

em seu art. 152, que dispunha: 

Art. 152. A organizagao, o funcionamento e a extingao dos partidos politicos 
serao reguiados em lei federal, observados os seguintes principios: 
(...) 
V- disciplina partidaria 
Paragrafo Unico Perdera o mandato nos Senado Federal, na Camara dos 
Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Camaras Municipals quern, 
por atitudes ou pelo voto, se opuser a s diretrizes legitimamente 
estabelecidas pelos orgaos de diregao partidaria ou deixar o partido sob 
cuja legenda foi eleito. A perda do mandato sera decretada pela Justiga 
Eleitoral, mediante representacao do partido, assegurado o direito de amp!a 
defesa. 

Os dois institutos permaneceram em vigor ate 1985, quando extirpados do 

sistema com a Emenda n° 25. Mas, em 1988, com a nova Constituicao, tornou a 

vigorar a Fidelidade partidaria, desta feita, contudo, sem previsao expressa de perda 

de mandato para o eleito infiel, alem de ter outorgado aos partidos politicos 

autonomia para que estes incorporem normas programaticas com maior ou menor 

rigor. 

A Carta de 1988 foi mais alem e previu as hipoteses de perda do mandato, 

nao estando entre elas, a do eleito considerado infiel ao partido. E desde 85 tern 

sido acentuadas as mudangas partidarias dos eleitos, na maioria das vezes 

destacando-se o motivo apenas por interesse de promocao pessoal e usando, o 
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eleito, do mandato como se dele proprio fosse, comprometendo a representatividade 

do sistema politico brasileiro. 

Deveras, nao existem candidaturas avulsas, para ser candidato e exigida a 

filiacao partidaria e aquele que disputa a eleicao assim o faz com a bandeira do 

partido, posto que adere, no ato da filiagao, as suas normas programaticas. 

Ademais, utiliza dos horarios eleitorais gratuitos do partido, que dependendo da 

representagao deste, pode ser, inclusive, de tempo maior que os demais, e ainda 

utiliza do fundo partidario. Ou seja, o candidato so tern viabilizada sua candidature 

devido aos partidos. 

O "troca-troca" partidario reabriu a discussao da detengao dos mandatos 

pelos partidos nos casos em que o eleito abandona a legenda pela qual foi eleito e 

ha mais de dez anos. Discute-se assim, reforma politica no Congresso, sintetizadas 

no projeto 2679/2003. 

Nos dias de hoje, a questao encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores, 

alias, antecipando-se a reforma ainda nao votada, em 27 de margo do corrente ano, 

o TSE respondeu afirmativamente a pergunta formulada pelo PFL que indagava 

acerca da possibilidade dos partidos e coligagoes preservarem a vaga obtida pelo 

sistema proporcional quando houvesse pedido de cancelamento de filiagao ou de 

transferencia do candidato eleito por um partido para outra legenda. 

Em sua resposta, que abriu precedentes para o entendimento do STF, 

tambem favoravel a detengao do cargo pelo partido em alguns casos de mudanga 

de legenda do eleito, o TSE frisou acerca da importancia da fidelidade partidaria, 

bem como intolerancia do ordenamento juridico ao "troca-troca" partidario, 

baseando-se no principio da moralidade e de todos os atributos do partido que usa o 

candidato para se tomar possivel a sua elegibilidade. 
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Em seu voto, o entao Relator da Resposta, Ministro Cesar Asfor, 

brilhantemente expos: 

Ao meu sentir o mandato parlamentar pertence, realmente, ao partido 
politico, pois e a sua legenda que sao atribufdos os votos dos eleitores, 
devendo se entender como indevida (e mesmo ilegftima) a afirmagao de o 
mandato pertence ao eleito, inclusive por que toda a conducao ideologica, 
estrategica, propagartdtsta e financeira £ encargo do partido polftico, sob a 
vigilancia da justiga eleitoral, a qual deve prestar contas (art 17, III da CF) . 

E rebatendo, como se antevisse, a tese mais na frente suscitada pelo Ministro 

que votou vencido, continuou: 

O principio da moralidade, inserido solenemente no art. 37 da Carta Magna, 
repudia de forma veemente o uso de qualquer prerrogativa publica, no 
irneresse pauicuiar ou pnvauo, nao ienue reievo aigum arirmar que nao se 
detecta a existencia de norma proibitiva de tal pratica. 

O citado acima rebateu os argumentos daqueles que diziam nao pertencer o 

mandato ao partido, em caso de infidelidade partidaria, em virtude da Constituicao 

de 1988, ao contrario do que previu a Carta de 1969, nao expressar esta 

possibilidade. 

Apos o entendimento supracitado do TSE, PPS, PSDB e DEM, fizeram 

requerimento ao Presidente da Camara dos Deputados pedindo a vacancia de 23 

deputados que mudaram de partido apos as eleigoes de 2006, pelo que, chegou-se 

no STF em sede de mandados de segurangas de n° 26.602, 26.603 e 26.604 a 

questao da detengao dos cargos pelos partidos no sistema proporcional e seguindo 

entendimento do TSE o STF, com oito votos contabilizado a favor, entendeu que os 

mandatos pertencem aos partidos e nao aos eleitos pelo sistema proporcional, 

contudo denegou as segurangas, em virtude de entender que a fidelidade, nestes 
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termos, so tern aplicabilidade para os que mudaram de legenda depois de 27 de 

marco, quando posicionou-se o TSE. 

A ministra do STF Carmen Lucia, corroborou no entendimento frisando que a 

fidelidade partidaria e deduzida do proprio sistema de representacao politica do 

Brasil, que firmou como condigao de elegibilidade a filiagao partidaria, renunciando 

tacitamente ao mandato, o parlamentar que sair da legenda, e ainda, no mesmo 

entendimento firmado no TSE, disse que a detencao do mandato nao se trata de 

punigao ao parlamentar, posto que e esse que tacitamente o renuncia. 

Restou, pois, saber se o entendimento de que o mandato eleitoral pertence ao 

partido e nao ao eleito, seria o mesmo para os eleitos no sistema majoritario, onde 

indubitavelmente, a influencia da legenda e menor que no sistema proporcional. E 

novamente, foi formulada consulta ao TSE, esta tendo como consulente o deputado 

federal Nilson Mourao (PT) eleito pelo Estado do Acre. 

A resposta do TSE nesta, nao destoou acerca da importancia da fidelidade 

partidaria e da obrigatoriedade e aplicabilidade no sistema juridico do Brasil e com 

unanimidade estendeu a regra aos eleitos no sistema majoritario. 

Em sintese do entendimento, e de bom alvitre citar parte do voto do relator, 

Ministro Carlos Ayres Britto, na aludida consulta em que expos os fundamentos da 

titularidade do mandato pelo partido, ressaltando a filiagao partidaria como 

condigoes de elegibilidade: 

Ora bem, a essa obrigatoriedade de filiagao partidaria so pode corresponder a 

proibigao de candidature avulsa. Candidature zumbi ou exclusivamente pessoal, pois 

a intercalagao partidaria se faz em carater absoluto ou sem a menos excegao. O que 

revela a insergao dos partidos politicos na compostura e no funcionamento do 
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sistema representative, na medida em que somente eles e quern podem selecionar e 

emprestar suas legendas para todo e qualquer candidato a posto politico-eletivo. 

Continuou a frente, "ninguem chega ao poder estatal de carater letivo-popular 

sem a formal participacao de uma dada agremiacao partidaria", dai se denotando, a 

importancia dos partidos para a democracia, cujo fortalecimento destes, haja vista 

que sao eles que arregimentam as opinioes e tambem o fortalecimento daquela, ate 

por que, como assentado pelo Relator: 

Todos os exercentes de mandato eletivo federal (com seus equivalentes 
nas pessoas federadas perifericas) estao vinculados a um modelo de 
regime representative que iaz uo povo e uos pauiuos pornicos uma ionte ue 
legitimacao eleitoral e um locus de embocadura funcional. Tudo 
germinadamente, como verdadeiros irmaos ciameses Donde o instituto da 
representatividade binaria, incompativel com a tese da titularidade do 
mandato como patrimonio individual ou propriedade particular. 

E nesse sentido, findou seu voto: 

Respondo, pois, afirmativamente a consulta que nos e dirigida, para 
assentar que uma arbltraria desfiliacao partidaria implica desqualificagao 
para se perrnanecef a testa do cargo poiitico-eietivo. Desqualificagao que e 
determinante da vaga na respectiva cadeira, a ser, entao, reivindicada pelo 
partido politico abandonado 

Todos os demais votos seguiram o entendimento do relator e firmou-se 

entendimento, pois, no sentido de que o mandato pertence ao partido, posto que e 

este que da condigao de elegibilidade ao candidato e dispoe de seus ideais e 

estrutura para pleiteagao do mandato, ate porque, e atraves do partido que se 

estabelece a relagao eleito-eleitor, sem a qual nao seria possivel nem o voto, nem a 

candidatura, ja que no Brasil a filiagao partidaria e condigao de elegibilidade. 

3.3 A relagao de fidelidade partidaria frente ao TSE, e o controle do Supremo 

Tribunal Federal. 
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Diante das respostas dadas pelo TSE, que entendeu que os mandatos 

pertencem ao partido e nao aos eleitos, bem como com o mesmo entendimento 

firmado no STF, a fidelidade partidaria tomou-se obrigatoria no sistema politico 

brasileiro, ainda mais porque o TSE, no uso das atribuicoes que Ihe conferiu o art. 

23, inciso XVIII, do Codigo Eleitoral, que dita que compete ao TSE, privativamente, 

tomar providencias que julgar conveniente acerca da legislagao eleitoral, disciplinou 

o processo de perda do cargo eletivo, bem como de justificacao de desfiliacao 

partidaria, determinando a decretacao da perda do mandato de cargo eletivo sem 

justa causa. 

O TSE considerou justa causa, no art. 1 ° da aludida resolugao: incorporacao 

ou fusao do partido, criagao de novo partido, mudanca substancial ou desvio 

reiterado do programa partidario e grave discriminacao pessoal. 

Determinou ainda que cabe ao partido interessado pedir, junto a justica 

eleitoral, a decretacao da perda do cargo eletivo em decorrencia de desfiliacao 

partidaria sem justa causa, no prazo de 30 (trinta) dias apos a desfiliacao e se nao o 

fizer podera fazer em igual prazo subseqiiente quern tenha interesse juridico ou o 

Ministerio Publico Estadual. E acrescentou que as novas regras valem para o caso 

do eleito no sistema proporcional a partir de 27 de marco, e para o eleito no 

majoritario, o dia 16 de outubro. Quanto A competencia para processar e julgar 

pedido relativo a mandato, nos casos de mandato federal e o Tribunal Superior 

Eleitoral, nos demais casos, o Tribunal Eleitoral do respectivo Estado. 

