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"O pior analfabeto 

£ o analfabeto politico, 

Ele nem ouve, nao fala, 

Nao participa dos acontecimentos 

politicos. 

Ele nao sabe que o custo da vida, 

O preco do feijao, do peixe, da farinha, 

Do aluguel, do sapato e do remedio 

Dependem das decisoes politicas 

O analfabeto politico 

E tao burro que se orgulha 

E estufa o peito dizendo 

Que odeia politica. 

Nao sabe o imbecil que, 

Da sua ignorancia politica 

Nasce a prostituta, o menor abandonado, 

E o pior de todos os bandidos, 

Que e o politico vigarista, 

Pilantra, corrupto e lacaio 

Das empresas nacionais e multinacionais" 

(Bertold Brecht) 



RESUMO 

O foco principal do presente trabalho debruga-se na tentativa de demonstrar, 

analisar e compreender os principios e argumentos juridicos que levaram o Supremo 

Tribunal Federal, especificamente o voto do ministro Luiz Fux, a decidir contra a 

viabilidade juridica da aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa nas eleigoes de 2010. 

Faz-se uma explanagao acerca da moralidade na Administragao Publica, bem como 

dos principios que regem a mesma, ressalvando a importancia do principio da 

moralidade no combate a corrupgao. Delimita-se o conceito de improbidade 

administrativa, abordando a corrupgao como resultante de um processo historico 

que acompanha a evolugao da sociedade brasileira desde a epoca da colonizagao 

portuguesa. Explicita-se a importancia da participagao popular como instrumento 

fundamental para o melhoramento do panorama politico atual, e caracteriza-se como 

a propria materializagao do principio democratico ungido constitucionalmente. 

Expoe-se a Lei da Ficha Limpa como diploma legal que trara uma melhora 

significativa no perfil dos agentes publicos. Analisa-se a fundamentagao do voto do 

ministro Luiz Fux, demonstrando os principios que o influenciaram, apontando 

posigoes favoraveis e contrarias a aplicagao da supracitada Lei, e por ultimo 

demonstra-se a importancia de tal dispositivo para minorar o mal causado por 

praticas nefastas a administragao publica. Percebe-se assim que com uma melhor 

educagao do povo, com um aprimoramento do perfil dos agentes publicos, com uma 

diminuigao significativa das praticas corruptas, talvez o Brasil possa alcangar a 

construgao de uma sociedade livre e justa embasada em valores eticos e solidarios 

no interesse publico, visando o bem comum, atingindo o desejo de todos, maxime 

objetivo da constituigao da Republica Federativa do Brasil. 

Palavras-chave: Administragao Publica, Moralidade Administrativa, Combate a 

Corrupgao, Lei da Ficha Limpa. 



ABSTRACT 

This work aims demonstrate, analyze and comprehend the legal principles and 

arguments that led the Federal Supreme Court, specifically minister Luiz Fux's vote 

on deciding against the legal feasibility of the Clean Ticket Law applicability in 

elections of 2010. It does an explanation about the morality in Public Administration, 

as well as the principles that rules it, apart from the importance of the morality 

principle in the fight against corruption. It delimits the administrative improper 

concept, approaching corruption as a result of a historical process that follows the 

Brazilian society evolution since Portuguese colonization. It explains the importance 

of popular participation, which is essential to improve the current political panorama, 

characterized as the embodiment of the democratic principle constitutionally 

anointed. It explains the Clean Ticket Law as an institute that will bring a significant 

improvement for the public official profile. It analyzes the reasons for the minister Luiz 

Fux's vote, demonstrating the principles that influenced him, pointing out the 

positions for and against the implementation of the abovementioned Act, and 

ultimately demonstrates the importance of such a device to lessen the harm of 

harmful practices in Public Administration. It is aimed demonstrate that only with a 

better education of the people, a public profile improvement and a significant 

reduction of corrupt practices Brazil will achieve the desired social development for 

everybody. 

Keywords: Public Administration, Administrative Morality, Anti-Corruption, Clean 

Record Law, Administrative Misconduct 
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1 INTRODUQAO 

O foco do presente trabalho inclina-se sobre a analise da inaplicabilidade da 

Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar n° 135, de 4 de junho de 2010 (lei da ficha 

limpa), em decorrencia do voto do ministro Luiz Fux, fato que repercutiu 

sensivelmente no cenario politico do pais, tendo gerado elegantes discussoes 

envolvendo diversos ramos do Direito, sobretudo na searas constitucional e eleitoral. 

Diuturnamente os meios de comunicacao de massa mostram casos de 

corrupgao de diversas formas e, em praticamente todos os setores da Administragao 

Publica direta ou indireta, nao so na administragao, mas, sobretudo nela, contudo 

outras fungoes do poder tambem tern sido objeto de durissimas criticas por ter ou 

tolerar praticas de corrupgao. Atualmente, nota-se que a deturpagao tradicional do 

poder disseminou na sociedade e na politica brasileira a inconveniente, insuportavel 

e incomoda cultura da improbidade administrativa, onde os gritantes escandalos sao 

vistos com passividade geral. 

A problematica da corrupgao esta cada vez mais arraigada na sociedade 

brasileira, e vista senao com normalidade, mas com simpatia, a legislagao muitas 

vezes e complacente com o desvio de conduta. Para que o Estado Democratico de 

Direito sobreviva sob a egide de valores eticos se faz necessaria, em um primeiro 

momento, a efetivagao de uma profunda protegao da moralidade e da probidade 

administrativa em geral, proclamando as regras da boa administragao e extirpando 

da gerencia dos negocios publicos agentes que ostentam inabilitagao moral para o 

exercicio das fungoes publicas, dai a importancia da aplicabilidade da Lei 

Complementar n° 135/2010, igualmente, denominada lei da Ficha Limpa. 