Sendo assim, tornou-se obrigatorio no sistema politico brasileiro, obedecer as 

diretrizes da fidelidade partidaria, nos termos que entendeu o STF e nos termos que 

disciplinou o TSE, deveras, a fidelidade partidaria e causa de fortalecimento da 
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democracia que se presencia no Pais e tornou-se uma necessidade para o 

fortalecimento das instituigoes politicas brasileiras. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Os partidos politicos representam o principal elo entre a sociedade e o 

Estado. Tomaram-se, por sua natureza, os principais veiculos de participacao 

politica, sao eles os representantes do povo, embora, no Brasil, ha mais de dez 

anos, se estudem formas de fortalecer os partidos politicos, tendo como ideia 

principal a questao da fidelidade partidaria. 

Esta foi estabelecida no art. 17 da Constituigao Federal. Contudo, ate bem 

pouco, o eleito usava o mandato como se dele fosse e na maioria das vezes 

abandonava a legenda pela qual fora eleito por conveniencia pessoal e nao nos 

interesses dos eleitores, e ate do proprio partido. Tanto e que as trovas partidarias 

tornaram-se constantes no sistema politico brasileiro. 

A Carta Constitucional de 1969 determinava a perda do mandato do eleito 

que desobedecesse a fidelidade partidaria, contudo a partir de 1985 o referido 

instituto foi expurgado do sistema pela Emenda Constitucional n° 25, so voltando a 

v igorarcom a nova ordem constitucional estabelecida em 1988, mas de regras bem 

mais brandas e sem determinar a perda do mandato ao eleito infiel, este o principal 

argumento dos que sao contra a detencao dos mandatos pelos partidos. 

Mas a interpretacao da Constituicao feita pelo Supremo, apos as respostas do 

TSE que entende pertencer o mandato ao partido, nao destoou deste e entendeu, 

como aquele, que os mandatos pertencem ao partido, porque mesmo nao constando 

expressa a regra na Constituicao, o ordenamento que vigora, com seus principios, 

nao permitem a infidelidade partidaria sem justa causa. 
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E nesse sentido, o TSE disciplinou o processo de perda de mandato para o 

eleito que sem justa causa nao seguisse as diretrizes da fidelidade partidaria, 

estando hoje, a questao pacificada. 

Depreende-se que, em um pais que se diz democrata, e indispensavel que os 

partidos politicos, representantes do povo que coadunam com os seus ideais, 

apresentem estruturas sedimentadas, o que oposiciona qualquer permissividade 

sem justa causa de infidelidade partidaria, eis que esta, manifestada principalmente 

na sua forma mais esdruxula, qual seja, o abandono da legenda pela qual foi o 

politico eleito sem justa causa, vicia o voto, tirando sua representatividade e sua 

propria essencia de ser, haja vista que e o candidato que quando se filia ao partido 

adere a conjuntura ideologica deste, e sob sua bandeira e legenda e eleito. Mudar 

de partido, sem justa causa, definida na resolugao do TSE supracitada, e no minimo 

abandonar os ideais pelos quais foi eleito, traindo nao so o partido, como tambem o 

eleitor. 

De sorte, que o entendimento do TSE e do STF acerca da possibilidade da 

detengao dos mandatos pelos partidos nos casos de infidelidade partidaria sem justa 

causa, fortificam os partidos politicos, pois coibem o tao falado "troca-troca" 

partidario, que confunde o eleitor e ameaca a democracia brasileira. Alem disso, 

coibi a corrupcao dos politicos que muitas vezes vendem seus votos para aprovagao 

ou rejeicao de propostas, ou ate mesmo, mudam de partido em virtude de 

beneficiamento pessoal e nao em beneficio do eleitor. 

Destarte, as novas normas de fidelidade partidaria fortalecem os partidos e o 

instituto da democracia brasileira, que por obvio, nao se finda com este 

entendimento, mas certamente abre caminho para novos debates e, de certa forma, 

atica o legislador brasileiro para seguir esse direcionamento quando da realizacao 
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da debatida reforma politica, fortificando os partidos e consequentemente, a 

democracia brasileira. 
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ANEXOS 

Projeto de Lei n° 2679 de 2003 

Resolugao n° 22.610 - TSE 



PROJETO DE L E I N° , de 2 0 0 3 
( D a C o m t s s a o E s p e c i a l de R e f o r m a Pol i t ica ) 

Dispoe sobre as pesquisas eleitorais, o voto de 
legenda em listas partidarias preordenadas, a 
instituicao de federagoes partidarias, o funcionamento 
parlamentar, a propaganda eleitoral, o financiamento 
de campanha e as coligagoes partidarias, alterando a 
Lei n.° 4.737, de 15 de julho de 1965 (Codigo 
Eleitoral), a Lei n.° 9.096, de 19 de setembro de 1995 
(Lei dos Partidos Politicos) e a Lei n.° 9.504, de 30 de 
setembro de 1997 (Lei das Eleigoes). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Esta Lei dispoe sobre as pesquisas eleitorais, o voto 
de legenda em listas partidarias preordenadas, a instituicao de federagoes 
partidarias, o funcionamento parlamentar, a propaganda eleitoral, o financiamento 
de campanha e as coligagoes partidarias, alterando a Lei n.° 4.737, de 15 de julho 
de 1965 (Codigo Eleitoral), a Lei n.° 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos 
Partidos Politicos) e a Lei n.° 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
Eleigoes). 

Art. 2° Os artigos adiante enumerados da Lei n.° 4.737, de 
15 de julho de 1965 (Codigo Eleitoral), passam a vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 105. (REVOGADO) 

Art. 107. Determina-se para cada partido ou federagao o 
quociente partidario dividindo-se pelo quociente eleitoral o 
numero de votos validos dados sob a mesma legenda, 
desprezada a fragao. (NR) 

Art. 108. Estarao eleitos tantos candidatos por partido 



2 

ou federagao part idar ia quantos o respect ivo quociente 
part idar io indicar, na o rdem e m que f o ram registrados. (NR) 

Art. 109 

I - dividir-se-a o numero de votos val idos atr ibuidos a 
cada part ido ou federacao pelo numero de lugares por eles 
obt idos, mais urn, cabendo ao part ido ou federacao que 
apresentar a ma ior media um dos lugares a preencher; 

I I -

Paragrafo unico. O preench imento dos lugares com que 
cada part ido ou federacao part idar ia for contemplado far-se-a 
segundo a ordem em que seus candidatos f o rem registrados 
nas respect ivas l istas. (NR) 

Art . 110. (REVOGADO) 

Art. 1 1 1 . Se nenhum part ido ou federacao alcangar o 
quociente e le i tora l , proceder-se-a a nova eleigao. (NR) 

Ar t . 112. Considerar-se-ao suplentes da representagao 
part idar ia ou da federacao os candidatos nao eleitos efet ivos 
das listas respect ivas, na ordem em que fo ram registrados. 
(NR)" 

Art. 3° Fica acrescido, a Lei n.° 9.096, de 19 de setembro de 
1995, o art . 11-A, com a seguinte redacao: 

"Ar t . 11-A Dois ou mais part idos polit icos poderao 
reunir-se em federagao, a qua l , apos a sua const i tuicao e 
respect ivo registro perante o Tr ibunal Super ior Eleitoral, 
atuara como se fosse uma unica agremiacao part idar ia, 
inclusive no registro de candidatos e no func ionamento 
par lamentar , com a garant ia da preservagao da ident idade e 
da autonomia dos part idos que a in tegrarem. 

§ 1° A federagao de part idos politicos devera atender, 
no seu conjunto, as exigencias do ar t . 13, obedecidas as 
seguintes regras para a sua criagao: 

I - so poderao integrar a federagao os part idos com 
registro definitive) no Tr ibunal Superior Eleitoral; 

I I - os part idos reunidos em federagao deverao 
permanecer a ela f i l iados, no m in imo, por t res anos; 

I I I - nenhuma federagao podera ser const itufda nos 
quat ro meses anter iores as eleigoes. 

§ 2° O descurnpr imento do disposto no § 1° deste 
art igo acarretara ao part ido a perda do func ionamento 
par lamentar . 



3 

§ 3° Na hipotese de des l igamento de um ou mais 
part idos, a federacao cont inuara em func ionamento , ate a 
eleigao seguinte, desde que nela permanegam dois ou mais 
part idos. 

§ 4° O pedido de registro de federagao de part idos 
devera ser encaminhado ao Tr ibunal Super ior Eleitoral 
acompanhado dos seguintes documentos: 

I - copia da resolugao tomada pela maior ia absoluta dos 
votos dos orgaos de del iberagao nacional de cada um dos 
part idos integrantes da federagao; 

I I - copia do programa e estatuto comuns da federagao 
const i tu ida; 

I I I - ata da eleigao do orgao de diregao nacional da 
federagao. 

§ 5° O es tatuto de que t ra ta o inciso I I do § 4° deste 
art igo definira as regras para composigao da lista 
preordenada da federagao para as eleigoes proporcionais. 
(NR)" 

Art. 40 Os ar ts . 13, 39, 44 e 45 da Lei n o 9.096, de 1995, 
passam a v igorar com as seguintes alteragoes: 

"Ar t . 13. Tern dire i to a func ionamento par lamentar , em 
todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido 
representante, o part ido que, em cada eleigao para a Camara 
dos Deputados, obtenha o apoio de, no m in imo, dois por 
cento dos votos apurados nac ionalmente, nao computados os 
brancos e nulos, d istr ibuidos em , pelo menos, um tergo dos 
Estados e eleja, pelo menos, um representante em cinco 
desses Estados. (NR) 

Art. 39. Ressalvado o disposto no ar t . 3 1 , o part ido 
polit ico ou federagao pode receber doagoes de pessoas fisicas 
e jur id icas para a constituigao de seus fundos, sendo vedado 
usa-los no f inanc iamento de campanhas eleitorais. (NR) 

Art. 44 

I I - na propaganda doutr inar ia e pol lt ica, exceto no 
segundo semestre dos anos em que houver eleigao; 

I I I - no a l i s tamento; 



IV - na criacao e manutengao de inst i tuto ou fundagao 
de pesquisa e de doutr inagao e educagao polit ica, sendo esta 
aplicagao de, no m in imo, v inte por cento do to ta l recebido, 
dos quais, pelo menos, t r in ta por cento serao dest inados as 
instancias part idar ias dedicadas ao est imulo e cresc imento da 
part ic ipagao polit ica femin ina. 

§ 4° E vedada a aplicagao de recursos do Fundo 
Partidario em campanhas eleitorais. (NR) 

Art. 45 . 

IV - p romover e d i fund i r a part ic ipagao politica das 
mulheres, dedicando ao t ema , pelo menos, v inte por cento do 
t empo dest inado a propaganda part idar ia g ra tu i ta . 

(NR) " 

Art . 5° Os disposit ivos adiante enumerados da Lei n.° 9.504, 
de 1997, passam a v igorar com seguinte redagao: 

"Art . 5° Nas eleigoes proporcionais, contam-se como 
val idos apenas os votos dados as legendas part idar ias e as de 
federagoes. (NR) 

Art. 6° Poderao os part idos polit icos e as federagoes 
part idar ias, dent ro da mesma circunscrigao, celebrar 
coligagao somente para a eleigao major i ta r ia . 

§ 2° Na propaganda ele i toral , a coligagao usara, 
obr igator iamente , sob sua denominagao, as legendas de 
todos os part idos que a in tegram, devendo a coligagao ser 
identif icada por numero propr io, d iverso dos usados para 
ident i f icar cada um dos part idos coligados. 

§ 30 

I I - o pedido de registro dos candidatos deve ser 
subscr ito pelos Presidentes dos part idos e federagoes 
col igados, por seus Delegados, pela maior ia dos membros 
dos respect ivos orgaos execut ivos de diregao ou por 
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representante da coligagao, na forma do inciso I I I ; 

I I I - os part idos e federagoes integrantes da coligagao 
devem designar um representante, que tera atribuigoes 
equivalentes as de Presidente de part ido polit ico, no t ra to dos 
interesses e na representagao da coligagao, no que se refere 
ao processo e le i tora l; 

IV - a coligagao sera representada perante a Justiga 
Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso I I I ou por 
delegados indicados pelos part idos ou federagoes que a 
compoem, podendo nomear a te: 

§ 4° A deliberagao sobre coligagoes cabera a convengao 
de cada part ido ou federagao part idar ia, em ambi to nacional, 
nas eleigoes presidenciais; em ambi to regional , quando se 
t r a ta r de eleigao federal ou estadual; e, em amb i to munic ipa l , 
quando se t r a ta r de eleigao munic ipa l , e sera aprovada 
conforme dispuserem seus estatutos; 

§ 5° Na mesma oportun idade, serao estabelecidas as 
candidaturas que caberao a cada part ido ou federagao. (NR) 

Art . 8° A escolha dos candidatos pelos part idos ou 
federagoes e a definigao da ordem e m que serao registrados 
devem ser fe itas no periodo de 10 a 30 de j u nho do ano em 
que se reai izarem as eieigdes, iavrando-se a respectiva ata 
em l ivro aberto e rubr icado pela Justiga Eleitoral. 

§ 10 (REVOGADO) 

§ 3° Obedecido o disposto no § 4°, o part ido ou a 
federagao organizara, em ambi to estadual, e m convengao 
regional, pelo vo to secreto dos convencionais, uma lista 
part idar ia para a eleigao de Deputado Federal e outra para a 
de Deputado Estadual, Distr i ta l ou de Terr i tor io; em 
convengao de amb i to munic ipa l , organizara uma lista 
part idar ia para a eleigao de Vereador. 

§ 4° A ordem de precedencia dos candidatos na lista 
part idar ia co r r e sponded a ordem decrescente dos votos por 
eles obtidos na convengao; 

§ 5° Cada convencional dispora de tres votos, sendo-lhe 
permi t ido conferir mais de um voto ao mesmo candidato. 

§ 6° Se no pr imeiro escrut in io nao se lograr estabelecer 
a o rdem de precedencia da tota l idade dos candidatos 
inscritos, os lugares remanescentes serao preenchidos em 
escrutinios sucessivos, vedado confer ir mais de um voto ao 
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mesmo cand ida te 

§ 7° No caso de mais de um candidato obter a mesma 
votagao, a precedencia sera do mais idoso. 

§ 8° Do numero de vagas resuitante das regras 
previstas neste art igo, cada part ido ou federagao devera 
reservar o mfn imo de t r in ta por cento e o max imo de setenta 
por cento para as candidaturas de cada sexo. 

§ 9° O estabelec imento da ordem de precedencia dos 
candidatos na lista de federagao part idar ia obedecera ao 
disposto no respectivo estatuto. (NR) 

Art. 10. Cada part ido ou federagao podera registrar 
candidatos em listas preordenadas para a Camara dos 
Deputados, Camara Legislativa, Assembleias Legislativas e 
Camaras Municipals, ate cento e c inquenta por cento do 
numero de lugares a preencher. 

Paragrafo unico. No caso de as convengoes para a 
escolha de candidatos nao indicarem o numero max imo de 
candidatos previsto neste art igo, o part ido ou a federagao 
podera preencher as vagas remanescentes ate sessenta dias 
antes do pleito.(NR) 

Art. 12. (REVOGADO). 

Art. 15. Aos part idos e federagoes part idar ias fica 
assegurado o d i re i to de manter os numeros atr ibuidos a sua 
legenda na eleigao anter ior. 

§ 1° Os candidatos aos cargos major i tar ios concorrerao 
com o numero ident i f icador do part ido ao qual est iverem 
fi l iados. 

§ 2° Os candidatos de coligagoes, nas eleigoes 
major i tar ias , serao registrados com o numero propr io da 
coligagao, diverso dos usados para identi f icar cada um dos 
part idos coligados. (NR) 

Art . 17. As despesas da campanha eleitoral serao 
realizadas sob a responsabi l idade dos part idos e federagoes, 
e f inanciadas na forma desta Lei. 

§ 1° Em ano ele i toral , a lei orgamentar ia respectiva e 
seus creditos adicionais incluirao dotagao, em rubrica propr ia, 
dest inada ao f inanc iamento de campanhas eleitorais, de valor 
equivalente ao numero de eleitores do Pais, mult ip l icado por 
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R$ 7,00 (sete reais), tomando-se por re ferenda o ele i torado 
existente em 31 de dezembro do ano anter ior a elaboragao 
da lei orcamentar ia . 

§ 2° A dotacao de que t ra ta este ar t igo devera ser 
consignada ao Tr ibunal Super ior Eleitoral, no anexo da lei 
orcamentar ia correspondente ao Poder Judiciario. 

§ 3° O Tesouro Nacional depositara os recursos no 
Banco do Brasi i, em conta especial a disposigao do Tr ibunal 
Superior Eleitoral, ate o dia 1° de maio do ano do pleito. 

§ 4° O Tr ibunal Super ior Eleitoral fara a distr ibuigao dos 
recursos aos orgaos de direcao nacional dos part idos 
polit icos, dent ro de dez dias, contados da data do deposito a 
que se refere o § 3°, obedecidos os seguintes cr i ter ios: 

I - um por cento, div idido igua l i tar iamente entre todos 
os part idos com estatutos registrados no Tr ibunal Super ior 
Eleitoral; 

I I - quatorze por cento, divididos igua l i tar iamente ente 
os part idos e federagoes com representagao na Camara dos 
Deputados; 

I I I - o i tenta e cinco por cento, divididos entre os 
part idos e federagoes, proporc ionaimente ao numero de 
representantes que e legeram, na u l t ima eleigao geral para a 
Camara dos Deputados. 

§ 5° Os recursos dest inados a cada part ido ou federagao 
deverao aplicar-se de acordo com os seguintes cr i ter ios: 

I - nas eleigoes presidenciais, federals e estaduais, 
quando o part ido ou a federagao t i ve rem candidato propr io a 
Presidente da Republica, os diretor ios nacionais dos part idos 
polit icos e a diregao nacional de cada federagao reservarao 
t r i n ta por cento dos recursos para sua administragao d i reta; 

I I - se o part ido ou federagao nao t i ve r candidato 
propr io a Presidente da Republica, mesmo concorrendo e m 
coligagao, os respectivos diretor ios nacionais reservarao v inte 
por cento dos recursos para sua administragao d i reta; 

I I I - nas hipoteses dos incisos I e I I , os d iretor ios 
nacionais dos part idos ou federagoes d istr ibu irao os recursos 
restantes aos diretor ios regionais, sendo: 

a) metade na proporgao do numero de eleitores de cada 
Estado, do Distr i to Federal e de cada Terr i tor io; e 

b) metade na proporgao das bancadas dos Estados, do 
Distr i to Federal e dos Terr i tor ios, que o part ido ou federagao 
elegeu para a Camara dos Deputados. 
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I I - nas eleigoes municipals, os d iretor ios nacionais dos 
part idos politicos ou a diregao nacional de cada federagao 
reservarao dez por cento dos recursos para sua 
administragao direta e d istr ibu irao os noventa por cento 
restantes aos diretor ios regionais, conforme cr i ter ios 
estabelecidos nas alineas a e b do inciso I . 

I I I - dos recursos recebidos pelos d iretor ios regionais, 
dez por cento serao reservados para a sua administragao 
d i reta e os noventa por cento restantes serao distr ibuidos aos 
d i retor ios munic ipals, sendo: 

a) metade na proporgao do numero de eleitores do 
munic ip io; e 

b) metade na proporgao do numero de vereadores 
eleitos pelo part ido polit ico ou federagao, no munic ipio, em 
relagao ao to ta l de vereadores eleitos pelo part ido polit ico ou 
federagao no Estado.(NR) 

Art. 18 (REVOGADO) 

Art . 19. Ate dez dias apos a escolha de seus candidatos 
em convengao, o part ido, coligagao ou federagao part idar ia 
const i tu ira comites f inanceiros, com a f inal idade de 
admin is t rar os recursos de que t ra ta o ar t . 17. (NR) 

Art . 20. O part ido, coligagao ou federagao part idar ia fara 
a administragao fmanceira de cada campanha, usando 
unicamente os recursos orgamentar ios previstos nesta Lei, e 
fara a prestagao de contas ao Tr ibunal Super ior Eleitoral, aos 
Tr ibunals Regionais Eleitorais ou aos Juizes Eleitorais, 
conforme a circunscrigao do pleito. 

§ 1° Fica vedado, e m campanhas eleitorais, o uso de 
recursos em dinheiro, ou est imaveis e m dinheiro, 
provenientes dos part idos e federagoes part idar ias e de 
pessoas fisicas e jur id icas. 

§ 2° Os part idos polit icos, as coligagoes e as 
federagoes part idar ias deverao apresentar: 

I - quarenta e cinco dias anter iores a data da eleigao, a 
pr imeira prestagao de contas dos recursos usados na 
campanha ate o momen to da declaragao; e 

I I - ate dez dias apos a data de realizagao do pleito, a 
prestagao de contas complementar , relat iva aos recursos 
despendidos poster iormente a nr imeira declaragao ate o f im 
da campanha. (NR) 
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Art . 2 1 . (REVOGADO) 

Art. 22. E obr igator io para o part ido, coligagao e 
federagao part idar ia abr i r conta bancaria especifica para 
registrar todo o mov imento f inanceiro das campanhas. 

§ 1° Os bancos sao obrigados a aceitar o pedido de 
aber tura de conta destmada a rnovimentagao f inanceira de 
campanha, sendo-lhes vedado condiciona-la a deposito 
m in imo . 