Diante de tal deturpagao politica gerada pela falta de probidade dos agentes 

publicos, o que acarreta uma serie de problemas sociais e que se tornam 

necessarias analises e pesquisas, como a presente, com o intuito de encontrar 

formas de retirar, impedir e extirpar do seio politico os agentes corruptos, dessa 

forma, diante deste ponto metodologico da problematica, gerou-se inumeras 

discussoes entre estudiosos, principalmente entre os juristas sobre a aplicabilidade 

da Lei Complementar 135/2010, fazendo-se um aprofundamento minucioso dos 

pontos favoraveis e desfavoraveis. 
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Resumidamente, este escrito trata destas questoes. E mais ainda procura 

esclarecer, tanto quanto possivel, duvidas interessantes: seria a aplicabilidade da 

Lei Complementar 135/2010 (lei da Ficha Limpa) a solucao para os problemas de 

gestao dos recursos provenientes administragao publica, por conseguinte, o 

melhoramento social? Qual a importancia dos principios constitucionais da 

administragao publica no combate a corrupgao? A aplicabilidade imediata da Lei 

Complementar 135/2010 fere a Constituigao Nacional? 

E partindo dessas indagagoes que se buscam as respostas para fazerem 

parte do presente trabalho monografico, apresenta-se uma compreensao dos 

resultados da LC 135/2010 (lei da Ficha Limpa), trazendo analises e discussoes a 

respeito da problematica acerca da sua aplicabilidade e se trara melhorias e 

avangos tanto na sociedade quanto na politica. 

Existe em todo o discurso de combate a corrupgao um numero assaz e 

variado de causas possiveis e provaveis solugoes, dependendo de quanto forem os 

envolvidos na questao e de suas variantes. A grandeza e imponencia do tema faz-se 

reconhecer a dificuldade para o interprete construir respostas as diversas variantes. 

Deveras, ter sido a intengao da pesquisa sobre a variante esbogada pelo Eminente 

Ministro Luiz Fux, primeiro pela limitagao intelectual deste pesquisador; segundo 

pelas limitagoes de aprofundamento impostas na realizagao de um singelo trabalho 

monografico. 

Tal complexidade do tema trouxe-se, ainda mais prazer em escreve-lo, pois 

se sente uma atragao indelevel sobre a tematica, principalmente, estimulada pelos 

frequentes escandalos de corrupgao que ocorrem em nossa sociedade. 

Portanto, a justificativa da pesquisa em analise reside na ausencia de um 

posicionamento unificado, ate pela perspectiva atuante da novidade relativa ao 

assunto, alem disso, a politica e, deveras, um valor que atinge a sociedade de forma 

direta, sendo de fundamental importancia para a sociedade a discussao sobre quern 

podera ter legitimidade para representar a sociedade com hombridade e moralidade 

daqui pra frente. 

Sob o aspecto metodologico procura-se fundamentar as conclusoes com 

arestos de jurisprudence e em doutrina dominante. A pesquisa se conduzira 

utilizando a tecnica bibliografica, atraves da consulta de livros, legislagao, revistas 

juridicas, jornais e outras publicagoes que versassem sobre o tema proposto, com o 

escopo principal de enriquecer o debate, tendo como metodo de procedimento o 
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monografico, pois parte do estudo do tema escolhido obedecera a rigorosa 

metodologia proposta. 

Apos a organizacao dos dados colhidos nas diversas fontes, sera realizada 

uma discussao sobre o que se poderia prescindir e o que seria essencial para a 

retificagao das ideias postas. Selecionaram-se os dados e depois sera 

confeccionado o que se espera ser um texto de forma clara e coerente que resultara 

no trabalho que ora se apresenta. 

Deste modo, para uma melhor compreensao, este trabalho esta elaborado 

em tres capitulos. O primeiro capitulo apresentara a estrutura da Administragao 

Publica, seu conceito, suas formas de organizagao, detalhando os principios 

constitucionais que a regem, e abordando o principio da moralidade como 

sucedaneo para o combate as praticas corruptas que assolam a sociedade 

brasileira. 

Ja o segundo capitulo, discorrera sobre a improbidade administrativa 

delimitando seu conceito e abordando sua evolugao historica, tragam-se 

consideragoes acerca da cultura da improbidade e de sua ideologia que evolui junto 

com a sociedade, alem de abordar sob a perspectiva juridica a problematica da 

corrupgao no Brasil. 

O terceiro capitulo explicitara a importancia da participagao popular no 

combate a corrupgao, delimitam-se os aspectos gerais da Lei da Ficha Limpa, 

tratando de sua evolugao no Brasil, passando pela criagao da lei ate sua 

inaplicabilidade nas eleigoes de 2010, em virtude do voto do ministro do Supremo 

Tribunal Federal Luiz Fux. Analisa-se por fim a fundamentagao do voto e 

aplicabilidade de tal dispositivo nas eleigoes de 2012 no Brasil. 
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2. ADMINISTRAQAO PUBLICA 

Para que a Administracao Publica consiga atingir seu escopo primordial de 

gestao dos bens publicos e interesses coletivos, necessita-se essencialmente que o 

agente publico essencialmente respeite os principios constitutionals que a regem 

consagrados no art.37 da Constituicao Federal. 