(NR) 

Art . 23 (REVOGADO) 

Art. 24 . E vedado a part ido, coligagao, federagao 
part idar ia e candidato receber, d i reta ou ind i re tamente, 
recursos em dinheiro ou est imaveis em dinheiro, inclusive 
atraves de publ ic idade de qualquer especie, a lem dos 
previstos nesta Lei. 

§ 1° A doagao de pessoa fisica para campanhas 
eleitorais sujeita o in f rator ao pagamento de mu l ta no va lor 
de cinco a dez vezes a quant ia doada. 

§ 2° A pessoa jur id ica que descumpr i r o disposto neste 
ar t igo estara suje i ta ao pagamento de mul ta no va lor de 
cinco a dez vezes a quant ia doada e a proibigao de part ic ipar 
de licitagoes publicas e de celebrar contratos com o Poder 
Publico pelo periodo de cinco anos, por determinagao da 
Justiga Eleitoral, em processo no qual seja assegurada ampla 
defesa. 

§ 3° O part ido ou federagao que infr ingir o disposto 
neste art igo estara suje i to a mul ta no valor de tres vezes o 
va lor recebido em doagao. 

§ 4° Nas eleigoes major i tar ias . o candidato que infr ing ir 
o disposto neste art igo estara suje i to a cassagao do registro 
ou do d ip loma, se este j a houver sido expedido. 

§ 5° Nas eleigoes proporcionais, observar-se-a o 
seguinte: 

I - comprovada a responsabi l idade do candidato, 
apl icar-se-lhe-ao as mesmas punigoes previstas no § 4° 
deste ar t igo, sem prejuizo de sua responsabil izagao por 
abuso de poder economico, conforme as penas cominadas no 
ar t . 23, inciso I I I , da Lei n.° 8.884, de 11 de j unho de 1994; 

I I - comprovada a responsabi l idade do part ido ou 

BIBLIOTECA SETORlAL 
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federagao, independentemente da aplicagao da mul ta 
prevista no § 3°, serao cassados o registro da lista part idar ia 
ou os d ip lomas dos candidatos, se j a expedidos. 

§ 6° Na hipotese de cassagao de registro da lista 
part idar ia ou de federagao, os votos que Ihes f o ram 
atr ibuidos serao nulos,. devendo a Justiga Eleitoral proceder a 
novo calculo dos quocientes eleitoral e part idar io. (NR) 

Art .25. O part ido ou federagao que descumpr i r as 
normas referentes a arrecadagao e aplicagao de recursos 
f ixadas nesta Lei perdera o d i re i to ao recebimento da quota 
do Fundo Partidario do ano seguinte, sem preju lzo de 
responderem os candidatos beneficiarios por abuso do poder 
economico. (NR) 

Art. 25-A A fiscalizagao de abuso do poder economico, 
no curso da campanha, sera exercida por uma comissao 
inst ituida pela Justiga Eleitoral, em cada circunscrigao. 

§ 1° A composigao, atribuigoes e func ionamento da 
comissao serao discipl inados pelo Tr ibuna l Super ior Eleitoral. 

§ 2° Entre os rnembros da comissao constarao os 
representantes dos part idos, federagoes, coligagoes e outros 
que a Justiga Eleitoral considerar necessaries. 

§ 3° Por solicitagao da comissao, o orgao competente da 
Justiga Eleitoral podera, l im inarmente , de te rminar a 
suspensao da campanha do candidato ou da l ista, nas 
hipoteses previstas nos §§ 4° e 5° do ar t . 24, pelo prazo 
max imo de cinco dias, assegurada ampla defesa. 

Art .27 (REVOGADO) 

Art. 33. 

IV - piano amostra l e quotas a serem usadas com 
respeito a sexo, idade, grau de instrugao, nivel economico e 
area fisica de realizagao do t raba lho; intervalo de confianga e 
margem de erro max imo admiss ivel; informagoes sobre base 
de dados usada para a confecgao da amost ra , a saber: 
proveniencia (censo, pesquisa por amos t ragem, ou outra 
modal idade) , ent idade que produziu e o ano de coleta dos 
dados; 
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(NR) 

Art. 33-A. As ent idades e empresas especif icadas no ar t . 
33 sao obr igadas, a cada pesquisa, a depositar, na Justiga 
Eleitoral, ate quarenta e o i to horas apos a divulgagao dos 
resultados, as seguintes informagoes: 

a ) o percentual de entrev istas obt ido em cada 
combinagao de atr ibutos ou valores das var iaveis usadas para 
estrati f icagao da amost ra , tais como idade, sexo , 
escolaridade e nivel socio economico dos entrev istados; 

b) para pesquisas de amb i to nacional, o perf i l , por 
Estado, da amostra usada, com as informagoes da allnea a, 
complementadas com a relagao nomina l dos municipios 
sorteados e o numero de entrev is tas realizadas em cada um; 

c) para pesquisas de ambi to estadual , a relagao 
nomina l dos munic ip ios sorteados, numero de entrev istas 
realizadas e numero de pontos de coleta de dados usados em 
cada um deles; 

d ) para pesquisas de amb i to munic ipa l , numero e 
localizagao dos pontos de coleta de dados usados, numero de 
entrev istas efetuadas em cada um, e processo de selegao 
desses pontos; 

e) para as pesquisas de "boca de uma" , a lem das 
informagoes objeto dos itens anter iores, a distr ibuigao das 
entrevistas por horarios no dia da eleigao, com especificagao 
de quantas entrev istas fo ram feitas em cada horar io, a part i r 
do comego da votagao, ate o u l t imo horar io, quais as zonas e 
segoes eleitorais sorteadas, qual o numero de entrev istas por 
zonas e segoes eleitorais e, se houver quotas, a sua 
especificagao por horar ios, zonas e segoes eleitorais. 

Paragrafo unico. O arquivo eletronico com os dados 
obt idos pela aplicagao do quest ionar io completo registrado 
devera ser depositado, ate quarenta e oito horas apos a 
divulgagao dos dados da pesquisa, nos orgaos da Justiga 
Eleitoral mencionados no § 1° do a r t . 33 , e ser de imediato 
posto a disposigao, para consulta, dos part idos, coligagoes e 
federagoes com candidatos ao pleito. 

Ar t .39 

§ 4° A realizagao de comicio e permit ida no horar io 
compreendido entre as oito horas e as v inte e quat ro horas; 
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espetaculos do t ipo "showmic io" e apresentagoes de natureza 
similar, que usem de art i f ic ios visuais ou da participagao de 
musicos, art istas e profissionais dos meios de comunicagao 
de massa sao permit idos desde que, para efeito de prestagao 
de contas, sejam contabi l izados a prego de mercado, ainda 
que prestados grac iosamente. 

§ 6° Os infratores do disposto no § 4° estao sujeitos a 
muita equivaiente ao dobro do que foi recebido ou est ipulado, 
e o candidato, part ido ou federagao, a cassagao do respect ivo 
registro. (NR) 

Art. 42 

§ 20 
I - t r in ta por cento, entre os part idos, federagoes 

part idar ias e coligagoes que t enham candidato a Presidente 
da Republica; 

I I - t r i n ta por cento, ent re os part idos, federagoes 
part idanas e coligagoes que t enham candidato a Governador 
e a Senador; 

I I I - quarenta por cento, entre os part idos e federagoes 
part idar ias que t enham candidatos a Deputado Federal, 
Estadual ou Distr i ta l; 

IV - nas eleigoes municipais, metade entre os part idos, 
federagoes part idar ias e coligagoes que t enham candidato a 
Prefeito, e metade entre os part idos e federagoes que t enham 
candidatos a Vereador. 

(NR) 

Art. 46 . 

I I - nas eleigoes proporcionais, os debates deverao ser 
organizados de modo que assegurem a presenga de numero 
equivaiente de candidatos de todos os part idos e federagoes 
part idar ias a um mesmo cargo elet ivo, podendo desdobrar-se 
em mais de um dia. 

(NR) 

Art . 59 



13 

§ 2° (REVOGADO) 

Art. 60. (REVOGADO) 

Art. 83 . 

§ 2° Os candidatos a eleigao major i tar ia serao 
identif icados pelo nome indicado no pedido de registro, pela 
sigla e pelo numero adotados pelo part ido, coligagao ou 
federagao a que per tencem, e deverao f igurar na o rdem 
determinada por sorteio; 

§ 3° Para as eleigoes realizadas pelo s istema 
proporc ional , a cedula tera espagos para que o ele itor escreva 
a sigla ou o numero do part ido ou da federagao de sua 
preferencia. 

(NR) 

Ar t . 85 . (REVOGADO) 

Art. 86. (REVOGADO)" 

Art. 6° Os atuais detentores de mandato de Deputado 
Federal, Estadual e Distr i ta l que, ate a vespera da convengao para escolha de 
candidatos, f izerem comunicagao por escrito, ao orgao de diregao regional, de sua 
intengao de concorrer ao pleito, , comporao a lista dos respectivos part idos ou 
federagoes, na ordem decrescente dos votos obt idos nas eleigoes de 2002, salvo 
deliberagao em contrar io do orgao competente do part ido. 

§ 1° O o rdenamento da lista a que se refere o caput 
obedecera aos seguintes cr i ter ios: 

I - p r ime i ramente , na ordem decrescente da votagao obt ida 
no pleito de 2002, os candidatos or ig inar ios, isto e, os eleitos 
pelo propr io part ido ou e m coligagao com este, os suplentes 
efet ivados e os suplentes que exerceram o mandato por, pelo 
menos, seis meses ate 3 1 de dezembro de 2003; 

I I - a seguir, os candidatos que houverem mudado de 
legenda part idar ia apos o pleito de 2002, respeitada, 
igua imente, a o rdem da votagao obt ida. 
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§ 2° Na hipotese de o part ido ou federagao nao dispor de 
nenhum candidato or ig inar io, os candidatos or iundos de outros part idos comporao 
sua lista pela o rdem decrescente de suas votagoes no pleito de 2002. 

Art. 7° Esta Lei entra em v igor na data de sua publicagao. 

J U S T I F I C A C A O 

0 p r e s e n t e p r o j e t o d e lei v i sa a s a n a r a l g u n s p r o b l e m a s 

c ruc ia i s . d e l onga da t a a p o n t a d o s no s i s t e m a e l e i t o ra l brasi leiro., os qua i s 

a f e t a m nao apenas o c o m p o r t a m e n t o dos c and i d a t o s d u r a n t e as 

c a m p a n h a s , m a s t a m b e m os p r op r i o s p a r t i d o s po l i t i cos . Esses p r o b i e m a s 

t e r n , i g u a l m e n t e , p r o f u n d o s r e f l e xos no f u n c i o n a m e n t o das Casas 

Leg i s l a t i vas , dos o r g ao s g o v e r n a m e n t a l s nos t r e s n i ve i s d e g o v e r n o e, a t e 

m e s m o , no r e l a c i o n a m e n t o e n t r e os Poderes . 

En t r e os p r o b l e m a s m e n c i o n a d o s . q u e r e q u e r e m 

so lugoes ma i s u r g e n t e s , e s t a o os s e gu i n t e s : 

a ) a d e t u r p a g a o do s i s t ema e l e i t o r a l c ausada pe las 

co l i gagoes p a r t i d a r i a s nas e le igoes p r opo r c i o na i s ; 

b ) a e x t r e m a pe r sona l i zagao d o v o t o nas e le igoes 

p r opo r c i o na i s , da qua l r e su l t a o e n f r a q u e c i m e n t o das 

a g r e m i a g o e s p a r t i d a r i a s ; 

c) os c r e s cen te s cus tos das c a m p a n h a s e l e i t o ra i s , q u e 

t o r n a m o s eu f i n a n c i a m e n t o d e p e n d e n t e d o pode r 

e c o n o m i c o ; 

d ) a excess i va f r a g m e n t a g a o d o q u a d r o p a r t i d a r i o ; 

e ) as i n t ensas m i g r a g o e s e n t r e as l egendas , c u j a s 

bancadas no Leg i s l a t i vo o s c i l am s u b s t a n c i a l m e n t e ao 

l ongo das l eg i s l a t u r a s . 
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Ta is a spec t o s e s t ao i n t e r - r e l a c i o nado s e d e m a n d a m , 

p o r t a n t o . t r a t a m e n t o c o n i u n t o . apesa r d e a d i s c ip l i na lega l das m a t e r i a s 

p e r t i n e n t e s o c o r r e r e m d i f e r e n t e s d i p l o m a s . 

0 s i s t e m a e l e i t o r a l p r o p o r c i o n a l , a d o t a d o e m nosso pa is 

d e sde o Cod igo E le i to ra l d e 1 9 3 2 , e p r a t i c a d o e m n u m e r o s a s d e m o c r a c i a s 

c o n t e m p o r a n e a s , se j a e m f o r m a p u r a , se ja c o m b i n a d o c o m o s i s t e m a 

m a j o n t a r i o , e m escala d i s t r i t a i , e m s i s t emas m i s t o s d e v a n a s m o d a l i d a d e s , 

os qua i s se t e r n d i f u n d i d o m u n d i a l m e n t e nos u l t i m o s ano s . 

No s i s t ema p r o p o r c i o n a l , a r eg r a d e c o n v e r s a o d e v o t o s 

e m cade i r a s p a r l a m e n t a r e s e s t i pu l a q u e se g u a r d e a p r o po r c i o n a l i d a de 

e n t r e o t a m a n h o da bancada q u e u m pa r t i d o c onqu i s t a e o n u m e r o d e 

v o t o s po r e le r e ceb i do . No Bras i l , essa p r opo r c i o n a l i d a de se faz d e n t r o dos 

Es tados , do D i s t r i t o Federa l e dos T e r r i t o r i o s . E usada a f o r m u l a do 

" quo c i e n t e e l e i t o r a l " , s o m e n t e p o d e n d o t e r r e p r e s e n t a n t e s e le i tos o p a r t i d o 

q u e c o n q u i s t a r v o t o s q u e a l c a n c e m pe lo m e n o s u m ve z o v a l o r desse 

q u o c i e n t e . 

A ex i genc i a nao e a t e n d i d a p o r m u i t o s p a r t i d o s , os 

qua i s , pa ra c o n t o r n a - l a . s e c o l i g a m c o m o u t r o s . e s t r a t e g i a q u e Ihes p e r m i t e 

s u p e r a r a ba r r e i r a d o q u o c i e n t e . Os v o t o s dos p a r t i d o s co l i gados se 

t o t a i i z a m e m n ive l d e co l i gagao e, na a t r i b u i g ao das cade i ras , s egue - se a 

o r d e m d e v o t a g a o n o m i n a l d o s c and i d a t o s , c o m o se a pena s d e u m p a r t i d o 

se t r a t a s s e . 

A mecan i c a m e n c i o n a d a e h a b i t u a l m e n t e i g no r ada pe lo 

e l e i t o r , q u e s u f r aga u m c a n d i d a t o , s e m sabe r q u e o v o t o q u e a e le c o n f e r e 

pode , na v e r d a d e , v i r a e l ege r c a n d i d a t o d e o u t r o p a r t i d o . Nao r a r o , u m 

c a n d i d a t o da a g r e m i a g a o m a i o r na co i i gagao de i x a d e se r e i e i t o , p o r q u e 

v e m a ser p r e t e r i d o pe lo da a g r e m i a g a o m e n o r . Esta , s e m a co l i gagao , nao 

t e r i a a l c angado o q u o c i e n t e . 

A p ra t i c a d i l u i as d i f e r engas e n t r e os pa r t i d o s , p a r e c endo 

s e r v i r a p ena s de e x p e d i e n t e pa r a b u r l a r a b a r r e i r a l ega l . A l e m d isso , a n a o -

p e r m a n e n c i a da co l i gagao apos o p l e i t o , no t r a b a l h o l eg i s l a t i vo , a c e n t u a o 

c a r a t e r o p o r t u n i s t a e ep i s od i c o da a i i anga . 
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Da pe r spe c t i v a do e l e i t o r c o m u m , p o r t a n t o , s u b t r a i - s e 

i n t e l i g i b i l i d ade ao s i s t e m a e, no m e d i o p razo , p ode a f e t a r - s e a p r op r i a 

l e g i t i m i d a d e da r e p r e s en t agao . 

Para c o r r i g i r t a l d i s t o rgao , e s t a m o s p r o p o n d o o f i m das 

co l igagoes nas e le igoes p r opo r c i ona i s , e m l inha c o m n u m e r o s o s p r o j e t o s d e 

lei q u e t e rn t r a m i t a d o t a n t o nes ta Casa q u a n t o n o S e n a d o Federa l , e n t r e 

e les o PL n° 1.562, d e 1 9 9 9 (PLS 1 7 8 / 9 9 ) , d e a u t o r i a do e n t a o S e n a d o r 

Se rg i o Machado , o PL n° 6 6 9 , d e 1 9 9 9 , d e a u t o r i a do D e p u t a d o A l oys i o 

Nunes Fe r re i r a ; PL n° 3 .367 , d e 2 0 0 0 , d o D e p u t a d o R icardo Fer rago; PL n° 

7 . 048 , de 2 0 0 2 , d o D e p u t a d o Co r i o l ano Sa les . 

C o n t u d o , p e q u e n a s a g r e m i a g o e s , d e c a r a t e r h i s t o r i c o , 

q u e l e g i t i m a m e n t e se p r o p o e m a d i f u n d i r suas ide ias e p r i n c i p i o s na v i d a 

po l i t i ca , r e i v i n d i c a m o d i r e i t o d e subs i s t i r c o m o t a i s . C o m o f i m das 

coligagoes,. a f o r m u l a das federagoes,. s ob r e a qua l d i s poe o p r o j e t o , 

p e r m i t i r a aos p e q u e n o s p a r t i d o s c o n t o r n a r o o b s t a c u l o d o q u o c i e n t e 

e l e i t o r a l , d e sde q u e ha j a o c o m p r o m i s s o , l e g a i m e n t e e s t abe l e c i do , d e 

e s t ab i l i d ade da a l ianga pe lo pen'odo m i n i m o d e t r e s anos , po is f u n c i o n a r a o 

e les c o m o u m so p a r t i d o . 

O u t r o s s i m , a un i ao d e p a r t i d o s e m f ede ragoes p e r m i t i r -

Ihes-a s a t i s f a ze r as e x i g en c i a s da Lei dos Pa r t i dos no q u e r e spe i t a ao 

f u n c i o n a m e n t o p a r l a m e n t a r , u m a vez q u e seus v o t o s sao s o m a d o s c o m o se 

de u m un i co p a r t i d o se t r a t a s s e . 

A ide ia d e f ede ragao fo i l angada , i m c i a i m e n t e , no 

S e n a d o Federa l , no PL no 2 .220 , d e 1 9 9 9 , d e a u t o r i a d o Senado r Jose 

Ag r i p i n o (PLS n° 1 8 0 / 9 9 ) , d e n t r o d o c o n t e x t o do v o t o p r opo r c i o na l v i g e n t e 

n o Pais, q u e e o da i i s ta a b e r t a . Visa a p ropos i gao c o n t o r n a r a ex i genc i a 

lega l pa ra o f u n c i o n a m e n t o p a r l a m e n t a r c on t i d a n o a r t . 13 , da Lei n° 

9 . 0 9 6 , d e 1 9 9 5 (Le i dos Pa r t i d o s ) . Nes ta Casa, o D e p u t a d o V i rg i l i o 

G u i m a r a e s apresentOU O PL n° 3 . 9 5 2 / 2 0 0 0 , i n s t i t u i n d o as f ede ragoes 

p a r t i d a r i a s d e s t i n ada s a p e r m i t i r o r e g i s t r o d e f i n i t i v o dos p a r t i d o s de la 

i n t e g r a n t e s . 

O u t r o a spec t o p r o b l e m a t i c o d o s i s t e m a e l e i t o ra l 

b r a s i l e i r o q u e a c i m a a p o n t a m o s r e s i de na pe r sona l i zagao d o v o t o . 
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Uma ca rac t e r f s t i c a da ma i o r i a das d e m o c r a c i a s q u e 

a r i o t a m o s i s t e m a e l e i t o r a l p r o p o r c i o n a l e o v o t o e m listas fechadas,. o u 

se ja , l i s tas , d e f i n i d a s pe los p a r t i d o s a n t e s das e le igoes, e m q u e o s 

c and i d a t o s v e m a p r e s e n t a d o s na sequenc i a e m q u e os pa r t i d o s os q u e r e m 

e l e i t o s . Apos as e le igoes , se u m p a r t i d o , e m razao do " q u o c i e n t e 

p a r t i d a r i o " , t e r n d i r e i t o , p o r e x e m p l o , a q u i n z e cade i r a s no Leg i s l a t i vo , e las 

s e rao o cupada s pe ios q u i n z e p r i m e i r o s n o m e s da i is ta p r e o r d e n a d a 

o f e rec i da aos e l e i t o r e s . 

No Bras i l , o p t o u - s e p o r u m a espec i e ra ra d e s i s t e m a 

p r o p o r c i o n a l , a lista aberta, e m q u e o v o t o e d a d o a o c a n d i d a t o , nao a 

l e genda . A inda q u e se p e r m i t a o v o t o d e l egenda , e le a i nda e m i n o r i t a r i o . E 

s o m a d o ao t o t a l de v o t o s c on f e r i d o s aos c and i d a t o s , pa ra e f e i t o d o ca l cu lo 

d o q u o c i e n t e e l e i t o r a l . 