Percebe-se a relevancia maior oferecida ao Principio da Moralidade que 

funciona como verdadeiro principio orientador e fundamentador dos demais, na 

medida em que exige uma atuacao etica, honesta, justa e proba do agente publico, 

procurando e objetivando sempre o atendimento aos anseios e interesses sociais. 

O administrador publico necessita antes de tudo de uma conduta moral no 

exercicio da sua funcao, atuando com lealdade, boa-fe, e honestidade no trato com 

a coisa publica, dessa forma, exigir do candidato a cargo publico determinada 

capacidade moral e fundamento, condicao e pressuposto para que ele alcance e 

atenda aos anseios da coletividade. Assim sendo, Administragao Publica e 

Moralidade coexistem intrinsecamente. 

2.1 Consideragoes iniciais sobre Estado, Governo e Administragao Publica 

Antes de dissertar sobre a ideia principal do presente escrito, entende-se por 

necessario pontuar o conhecimento basico de alguns dos importantes institutos 

relacionados ao tema, que fornecem base e fundamento para construgao do 

conhecimento por via do entendimento claro e preciso da materia, quais sejam: 

Estado, Governo e Administragao Publica. 

E cedigo que o Estado, e o ente composto por tres elementos essenciais: 

povo, territorio e governo soberano. De tal sorte que para executar suas fungoes, 

manifestam-se por meio dos poderes do estado, quais sejam, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciario, independentes e harmonicos entre si, conforme assevera a 

nossa Constituigao Federal art. 2°. 

De acordo corn Alexandrino (2008, p. 13): 
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O Estado e a pessoa juridica territorial soberana, formada pelos elementos 
povo, territorio e governo soberano. Esses tres elementos sao indissociaveis 
e indispensaveis para a nocao de um estado independente: o povo, em um 
dado territorio. organizado segundo sua livre e soberana vontade. O Estado 
e um ente personalizado (pessoa juridica de direito publico, nos termos dos 
arts 40 e 41 do nosso Codigo Civil), apresentando-se - tanto nas relacoes 
internacionais, no convivio com outros Estados soberanos, como 
internamente - como sujeito capaz de adquirir direitos e contrariar 
obrigagoes na ordem juridica. 

Nesse diapasao deve-se entender o Estado, de forma generica, como sendo 

detentor do poder politico, decisorio e responsavel por zelar pelo interesse comum e 

da gestao da coisa publica. No modelo de Estado Democratico de Direito brasileiro, 

elege-se democraticamente os representantes do povo, que possuirao a funcao 

legislativa, qual seja, de elaborar as leis que deverao ser seguidas e acatadas; e a 

funcao executiva, exercida por meio das Administracoes Publicas de cuidar dos 

interesses coletivos na gestao dos bens e interesses publicos, alem funcao judicial 

de aplicar as leis aos casos concretos. 

O Estado para materializar e executar suas opcoes politicas necessita da 

administracao, onde atuarao em conjunto os orgaos e agentes publicos, dai a 

relevante e assaz importancia dada a Administragao Publica. A partir do momento 

em que atraves do voto o povo transfere suas aspiracoes, anseios, objetivos e 

sonhos aqueles que os representarao, estao atribuindo responsabilidades a 

Administragao Publica e consequentemente ao Estado, esperando sempre que o 

interesse coletivo seja protegido e respeitado. 

O Estado, entao, necessita fundamentalmente da Administragao Publica 

para que cumpra e faga cumprir a sua fungao maior, qual seja: zelar e cuidar do 

bem-estar social e do interesse comum. Assim os agentes publicos que possuam 

condutas morais ilibadas sao de extrema importancia para uma Administragao 

correta e proba. 

Nesse passo, outra importante nogao que ajudara para confecgao desta 

pesquisa e aproximagao da compreensao do que se entende por Governo ou ideia 

de governo, que em linhas gerais refere-se ao exercicio do poder do Estado ou a 

condugao politica geral. Das inumeras formas de governo existentes, adota-se no 

Brasil a Democracia, cujo atraves de mecanismos de participagao indireta e 

instruments da participagao direta, onde se elege representantes atraves do povo, 

e utiliza-se no Brasil o sistema presidencialista de governo. 
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O Governo e definido por Alexandrino (2008, p. 16): 

No ambito do direito administrativo, a expressao "governo" e usualmente 
empregada para designar o conjunto de orgaos constitucionais 
responsaveis pela fungao politica do Estado. O governo tern a incumbencia 
de exercer a direcao suprema e geral do Estado, determinar a forma de 
realizagao de seus objetivos, estabelecer as diretrizes que pautarao sua 
atuacao, os pianos governamentais, sempre visando a conferir unidade a 
soberania estatal. Essa func3o politica, prbpria do governo, abrange 
atribuicoes que decorrem diretamente da constituicao e por esta se regulam. 

Alexandrino (2008, p.17) continua: 

No Brasil, optou-se pelo sistema presidencialista de Governo. O presidente 
da Repiiblica e o Chefe do Poder Executivo federal e exerce, com o auxilio 
dos Ministros de Estado, a direcao superior da Administracao Publica 
federal, cabendo a ele sua organizacao e estruturacSo, nos termos dos arts. 
61 e 84 da Constituicao. Em decorrencia da forma federativa de Estado e do 
principio da simetria das esferas politicas, os Chefes dos Poderes 
Executivos e das Admin is t ra tes Publicas do Distrito Federal e dos Estados 
ser§o, respectivamente, o Governador do Distrito Federal e os 
Governadores dos Estados; pela mesma raz§o , os Chefes do Poderes 
Executivos municipais, bem como das Admin is t ra tes Publicas dos 
municipios, serao seus prefeitos. 

Todavia, e importante discorrer sobre a otica da vertente de que governo 

nao se confunde com Estado, uma vez que o primeiro ascende ao poder, no caso da 

democracia, atraves de eleigoes livres, exercendo suas fungoes, logo apos se 

retirando, enquanto que o segundo, ou seja, o Estado permanece identico e 

inalteravel perante os sucessivos governos. Pode-se afirmar com certa convicgao de 

que governo caracteriza-se pelo conjunto de orgaos diretores de um Estado, que 

expressa o poder estatal atraves da ordem juridica vigente. 

Contemporaneamente o governo vem sendo entendido como o conjunto de 

orgaos, entidades ou agentes incumbidos do exercicio do poder politico, tais 

agentes, entidades ou orgaos formam a estrutura constitucional do Estado. Note-se 

que enquanto a Administragao Publica esta investida de poderes administrativos o 

governo esta ligado a um conjunto de agentes, orgaos ou entidades que compoe a 

estrutura constitucional do Estado, estao investidos de exercicios de poderes 

politicos. Portanto a Administragao Publica faz valer os seus poderes administrativos 

e o governo faz valer seus poderes politicos e constitucionais. 
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Cicero (2004, p.56), na sua obra Dos Deveres, no seculo I a.c, escrita com o 

objetivo de orientar os estudos de seu filho na Grecia, da Ihe licoes de moral e 

interesse publico, dizendo: 

[...] Quern quiser governar deve analisar estas duas regras de Plat§o: uma, 
ter em vista apenas o bem publico, sem se preocupar com a situagao 
pessoal; outra, estender suas preocupagoes do mesmo modo a todo 
estado, negligenciando uma parte para atender a outra. Porque quern 
governa a Republica e tutor que deve zelar pelo bem de seu pupilo e nao o 
se; aquele que protege so uma parte dos cidad§os, sem se preocupar com 
os outros, introduz no Estado os mais maleficos flagelos, a desavenca e a 
revolta. 

Administragao Publica, por sua vez no entendimento de Alexandrino (2008, 

P-18): 

Administragao Publica em sentido amplo abrange os orgaos de governo, 
que exercem fung§o politica, e tambem os organs e pessoas juridicas que 
exercem fung3o meramente administrativa. Deve-se entender por fungao 
politica, nesse contexto, o estabelecimento das diretrizes e programas de 
agao governamental, dos pianos de atuagao do Governo, a fixag§o das 
denominadas politicas publicas. De outra parte, fungao meramente 
administrativa resume-se a execug§o das politicas publicas formuladas no 
exercicio da referida atividade politica. Administragao Publica em sentido 
estrito s6 inclui os 6rgaos e pessoas juridicas que exercem fungao 
meramente administrativa, de execugSo dos programas de governo. Ficam 
excluidos os 6rgaos politicos e as fungoes politicas, de elaboragao das 
politicas publicas. De outra parte, fungao meramente administrativa resume-
se a execug§o das politicas publicas formuladas no exercicio da referida 
atividade publica. 

Portanto, deve-se entender a Administragao Publica como o conjunto de 

agentes, orgao ou entidades voltados a exercer a fungao administrativa do Estado. 

Pelas ligoes de Di Pietro (2000, p.59): 

Em sentido objetivo, a administragao publica abrange as atividades 
exercidas pelas pessoas juridicas, orgaos e agentes incumbidos de atender 
concretamente as necessidades coletivas; correspondendo a fungao 
administrativa, atribuida preferencialmente aos 6rg§os do Poder Executivo. 

Outro relevante conceito e o de Servigo Publico, que e aquele prestado pelo 

Estado, ou por quern Ihe represente mediante regras predominantemente de Direito 

Publico. Segundo Bandeira de Mello (2008, p. 121): 
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Service- Publico e toda a atividade de oferecimento de utilidade ou de 
comodidade material fruivel diretamente pelos administrados, prestado pelo 
Estado ou por quern Ihe faca as vezes, sob um regime de Direito publico -
portanto consagrador de prerrogativas de supremacia e de restricoes 
especiais - Instituido pelo Estado em favor dos interesses que houver 
definido como proprios no sistema normativo. 

No entendimento de Di Pietro (2000, p.60) servigo publico e "toda atividade 

que a Administracao Publica executa, direta ou indiretamente, para satisfazer a 

necessidade coletiva, sob regime juridico predominantemente publico." 

No que se refere ainda a Administragao Publica, acrescenta Di Pietro (2000, 

p. 53) sabe-se que "administrar significa nao so prestar servigo, executa-lo, como, 

outrossim, dirigir, governar, exercer a vontade com objetivo de obter um resultado 

util". 

Em outras palavras a Administragao abrange o planejamento, o comando, a 

fiscalizagao e a execugao de atividades, seja ela de interesse publico ou de 

interesse privado. 

Verifica-se, portanto, que a atividade de administrar depende de uma 

vontade do agente legitimado para tal conduta. No caso da Administragao Publica a 

vontade decorre da lei que fixa a finalidade que deve ser perseguida pelo 

administrador. 

Deve-se destacar tambem que a Administragao pode ser Direta ou Indireta, 

esta sendo caracterizada pelo conjunto de orgaos que compoem as pessoas 

politicas do Estado (Uniao, estados Distrito Federal e municipios), aos quais fora 

atribuida a competencia para exercer de forma centralizada as atividades 

administrativas, enquanto que aquele se define como sendo o conjunto de pessoas 

juridicas (desprovidas de autonomia politica) que, se vinculam a Administragao 

Direta e possuem a competencia para exercerem de forma descentralizada as 

atividades administrativas. 