0 v o t o e m c a n d i d a t o , e m ve z d e e m p a r t i d o , t e r n s ido 

d i a gno s t i c ado , d e l onga d a t a , i n c l u s i ve p o r e m i n e n t e s l i de res po l i t i cos , 

c o m o noc i vo a d i sc ip i i na e coesao p a r t i d a r i a s . Na m e d i d a e m q u e boa 

parce la de nossa r ep r e s en t agao po l i t i ca e n f r e n t a o desa f i o e l e i t o ra l a t r a v e s 

d e es fo rgos e e s t r a t e g i a s i nd i v i dua l s , i n c l u s i ve no f i n a n c i a m e n t o d e 

campanhas , . c e r t a m e n r e seu c o m p o r t a m e n t o c o m re lacao ao p a r t i d o nao 

t e r a as m e s m a s ca ra c t e r i s t i c a s q u e t e r i a , caso o p a r t i d o fosse r e l e v a n t e 

pa r a a esco iha dos e i e i t o r e s . 

C o m o se ve , no p r o j e t o , e s t a m o s d i a n t e d o v o t o d e 

l egenda p u r o . Em ge r a l , na cedu l a de vo t agao , a p a r e c e m l egenda p a r t i d a r i a 

e, a t i t u l o de i l u s t r agao , o s p r i m e i r o s n o m e s da l i s ta , nunca a l i s ta 

c o m p i e t a . v o t a - s e n u m p a r t i d o , n a o n u m c a n d i d a t o . P ropos tas no s e n t i d o 

d e a b a n d o n a r m o s a v o t agao e m c a n d i d a t o pa ra a v o t agao na l is ta 

p a r t i d a r i a p r e o r d e n a d a , se ja e m f o r m a p u r a , se ja m i s t a ( no q u e a l i t e r a t u r a 

c h a m a s i s t emas de l i s ta f l e x i v e l ) , t e rn s ido a p r e s e n t a d a s no Cong re s so : na 

C a m a r a , o PL n° 2 8 8 7 , d e 2 0 0 0 , d e a u t o r i a d o D e p u t a d o Joao Paulo; o 

Senado Federa l a p r o v o u o PL n " 3 . 428 , de 2 0 0 0 (PLS n " 3 0 0 / 9 9 ) , d e 

a u t o r i a do e x - S e n a d o r Robe r t o Requ iao , ao qua l se a p e n s a r a m nes ta Casa 

o PL n° 3 . 9 4 9 / 2 0 0 0 , d e a u t o r i a d o D e p u t a d o V i rg i l i o G u i m a r a e s , e o PL n° 

9 9 2 / 2 0 0 3 , de au t o r i a d o D e p u t a d o Bon i f a c i o de A n d r a d a . 

T r a t a - s e d e u m a opgao po i i t i ca , n o s e n t i d o de r e f o rga r 

as a g r e m i a g o e s pa r t i d a r i a s , d e n t r o da v i s ao d e que , e m soc i edades d e 
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massa , c o m g i g an t e s c o s e l e i t o r ado s , a d emoc r a c i a r e p r e s e n t a t i v e so 

f un c i o na b e m q u a n d o ha part idos, . i s to e. o r gan i z a coe s i n t e r m e d i a r i a s 

capazes de r e c r u t a r I fderes e m i l i t a n t e s , f a ze r c a m p a n h a s e m t o r n o de 

p i a t a f o r m a s , a t u a r d i s c i p i i n a d a m e n t e no Leg i s i a t i vo e, c o n q u i s t a n d o o 

q o v e r n o , l e va r a d i a n t e as po l i t i c as pe las qua i s p r o p u g n a r a m . 0 

f u n c i o n a m e n t o da d e m o c r a c i a r e q u e r i n t e r l o c u t o r e s c on f i a ve i s e 

pe rmanence s . Os pa r t i d o s sao t a o r e i e van t e s na m o i d u r a po i i t i ca de u m 

pais q u a n t o a ex i s t en c i a d e u m m a r c o r e g u l a t o r i o e j u n d i c o e s t a ve l o e 

pa ra a sua e c o n o m i a e soc i edade . 

Nao ha fa l a r , c o m a i n t r o d u g a o do v o t o e m l is ta 

p a r t i d a r i a preordenada, . e m o fensa ao p r i n c i p i o d o voto direto, c l ausu la 

p e t r e a da Cons t i t u i gao . V o t o d i r e t o s ign i f i ca q u e o v o t o l eva a apu r agao do 

r e su i t a do da e ie igao s e m dec i sao i n t e r m e d i a r i a . Fica exc i u i da , po r e x e m p i o , 

a e le igao p o r m e i o d e de l egado s , n u m co l eg i o e l e i t o r a l . 0 e l e i t o r e sco lhe 

d i r e t a m e n t e o p a r t i d o , o q u e s ign i f i ca e s co l he r u m g r u p o de c and i d a t o s 

o r g an i z ado s e m l is ta , os qua i s , e l e i t o s na o r d e m e m q u e ne la se 

a p r e s e n t a m , v a o d e s e m p e n h a r sua f ungao no p a r l a m e n t o . 

Nao e n o v i d a d e t e r o p t a d o nosso s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l , 

f az m u i t o , pe la democracia por meio dos partidos. Nossa Cons t i t u i gao 

ded i ca aos pa r t i d o s po l i t i cos o Cap i t u l o V - "Dos Par t i dos Po l i t i cos" - do 

T i t u l o I I - "Dos D i r e i t o s e Ga r an t i a s F u n d a m e n t a l s " , a i e m de ex i g i r , e n t r e 

as cond igoes d e e l eg i b i l i d ade , a f i l i agao p a r t i d a r i a , na f o r m a da le i . Aos q u e 

a r g u m e n t a m q u e , c o m a s i s t ema t i c a ora p r opo s t a , p r i v a - se o e l e i t o r ado d e 

u m d i r e i t o , q u e e o de v o t a r n o c and i d a t o , na pessoa , o b r i g a n d o - o a v o t a r 

n u m a co l e t i v i d ade , ha q u e l e m b r a r q u e , m e s m o s ob a f o r m a a t u a l d e v o t o 

e m l i s ta a b e r t a , o e l e i t o r nao v o t a no u n i v e r s o d e c on c i d adao s . Vo ta e m 

cand i d a t o s f i l i ados a p a r t i d o s . po r e s t e s se l e c i onados p r e v i a m e n t e . 

co l o cados n u m a l ista e a s s i m a p r e s e n t a d o s ao e l e i t o r a d o . Houve , p o r t a n t o , 

u m a m t e r m e d i a g a o , u m a se legao p r e v i a , f e i t a pe ia a g r e m i a g a o , nao pe lo 

e l e i t o r , q u e nao p o d e v o t a r e m que rn qu i se r , a seu be l -p raze r , s enao 

apena s n u m g r u p o d e pessoas d e s i g nado pe lo p a r t i d o . 

Adema i s , o v o t o d e l egenda e ins i to ao s i s t ema 

p r o p o r c i o n a l , s endo a d o t a d o e n t r e nos de sde a i n t r o d u g a o des t e , j a m a i s 

c o n t e s t a d a a sua c on s t i t u c i o na l i d ade . 
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A d i spos igao c on t i d a no p r o j e t o v isa p r e c i s a m e n t e ao 

r e f o r co das e n t i d a d e s p a r t i d a r i a s . A d i sc ip l ina d o c o m p o r t a m e n t o l eg i s l a t i vo 

de s t a s se o b t e m , qua s e s e m p r e , nao c o m o f r u t o da ade sao d e seus f i l i ados 

a p rmc i p i o s ou p r o g r a m a s , q u e os i e v a m a v o t a r na m e s m a d i r egao , m a s 

s i m da busca , po r e l es , d e v a n t a g e n s i nd i v i dua l s . T a m p o u c o se pode 

i g n o r a r q u e , t a l c o m o a c on t e c e na p r e s e n t e l e g i s l a t u r a , e m v i r t u d e das 

i n t ensas m i g r a g o e s e n t r e as i egendas , a d i s c ip i i na d o p a r t i d o n u m t e m p o i 

e a d e u m a e n t i d a d e d i v e r s a da q u e se a p r e s e n t a e m p l ena r i o nos t e m p o s 

2, 3, e a s s im po r d i a n t e , e m v i r t u d e da m u d a n g a s i gn i f i c a t i v a d e 

c o m p o s i c a o p a r t i d a r i a . 

Tal s i t ua cao l onge e s t a d e r e f l e t i r a de se i a ve l 

e s t ab i l i d ade i n s t i t u c i o na l ; r e t r a t a , a n t e s , u m a m b i e n t e a l t a m e n t e i n s t a ve l , 

e p r o v a v e i m e n t e d i m i n u i o p r e s t i g i o das i n s t i t u i goes po i i t i cas , e m pa r t i c u l a r 

o do Poder Leg i s l a t i vo , p e r a n t e a s o c i edade . 

C o m m a i o r e s t ab i l i d ade d o q u a d r o p a r t i d a r i o , p o d e m os 

p a r t i d o s d e s e m p e n h a r u m a c ruc ia l f ungao , a d e c l a r i f i ca r , pa ra o e l e i t o r ado , 

as q ue s t o e s e m j o g o na soc i edade e as p r o po s t a s de cada g r u p o para l i da r 

c o m e las . Os p a r t i d o s o r g a n i z a d o s sao capazes de t a ze r c o m p r o m i s s o s e 

c u m p r i - l o s , d e i n t e r a g i r r e s p o n s a v e l m e n t e un s c o m os o u t r o s nas 

negoc iagoes no p i ano d o Leg i s l a t i vo e na c ompos i g ao dos g o v e r n o s de 

coa i i zao , q u e e m nosso pa is sao a f o r m a h a b i t u a i d e exe r c i c i o d o Poder 

E x e c u t i v e Em s u m a , os p a r t i d o s t r a z e m s egu r anga a v i da po l i t i ca e 

p e r m i t e m a f o r m a g a o d e e x p e c t a t i v a s r a zoave i s s ob r e seus 

c o m p o r t a m e n t o s futuros , . e x i genc i a da v i d a m o d e r n a pa ra t o d o s os a g e n t e s 

r e sponsave i s no a m b i t o pub l i c o . 

0 a t u a l s i s t e m a e l e i t o r a l nao so e c o r r o s i v o pa r a os 

p a r t i d o s . mas e t a m b e m ob s t a cu l o a i m p l a n t a g a o d o f i n a n c i a m e n t o pub l i c o 

d e c a m p a n h a s e l e i t o r a i s . 