O Decreto-Lei n° 200/1967, em seu artigo 4°, estabelece a organizagao da 

administragao publica federal: 

Art. 4° A Administracao Federal compreende: 
I- A Administragao Direta, que se constitui dos servigos integrados na 
estrutura administrativa da Presidencia da Republica a dos Ministerios. 
II- A administragao Indireta, que compreende as seguintes categorias de 
identidades, dotadas de personalidade juridica pr6pria: 
a) Autarquias 
b) Empresas Publicas 
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c) Sociedades de Economia Mista 
d) Fundacoes Publicas 
Paragrafo unico. "As entidades compreendidas na Administracao Indireta 
vinculam-se ao Ministerio Publico em cuja area de competencia estiver 
enquadrada sua principal atividade. 

Todavia, nota-se que suas disposicoes restringem-se ao poder Executivo 

Federal, em sintese, deve-se levar em consideracao que tal artigo preleciona que ha 

administragao publica em todos os entes da federacao, e todos os poderes da 

republica tern orgaos administrativos. Alem disso, nada impede que existam 

entidades da administragao indireta vinculadas a orgao dos poderes Legislativo e 

Judiciario. 

No entendimento de Martins Junior (2010, p.1): 

A existencia do estado prende-se a nocao de um aparelho organizador das 
relacoes sociais para satisfacao das necessidades publicas, realizando-se 
mediante servigos publicos atribuidos a pessoas juridicas por ele criadas 
atraves das atividades das atividades executadas pelas pessoas fisicas 
investidas em fungoes publicas (dotadas de poderes administrativos 
correlates) pelas mais variadas formas de investidura ou vinculo. Porem, ha 
uma distancia, as vezes pequena, as vezes grande, entre o Estado ideal e o 
Estado real, e a ciencia juridica, bem conhecendo essa dura realidade, 
fornece meios para a responsabilizag§o do agente publico pelo mau uso do 
poder que o povo Ihe confere. 

A Administragao Publica, para atingir seu objetivo de gestao dos bens e 

interesses da comunidade alem da materializagao da politica governamental, deve 

seguir os principios constitucionais, quais sejam: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiencia, sempre buscando a concretizagao do Estado 

Ideal. A corrupgao leva, portanto, a violagao dos principios constitucionais da 

Administragao Publica, e, por outro lado, a inobservancia desses mesmos principios 

pode char condigoes favoraveis a corrupgao, caracterizando o Estado real. 

O Estado Democratico de Direito evolui bastante, a administragao publica 

possui principios bons e corretos, servindo de corolario para que administrador 

publico os utilize como sustentaculo e base na sua gestao. Tais principios possuem 

o escopo principal de construir um caminho para que as decisoes dos 

administradores sejam, pois, norteadas, visando os interesses e anseios sociais, 

contudo, tais principios nao sao respeitados e o que se observa e senao uma 

verdadeira deturpagao, mas um achatamento da moralidade administrativa. 
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Nesse sentido, a criacao de dispositivos com o escopo de proteger a 

moralidade, a probidade administrativa, excluindo da gerencia dos negocios publicos 

agentes que possuem inabilitacao moral, etica ou juridica para o exercicio de suas 

fungoes e fator determinante para a sobrevivencia do Estado Democratico de Direito, 

dai a importancia da Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) para o 

melhoramento do perfil dos gestores e por consequencia o desenvolvimento social. 

2.2 Os principios constitucionais com destaque ao Principio da Moralidade 

Administrativa 

O constituinte de 1988, atraves do artigo 37 da Constituicao Federal que 

dispoe a respeito dos principios inerentes a Administragao Publica: "Administragao 

Publica direta e indireta, de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios, obedecera aos principios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiencia", erigiu tais principios a condigao de 

orientadores da administragao publica. Assim sendo, orgaos de qualquer dos 

poderes, de todos os entes da federagao, devem obedecer e acatar os 

ensinamentos de tais principios. 

De acordo com o renomado jurista Bandeira de Melo (2008, p.942) ao tratar 

da significagao do termo principio averba: 

Principio e, por definigao, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposig3o fundamental que irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espirito e servindo de criterio para sua exata compreensao 
e inteligencia e exatamente por definir a I6gica e a racionalidade do sistema 
normativo, no que Ihe confere a tonica e Ihe da sentido harmonico. E o 
conhecimento dos principios que preside a intelecgao das diferentes partes 
componentes do todo unitario que ha por nome sistema juridico positive 

Percebe-se, de inicio, que os principios possuem importancia basilar e assaz 

autoridade juridica, tanto que os principios constitucionais da anualidade eleitoral e 

da seguranga juridica fundamentaram a nao aplicabilidade da LC n°135/2010 (lei da 

Ficha Limpa) em apreciagao no Supremo Tribunal Federal (STF). Os ditames do 

legislador demonstram o desejo de fazer com que os supracitados principios 
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elencados permeiem todas as instituigoes e instancias administrativas do nosso 

pais. 

Ressalte-se ainda que existam inumeros outros principios elencados pela 

doutrina administrativa. Ademais, o proprio texto constitucional faz referenda, no 

inciso XXI e nos §§ 5° e 6° do artigo 37, a diversos principios da Administragao 

Publica (prescritibilidade dos ilicitos administrativos, responsabilidade civil da 

administragao, licitagao publica, supremacia do interesse publico sobre o privado, 

finalidade) alem do indelevel principio de proporcionalidade tambem chamado de 

principio da razoabilidade. 

Entretanto, discorre-se no presente encarte monografico a exposigao 

argumentada a despeito dos principios importantes e fundamentals inerentes a 

administragao publica elencados constitucionalmente, quais sejam: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

Ressalta-se que um destaque maior sera atribuido ao Principio da 

Moralidade tendo em vista que ele constitui verdadeiro informador e pressuposto 

informativo dos demais, no entanto todos atuam em conjunto nuclear, constituindo 

principios norteadores a serem aplicados obrigatoriamente a administragao dos 

Estados, Distrito Federal e Municipios, dessa forma, sao otimizadores da 

administragao e do judiciario, para efetivar condigoes do estabelecimento e do 

equilibrio necessarios entre os direitos do administrado e as prerrogativas da 

administragao. 

O principio da Legalidade, previsto no art. 5°, II, da Constituigao Federal, 

preleciona que "ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senao em virtude de lei"; e e considerado o principio basico do Direito Publico. Tal 

dispositivo prescreve que o administrador publico e autorizado a fazer tudo o que 

estiver expresso em lei e nas demais especies normativas, inexistindo dessa forma, 

sua vontade subjetiva. Na Administragao Publica so e permitido fazer o que a lei 

permite, contrariando o observado no ambito particular, onde se e permitido tudo 

aquilo que a lei na proiba expressamente. 

De acordo com Di Pietro(2000, p.68): 

[...] Este principio, juntamente com o de controle da Administragao pelo 
Poder Judiciario, nasceu com o Estado democratico de Direito e constitui 
uma das principals garantias de respeito aos direitos individuals. Isto porque 
a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece tambem os limites da 
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atuacao administrativa que tenha por objeto a restrigao ao exercicio de tais 
direitos em beneficio da coletividade. [...] a Administragao Publica s6 pode 
fazer o que a lei permite; no ambito das relacoes entre particulares, o 
principio aplicavel e o da autonomia da vontade, que Ihes permite fazer tudo 
que a lei nao proibe. 

Supracitado principio remete-se a ideia de que a Administragao Publica nao 

pode agir contra ou alem da lei, so podendo atuar nos estritos limites legais. 

Ademais o principio da legalidade deve ser entendido como expressao maior do 

Estado Democratico de Direito, funcionando como garantidor de que a sociedade 

nao estara vinculada somente as vontades subjetivas, pessoais e particulares 

daqueles que governam. 

O segundo principio elencado na Constituigao Federal, o principio da 

impessoalidade encontra-se inserido nos principios da igualdade e da legalidade, e 

dessa forma possui duas acepgoes de acordo com Alexandrino (2008, p. 198): 

a) como determinante da finalidade de toda a atuacao administrativa 
(tambem chamado principio da finalidade, considerado um principio 
constitucional implicito, inserido no principio da impessoalidade. Essa 
primeira e a acepcao mais tradicional do principio da impessoalidade, e 
traduz a ideia de que toda atuag§o da Administragao deve visar ao interesse 
publico, deve ter como finalidade a satisfag3o do interesse publico, b) como 
vedag§o a que o agente publico valha-se das atividades desenvolvidas pela 
Administragao para obter promogao pessoal. A segunda acepgao do 
principio da impessoalidade esta ligada a ideia de vedagao a pessoalizagao 
das realizagoes da Administragao Publica, a promogao pessoal do agente 
publico Esta consagrada no § 1° do art. 37 da Constituigao, nestes termos: 
"A publicidade dos atos. programas, obras, servigos, e campanhas dos 
organs publicos devera ter carater educative informativo ou de orientagao 
social, dela nao podendo constar nomes, simbolos ou imagens dos 
administradores, evitando que estes utilizem a propaganda oficial para sua 
promogao pessoal. 

No entendimento de Rocha (1994, p. 147-50) a impessoalidade tern como 

sustentaculo a objetividade e a neutralidade da atividade administrativa, traduzindo-

se "na ausencia de marcas pessoais e particulares correspondentes ao 

administrador que, em determinado momento, esteja no exercicio da atividade 

administrativa, tornando-a assim, afeigoada a seu modelo, pensamento ou verdade" 

e estabelecendo como rumo juridico valido apenas o interesse publico, sem 

diferengas, preferencias ou distingoes. 

Ora, tal principio demonstra a ideia de que o administrador funciona como 

um mero executor do ato, que serve de impulso para a manifestagao da vontade do 

estado, e dessa forma, as agoes administrativo-governamentais nao sao do agente 
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politico, e sim da entidade publica que ele representa e em nome da qual praticou o 

ato. Consoante os entendimentos supracitados devemos entender o principio da 

impessoalidade como sendo aquele que leciona que toda e qualquer atividade da 

Administragao Publica deve ser realizada buscando unico e exclusivamente a 

finalidade publica, o bem publico. 

O Principio da Moralidade tornou-se o mais importante principio para a 

Administragao Publica, correlaciona-se e serve de base e fundamento para todos os 

outros, colocando em termos juridicos a exigencia de uma atuagao etica, honesta e 

justa dos agentes publicos, procurando sempre como escopo final o atendimento a 

todos os anseios e interesses sociais. A amplitude do principio tern como limites a 

propria existencia do poder administrative Administragao e principio da moralidade 

coexistem intrinsecamente. 