0 p r o b l e m a do f i n a n c i a m e n t o d e p a r t i d o s e c a n d i d a t u r a s 

e u m dos m a i o r e s desa f i o s q u e e n f r e n t a m as d e m o c r a c i a s h od i e r na s . Em 

passado nao m u i t o d i s t a n t e , o t r a b a l h o e l e i t o r a l e r a f e i t o , e m m u i t o s 

pa ises , c o m re cu r so a m i i i t a n c i a , q ua s e s e m p r e e m c a r a t e r v o i u n t a r i o . Em 

a l g un s pafses, faz ia -se a c a m p a n h a de p o r t a e m po r t a e c o n t a t o d i r e t o c o m 

o e l e i t o r . Os c om i c i o s t i n h a m g r a n d e i m p o r t a n c i a . C r e s c e n t e m e n t e , os 

m e i o s de c o m u n i c a c a o d e mas sa p a s s a r a m a s u b s t i t u i r o a n t i g o t r a b a l h o 
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pessoa l , s o b r e t u d o d ev i d o a p r op r i a m a g n i t u d e d e m o g r a f i c o do e l e i t o r ado . 

As c a m p a n h a s m u r i a r a m r a d i c a l m e n t e d e f e i cao , c o m a p resenga cada vez 

m a i o r da m i d i a t e l e v i s i v a . As imp l i c a coes d e c u s t o f o r a m i m e d i a t a s . Ho j e 

e m d ia , as c a m p a n h a s se t o r n a r a m ca r i s s imas , o q u e leva a necess i dade d e 

a b u n d a n t e s r e cu r sos f i nance i r o s , e m qe ra l nao d i s pon i ve i s pa ra p a r t i d o s e 

c and i d a t o s . 

A necess i dade de r e cu r sos e s up r i d a se ja pe las 

c on t r i b u i c o e s pr ivadas,. d e c i dadaos ef. sobretudo, . d e g r a n d e s empresas, . 

se ja pe lo uso da m a q u i n a a d m i n i s t r a t i v a . Em a m b o s os casos, sao 

m a c u l a d a s a n o r m a l i d a d e e a l e g i t i m i d a d e das e le igoes. Na p n m e i r a 

s i t uagao , q e r a - s e d ependen c i a da r e p r e s en t agao c o m respe i t o aos seus 

f i n an c i ado r e s , o q u e nao e sad i o pa r a a v i d a d e m o c r a t i c a . Na s e g u n d a , 

c on f i g u r a - s e u m a d e t u r p a g a o d o p r i n c i p i o r epub i i c ano , d e s i g ua i a ndo os 

c o m p e t i d o r e s e c r i a ndo - s e u m a pa t r imon i a l i z a gao da co isa pub l i ca e m 

p r o v e i t o d e poucos . As d e m o c r a c i a s t e r n ape l ado , po r essa razao , para 

e s q u e m a s d e f i n a n c i a m e n t o publico,, que,, e n t r e o u t r a s v i r tudes, . poss ib i l i t a 

a p a r t i d o s e c and i d a t o s s e m acesso a f o n t e s p r i v adas c o m p e t i r e m 

i gua l d ade de cond igao c o m os d e m a i s . 

No e n t a n t o , o c o n v i v i o e n t r e f i n a n c i a m e n t o pub l i co e 

p r i v a d o e p r o b l e m a t i c o , p o r q u e nao i n i be a agao d o p o d e r e c onom i c o , 

razao pe la qua l o p t a m o s , n e s t e p r o j e t o , pe lo f i n a n c i a m e n t o pub l i c o 

e x c i u s i v o . 

0 t e m a do f i n a n c i a m e n t o pub i i c o v e m s endo t r a t a d o e m 

p ropos i goes a p r e s e n t a d a s nas dua s Casas d o Cong re s so : o PL n° 4 . 5 9 3 , de 

2 0 0 1 (PLS n° 3 5 3 / 9 9 ) , de a u t o r i a d o e x - S e n a d o r Se rg i o Machado , o PL n° 

6 7 1 / 9 9 , de au t o r i a d o D e p u t a d o A loys io Nunes Ferreira.. o PL n° 8 3 0 / 9 9 , d e 

a u t o r i a da e x - D e p u t a d a Ri ta C a m a t a , o PL n° 1 . 577 /99 , d e au t o r i a do 

D e p u t a d o U e m e n t i n o Coe lho , o PL n° 1 . 495 /99 , d o D e p u t a d o Joao Pau lo, o 

PL n° 2 . 9 4 8 / 0 0 , d o D e p u t a d o Ha ro l do L ima . 

O f i n a n c i a m e n t o pub l i c o e x c i u s i v o e, p o r e m , 

i n c o m p a t i v e l c o m a s i s t ema t i c a a t u a l d o v o t o e m l ista a b e r t a . A c a m p a n h a 

e m bases i nd i v i dua i s , pecu l i a r a essa m o d a i i d a d e , ex i g i r i a a d i v i s ao da 

d o t a ga o pa r t i d a r i a pe los c and i d a t o s . Os r e cu r sos se d i l u i r i a m e, 

c e r t a m e n t e , t e r i a m d e se r c o m p l e m e n t a d o s c o m re cu r sos de o u t r a s f o n t e s , 

e o s i s t e m a es t a r i a c o m p r o m e t i d o . C o m f i n a n c i a m e n t o a p a r t i d o s q u e 
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a p r e s e n t a m l i s tas f e chadas , a c a m p a n h a e l e i t o r a l se ra da a g r e m i a g a o c o m o 

u m t o d o . Os p r o g r a m a s e l e i t o ra i s , os com i c i o s , a p r o p a g a n d a , e n f i m , se rao 

e m p r e e n d i m e n t o s p a r t i d a r i o s , d e v e n d o t o d o s t r a b a l h a r pe la causa c o m u m . 

0 c u s t o da c a m p a n h a pode r a d i m i n u i r s e n s i v e l m e n t e e ma i s se r e f o rga ra a 

l e g i t i m i d a d e d o p rocesso po l i t i co . T a m b e m a f i sca l i zagao dos p l e i t o s pe la 

Just iga E le i to ra l t o r n a r - s e - a m u i t o m a i s s imp l e s , po i s e m ve z d e d epa r a r - s e 

e ia c o m m i i h a r e s de p res tagoes d e c on t a , p r oduz i da s p o r m i i h a r e s de 

c and i d a t o s , e x a m i n a r a u m n u m e r o r eduz i do de las , d e r e sponsab i l i d ade os 

p r op r i o s pa r t i d o s . 

Nao m e n o s s i gn i f i c a t i v o e m nossa v i da po l i t i ca t e r n s ido 

0 p r o b l e m a da f r a g m e n f a c a o do q u a d r o part idar io,- j a i m p l i c i t a m e n t e 

m e n c i o n a d o q u a n d o f a l a m o s d o t e m a das co l i gagoes nas e le igoes 

p r opo r c i ona i s . D i agnos t i c o s d e faz a l g u n s anos v i a m c o m o e x t r e m a m e n t e 

n e q a t i v a a p r o l i f e r a cao de l egendas , p rop i c i ada p o r n o r m a s lega is 

d e m a s i a d o p e rm i s s i v a s pa ra a c r i agao d e p a r t i d o s . 

Mu i t a s d e m o c r a c i a s c o n t e m p o r a n e a s sao 

mu l t i pa r t i daY i a s e p a r l a m e n t a r e s . Sua g o v e m a b i l i d a d e nao e 

c o m p r o m e t i d a , p o r q u e os p a r t i d o s se u n e m pa ra a f o r m a g a o de g a b i n e t e s , 

q u e p r o c u r a m c o n t e m p l a r as v a r i a s a g r e m i a g o e s c o m pas tas m i n i s t e r i a i s . 

Na pratica., p o r t a n t o , os p a r t i d o s se a p r o x i m a m , pa s sando a f u n c i o n a r e m 

b loco , se ja no g o v e r n o , se ja na opos igao . 

C o n t u d o , o m u l t i p a r t i d a r i s m o c o m p r e s i d en c i a l i smo e 

ma i s p r o b l e m a t i c o . Sao o p o r t u n a s as conc lusoes d e amb i c i o sa pesqu i sa 

c o m p a r a t i v a s o b r e as i n s t i t u i goes po l i t i cas e o d e s e n v o l v i m e n t o , q u e a 

s egu i r c i t a m o s : 

Tem-se afirmado serem os sistemas presidenciais sobremodo 

instaveis quando seu sistema partidario e altamente fracionado ( 

. . . ) A ausencia de um partido majoritario (...) tern forte impacto 

sobre a estabiiidade das democracias presidenciais, instaveis 

quando nenhum partido controla uma maioria de assentos na 

camara baixa. Ja as perspectivas de sobrevivencia das 
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democracias parlamentares independem da existencia de um 
partido majoritario.1 

Na v e r d a d e , a m a n e i r a c o m o o s i s t e m a p re s i denc i a l 

b ras i l e i r o p r o cu r a s u p e r a r a d i f i c u l dade da f r a g m e n t a g a o p a r t i d a r i a , c o m a 

fa i t a d e u m pa r t i d o m a i o r d e s u s t en t a c ao p a r l a m e n t a r , e m e d i a n t e a 

c o n s t r u c a o d e coa l i zoes , t e c i da s m e d i a n t e f o r t e c o op t a c ao i nd i v i dua l de 

p a r l a m e n t a r e s , a q u a l , o m a i s das vezes , e a r e sponsave l pe las i n t ensas 

m u d a n g a s d e p a r t i d o . 

Para o b t e r u m q u a d r o p a r t i d a r i o m e n o s f r a g m e n t a d o , as 

d e m o c r a c i a s c o n t e m p o r a n e a s v a l e m - s e d e a l g un s r e cu r sos . U m de les e a 

adogao de u m a reg ra d e a t r i b u i g ao d e cade i r a s e n t r e os p a r t i d o s , apos as 

eleigoes,. q u e node f a v o r e c e r os pa r t i d o s m a i o r e s ( a f o r m u l a d 'Hond t . 

c onhec i da c o m o " das m a i o r e s med i a s " , t e r n esse e f e i t o ) . O u t r o r e cu r so sao 

as c l ausu las d e d e s e m p e n h o , q u e f i x a m p o r c e n t a g e n s m i n i m a s d o 

e l e i t o r ado para q u e os p a r t i d o s t e n h a m r ep r e s en t agao p a r l a m e n t a r . 

No Bras i l , o a r t . 13 da Lei n° 9 . 0 9 6 / 9 5 (Lei dos 

Partidos Politicos) d i s poe q u e , pa ra f u n c i o n a m e n t o p a r l a m e n t a r , o s 

pa r t i d o s t e n h a m a i cangado pe io m e n o s c inco po r c e n t o dos v o t o s a pu r ado s , 

d i s t r i b u i d o s e m , pe lo m e n o s , u m te rgo dos Es tados , c o m u m m i n i m o d e 

do i s po r c e n t o d o t o t a l d e cada u m de les . Essa c l ausu l a , a t e n u a d a po r 

d i spos i coes t r a n s i t o r i a s d e trans igao,. e n t r a r a e m v i g o r na e le igao de 2 0 0 6 . 