Nesse sentido, discorre Rodrigues (2008, p.62): 

O principio da moralidade esta previsto expressamente no texto 
constitucional como principio geral da Administracao Publica, significando 
isso que a atividade do Estado, sem sua globalidade, ou seja, todos os 
orgaos, em qualquer nivel, submetem-se a sua orientagao, incluindo-se 
neste universo os particulares que se relacionam com o poder publico. 
Destaca-se dos outros principios constitucionalmente positivados, em face 
da exigencia intransponivel de a ele toda atuagao administrativa ficar 
substancialmente assujeitada, sob pena de invalidade dos atos praticados. 
Assim, todas as normas, incluindo os demais principios, explicitos ou 
implicitos, tern de conformar-se com as exigencias da moralidade. 

Registre-se ainda que o Principio da Moralidade administrativa, possui 

importancia de relevo, na medida em que ele constitui autentico informador da 

ideologia que serve de lastro aos demais, servindo como pressuposto informativo 

dos outros, apesar de coexistirem no ato administrative Alem de o administrador 

cumprir a estrita legalidade no exercicio de sua fungao publica, devera tambem 

respeitar e zelar pelos principios eticos da razoabilidade e da justiga, pois, segundo 

escreve o classico Meirelles (1995, p, 82), "a moralidade administrativa constitui 

hoje pressuposto da validade de todo ato da Administragao Publica". E prossegue 

"nao se trata da moral comum, mas sim de uma moral juridica". 

O Supremo Tribunal Federal (STF) em analise ao principio em estudo 

manifestou-se da seguinte forma: 
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Poder-se-a dizer que apenas agora a Constituigao Federal consagrou a 
moralidade como principio de administragao publica (art. 37 da Constituigao 
Federal). Isso nao e verdade. Os principios podem estar ou nao explicados 
em normas. Normalmente, sequer constam de texto regrado. Defluem no 
todo do ordenamento juridico. Encontram-se insitos, implicitos no sistema, 
permeando as diversas normas regedoras de determinada materia. O so 
fato de um principio nao figurar no texto constitucional, nao significa que 
nunca teve relevancia de principio. A circunstancia de, no texto 
constitucional anterior, nao figurar o principio da moralidade n§o significa 
que o administrador poderia agir de forma imoral ou mesmo amoral. Como 
ensina Jesus Gonzalez Perez ' El hecho de su consegracion em uma norma 
legal no supone que com anterioridad no existiera, ni que por tal 
consagraci6n legislativa haya perdido tal caracter' (El principio de buena fe 
em El derecho administrative Madri, 1983.p. 15). Os principios gerais de 
direito existem por forga propria, independentemente de figurarem em texto 
legislative E o fato de passarem a figurar em texto constitucional ou legal 
nao Ihes retira o carater de principio. O agente publico nao so tern que ser 
honesto e probo, mas tern que mostrar que possui tal qualidade. Como a 
mulher de Cesar. 

Dessa forma, pode-se entender que o Principio da Moralidade esta 

intimamente ligado a ideia de probidade, dever insubstituivel do administrador. A 

Constituicao patria ao consagrar o principio da moralidade administrativa como vetor 

da atuagao dos gestores publicos, consagra tambem a assaz necessidade de 

protecao a moralidade e responsabilizacao do administrador publico que atenta 

contra a moral. 

Nesse sentido, nota-se que o texto constitucional, reflete as diretrizes da 

doutrina administrativa ao entender que o administrador publico alem da fiel 

obediencia a lei (legalidade estrita) deve atender e observar a padroes de 

moralidade. 

Nesse sentido, Mendes (2007, p.62) preleciona: 

Sendo o direito minimo etico indispensavel a conivencia humana, a 
obediencia ao principio da moralidade, em relagao a determinados atos, 
significa que eles so serao considerados validos se forem duplamente 
conformes a eticidade, ou seja, se forem adequados as exigencias juridicas, 
mas tambem as de natureza moral. 

O administrador publico investido do poder que Ihe foi conferido, nao pode 

de forma alguma distanciar-se dos objetivos e necessidades a serem alcancados no 

sentido de identificar e entender aos anseios da populacao. Assim sendo, note-se 

que atendendo aos dizeres do principio da moralidade, atende-se a todos os atos da 

administragao, como forma de respeito ao administrado, que e o principal 

interessado numa administragao justa, honesta e etica. A moral e principio 
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constitucionalmente positivado, revestindo-se de carater imperative eficacia plena e 

objetiva exigencia. 

E ainda esclarece Rodrigues (2008, p.59): 

A moralidade da administracao tern por objetivo disciplinar a conduta dos 
agentes publicos de todos os niveis e esferas dos tres poderes, bem como a 
dos particulares que com ela se relacionam e, bem assim, os meios de 
exerce-la. Tanto os atos vinculados quanto os discricionarios acham-se 
sujeitos ao principio. Tern ela por objetivo, portanto, ordenar a atuacao das 
instituicdes e a de seus membros, estabelecendo criterios para aperfeicoar 
suas atividades de modo a que o interesse publico seja atendido dentro de 
um conceito de honestidade e retidao de carater capaz de transmitir a 
indispensavel confianca aos administrados. Ela exprime o sentido do dever 
de melhor administrar, o que ultrapassa a ideia de bem administrar, 
consubstanciando donos valores da impessoalidade, lealdade, equidade, 
veracidade, eficiencia, lisura e boa-fe. 

E significante enaltecer a iniciativa e o merito do legislador em preocupar-se 

e dar relevancia especial a tal tema, tendo em vista que a preocupacao do 

administrador em observar e respeitar a moralidade causa alem de um efeito 

psicologico, certo temor em relacao a realizagao de atos que atentem contra a moral. 