A ex i s t en c i a de l egendas p equena s , m a s c o m 

i m p o r t a n c i a h i s t o r i c a , q u e se p r o p o e m a d i f u n d i r suas ide ias e p r i n c i p i o s , 

susc i ta u m a i m p o r t a n t e q u e s t a o pa ra os es fo rgos de " engenha r i a p o l i t i c a " 

d e s t i n ado s a e s t r e i t a r o l eque p a r t i d a r i o . 

A t e o m o m e n t o , c o m o s a l i e n t a do a n t e r i o r m e n t e , a 

mecan i c a das co l i gagoes t e r n d a d o s ob r ev i d a a essas l egendas . No p r o j e t o 

o ra a p r e s e n t a d o , p r opoe - s e a nova f i g u r a d a s f ede ragoes pa r t i d a r i a s , para 

q u e d e s e m p e n h e m a m e s m a f u ngao das co l i gagoes , s e m os i n c o n v e n i e n t e s 

de s t a s . 

1 Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub e Fernando Limongi, Democracy and 
Development Political Institutions and Weil-Being in the World. 1950-1990, Cambridge, UK Cambridge 
University Press, 2000, pgs 128-136 
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A d i spos igao p e r m a n e n t e d o a r t . 13 da Lei d o s Par t idos , 

d i a n t e da p ro i b i gao das co l i gagoes nas e le igoes p r opo r c i ona i s . p a r e ce -no s 

p o d e r se r a t e n u a d a , s e m concessao , t o d a v i a , n o q u e d iz r e spe i t o ao c a r a t e r 

nac i ona l dos pa r t i d o s , e x i genc i a da Cons t i t u i gao Federa l ( a r t . 17 , 1). 

A i e m dos a spec t o s a c i m a d i s cu t i do s , o u t r o s p r o b l e m a s 

se a p r e s e n t a m no s i s t e m a e l e i t o r a l , c o m r e f l e xo s no s i s t e m a po l i t i c o , q u e e 

poss ive l c o r r i g i r . Ou t r a de f i c i enc i a d e nossa o r gan i z agao po l i t i ca e a ba ixa 

r e p r e s en t agao das r nu i he re s . A expe r i en c i a i n t e r n a t i o n a l d e m o n s t r a q u e 

u m e s t i m u l o cons c i en t e , no p i ano i n s t i t u c i o na l , dessa r ep r e s en t agao t e r n 

d a d o f r u t o s , pe lo q u e se r e c o m e n d a a a t engao ao p r o b l e m a na p r e s e n t e 

r e f o r m a . A l e m d e m a n t e r , na d i spos igao r e l a t i v a as l i s tas p r e o r d e n a d a s , o 

p e r c en t ua l m i n i m o h o j e a s s e g u r a d o a cada sexo , o p r o j e t o t a m b e m 

a s segu ra , m s p i r a n d o - s e e m p r opo s t a s a p r e s e n t a d a s pe ia D e p u t a d a Luiza 

E r und i n a , t r i n t a p o r c e n t o d o t o t a l d e r e cu r sos do Fundo Pa r t i da r i o 

d e s t i n ado s a c r i agao e m a n u t e n g a o d e i n s t i t u t o o u f u n d a g a o d e pesqu i sa ou 

de d o u t r i n a g a o po i i t i ca , as i n s tanc i a s p a r t i d a r i a s ded i c adas ao e s t i m u l o e 

c r e s c i m e n t o da pa r t i c i pagao po l i t i ca f e m i n i n a e pe lo m e n o s v i n t e po r c e n t o 

d o t e m p o d e s t i n a d o a p r o p a g a n d a p a r t i d a r i a g r a t u i t a para p r o m o v e r e 

d i f u n d i r a pa r t i c i p agao po l i t i ca das m u l h e r e s . 

F i n a lmen t e , o P ro j e to c o n t e m p l a a p e r f e i g o a m e n t o s no 

t o c a n t e as pesqu i sas e l e i t o ra i s , no s en t i d o d e o b t e r m a i o r t r a n s p a r e n c i a no 

seu uso d u r a n t e as c a m p a n h a s e l e i t o ra i s . 

A p ropos i gao o ra a p r e s e n t a d a resu l t a do c u i d ado so 

e x a m e e a p r o v e i t a m e n t o d e i n u m e r a s o u t r a s , o f e r e c i d a s nas d u a s Casas do 

Cong resso Nac iona l , as qua i s v e r s a m s ob r e a l g un s dos t e m a s bas icos d e 

u m a r e f o r m a po i i t i ca . E p r o d u t o , t a m b e m , da aud i en c i a d e r e n o m a d o s 

espec i a l i s t as nos t e m a s t r a t a d o s q u e a t e n d e r a m ao c o n v i t e da Com i s sao 

pa ra d i s cu t i - l o s conosco . 

Mas, s e m d u v i d a , f o i essenc ia l pa ra c on s t r u i - l a a 

c on t r i b u i g ao d e nossos Pares, t a n t o os m e m b r o s do Co leg iado , c o m o 

t a m b e m o u t r o s i l u s t res co l egas i n t e r e s sados na r e f o r m a po l i t i ca , q u e , c o m 

sua p resenga ass idua e e n t u s i a s m o nas d i s cussoes , m u i t o a j u d a r a m ao 

P res i den te e ao Re la to r na conso l i da cao d e u m t e x t o c o m os p o n t o s ma i s 

r e l e van t e s e u r g e n t e s da r e f o r m a po l i t i c a , s u s ce t i v e i s de t r a t a m e n t o 

a r t i c u l a d o no p i ano i n f r a c o n s t i t u c i o n a i . 
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Na ce r t e za d e q u e o p r o j e t o c on s t i t u i u m passo dec i s i vo 

pa ra o a p r i m o r a m e n t o d e nossa d e m o c r a c i a . ao a t a c a r p r o b l e m a s c u j a 

n a t u r e z a e x i g e so lugoes i n t e r l i g adas , c o n t a m o s c o m o apo i o de nossos 

Pares para sua ap r o vagao . 

Sala das Sessoes , e m d e d e 2 0 0 3 . 

D e p u t a d o ALEXANDRE CARDOSO 
P res i den te 



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

R E S O L U Q A O N° 22.610 

Relator: Ministro Cezar Peluso. 

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuicoes 

que Ihe confere o art. 23, XVIII, do Codigo Eleitoral, e na observancia do que 

decidiu o Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Seguranga n° 26.602, 

26.603 e 26.604, resolve disciplinar o processo de perda de cargo eletivo, bem 

como de justlf icacao de desfil iacao partidaria, nos termos seguintes: 

Art. 1° - O partido politico interessado pode pedir, perante a 

Justiga Eleitoral, a decretagao da perda de cargo eletivo em decorrencia de 

desfil iacao partidaria sem justa causa. 

§ 1° - Considera-se justa causa: 

I) incorporacao ou fusao do partido; 

i i) criacao de novo partido; 

III) mudanca substancial ou desvio reiterado do programa 

partidario; 

IV) grave discriminagao pessoal. 

§ 2° - Quando o partido politico nao formular o pedido dentro 

de 30 (trinta) dias da desfiliacao, pode faze-lo, e m nome proprio, nos 30 (trinta) 

subsequentes, quern tenha interesse juridico ou o Ministerio Publico eleitoral. 
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§ 3° - 0 mandatario que se desfil iou ou pretenda desfiliar-se 

pode pedir a declaragao da existencia de justa causa, fazendo citar o partido, 

na forma desta Resolucao. 

Art. 2° - O Tribunal Superior Eleitoral e competente para 

processar e julgar pedido relativo a mandato federal; nos demais casos, e 

competente o tribunal eleitoral do respectivo estado. 

Art. 3° - Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o 

requerente juntara prova documental da desfiliacao, podendo arrolar 

testemunhas, ate o maximo de 3 (tres), e requerer, justif icadamente, outras 

provas, inclusive requisigao de documentos em poder de terceiros ou de 

reparticoes publicas. 

Art. 4° - O mandatario que se desfil iou e o eventual partido em 

que esteja inscrito serao citados para responder no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados do ato da citagao. 

Paragrafo unico - Do mandado constara expressa advertencia 

de que, em caso de revelia, se presumirao verdadeiros os fatos afirmados na 

inicial. 

Art. 5° - Na resposta, o requerido juntara prova documental, 

podendo arrolar testemunhas, ate o maximo de 3 (tres), e requerer, 

justif icadamente, outras provas, inclusive requisigao de documentos em poder 

de terceiros ou de reparticoes publicas. 

Art. 6° - Decorrido o prazo de resposta, o tribunal ouvira, em 48 

(quarenta e oito) horas, o representante do Ministerio Publico, quando nao seja 

requerente, e, em seguida, julgara o pedido, em nao havendo necessidade de 

dilagao probatoria. 

Art. 7° - Havendo necessidade de provas, deferi-las-a o 

Relator designando o 5° (quinto) dia util subsequente para, e m unica 

assentada, tomar depoimentos pessoais e inquirir testemunhas, as quais serao 

trazidas pela parte que as arrolou. 

Paragrafo unico - Declarando encerrada a instrucao, o Relator 

intimara as partes e o representante do Ministerio Publico., para apresentarem, 

no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas, alegagoes finais por escrito. 
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Art. 8° - Incumbe aos requeridos o onus da prova de fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo da eficacia do pedido. 

Art. 9° - Para o julgamento, antecipado ou nao, o Relator 

preparara voto e pedira inclusao do processo na pauta da sessao seguinte, 

observada a antecedencia de 48 (quarenta e oito) horas. E facultada a 

s u s t e n t a y a O oral por 15 (quinze) minutes. 

Art. 10 - Julgando procedente o pedido, o tribunal decretara a 

perda do cargo, comunicando a decisao ao presidente do orgao legislativo 

competente para que emposse, conforme o caso, o suplente ou o vice, no 

prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 11 - Sao irrecorriveis as decisoes intertocutorias do 

Relator, as quais poderao ser revistas no ju lgamento final. Do acordao cabera, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apenas pedido de reconsideragao, sem 

efeito suspensive 

Art. 1 2 - 0 processo de que trata esta Resolucao sera 

observado pelos tribunals regionais eleitorais e tera preferencia, devendo 

encerrar-se no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 13 - Esta Resolucao entra em vigor na data de sua 

publicacao, aplicando-se apenas as desfi l iacoes consumadas apos 27 (vinte e 

sete) de margo deste ano, quanto a mandatarios eleitos pelo sistema 

proporcional, e, apos 16 (dezesseis) de outubro corrente, quanto a eleitos pelo 

sistema majoritario. 
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Paragrafo unico - Para os casos anteriores, o prazo previsto 

no art. 1°, § 2°, conta-se a partir do inicio de vigencia desta Resolucao. 

Brasilia, 25 de outubro de 2007. 
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