Em conclusao ao seu pensar Rodrigues (2008, p.31) 

A conclusSo a que se pode chegar nesse ponto e que os principios, alem da 
sua abrangencia axiologica, etica e ideol6gica, representam a superacSo do 
positivismo, do culto a lei afastada da moral - bastava a ilegalidade, a ela se 
curvando, mesmo reconhecendo a imoralidade do ato - para em troca, se 
adotar os postulados da teoria contemporanea do direito por principios, dai 
podendo se inferir com clareza a retomada dos postulados do Direito 
estreitamente vinculados a moral, da qual jamais podera se desligar, 
porque, em verdade, nenhuma norma juridica podera dispensar em seu 
conteudo o pressuposto da moralidade. Nesta proposicao revela-se o 
intento de nao desistencia da eterna busca de mecanismos para melhor 
proteger os direitos fundamentals da pessoa humana, os quais se revelam 
onde inexistam valores eticos e morais. 

Assim, o Principio da Moralidade trouxe para a administragao publica a 

imposigao da observancia de um padrao moral, dessa forma, exige a existencia de 

governantes que alem da capacidade juridica e administrativa, possuam tambem o 

respeito efetivo ao interesse publico. 

Na visao de Moraes (2007, p.314): 

A conduta do administrador publico em desrespeito ao principio da 
moralidade administrativa enquadra-se nos denominados atos de 
improbidade, previstos pelo artigo 37, §4°, da Constituigao Federal, e 
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sancionados com a suspense dos direitos politicos, a perda da fungao 
publica, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erario, na forma 
e gradagao previstas em lei, sem prejuizo da agao penal cabivel, permitindo 
ao Ministerio Publico a propositura da agao civil publica por ato de 
improbidade, com base na Lei n° 8.429/92 para que o Poder Judiciario 
exerga o controle jurisdicional sobre lesao ou ameaga de lesao de 
patrimonio publico. 

Deveras, deve-se observar que o Poder Judiciario, no exercicio do controle 

jurisdicional, nao deve se ater apenas a analise da legalidade do ato administrative, 

contudo, entender legalidade e legitimidade nao so como a conformagao do ato da 

lei, mas tambem com a moral administrativa e com o interesse comum. 

No tocante ao Principio da Publicidade, e cedico que a publicidade se faz 

pela insergao do ato no Diario Oficial ou por edital fixado para divulgacao de atos 

publicos, para dar conhecimento ao publico em geral e em seguida possa produzir 

seus efeitos. A administragao tern o dever indelevel de oferecer completa 

transparencia a todos os atos que praticar, alem de fornecer toda e qualquer 

informagao solicitada por particular, pois em regra nenhum ato administrative pode 

ser sigiloso. 

Vale consignar, por relevante o dispositivo que deixa clara a tal exigencia de 

atuagao transparente da Administragao Publica e o inciso XXXIII do art. 5° da 

Constituigao: 

Art. 5° - [...] XXXIII - todos tern direito a receber dos orgaos publicos 
informagoes de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou gera, que 
serao prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindivel a seguranga da sociedade e do 
estado. 

Voltando-se para o argumento constitucional, impoe-se entender que tal 

principio so e satisfeito quando sua real finalidade e alcangada, qual seja, de 

oferecer a informagao de forma precisa, objetiva, clara e acessivel, ao conhecimento 

da totalidade dos interessados. 

Por ultimo, o Principio da Eficiencia assevera que o administrador publico 

tern o dever de ser eficiente, produzindo sempre os efeitos esperados, procurando 

bons resultados, agindo sempre conforme a lei, e velando pela objetividade e 

imparcialidade. 

Na acepgao de Morais (2007, p.317): 
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"Principio da eficiencia e aquele que impoe a Administragao Publica Direta e 
Indireta e a seus agentes a persecucao do bem comum, por meio do 
exercicio de suas competencias de forma imparcial, neutra, transparente, 
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, 
primando pela adocao dos criterios legais e morais necessarios para a 
melhor utilizacSo possivel dos recursos publicos de maneira a evitar-se 
desperdicios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Note-se que nao 
se trata da consagracao da tecnocracia, muito pelo contrario, o principio da 
eficiencia dirige-se par a raz3o e fim maior do Estado, a prestac§o dos 
servicos sociais essenciais a populacao, visando a adocao de todos os 
meios legais e morais possiveis a satisfagSo do bem comum." 

E ainda de acordo com o entendimento de Martins Junior (2010, p.87); 

O principio da eficiencia e logico na medida em que a Administracao Publica 
deve satisfazer o interesse publico, mas sua concepgSo indica que o agente 
publico nao tern o dever de administrar, sen§o o de melhor administrar, 
voltando a face da sua conduta para os meios mais adequados e coerentes 
para a satisfacSo da finalidade cuja competencia confere. No fundo a 
eficiencia tern raizes no conhecimento do dever de boa administragao, 
igualmente importante para a compreensao dos principios da moralidade e 
da probidade administrativas. 

Portanto, conclui-se que a observancia fiel e total aos os principios 

constitucionais da administracao publica apontara o norte ate a correta atividade 

administrativa. Tal procedimento orientara a Administragao e os administradores 

publicos para uma boa gestao dos negocios publicos, propiciando bem-estar, 

seguranga, progresso social e economico a todos. Evitar-se-ao, assim, sofrimentos a 

populagao mais pobre e sacrificios desnecessarios a coletividade em geral. 

2.3 Abordagem historica e delimitagao do conceito de Moralidade Administrativa 

Desde os primordios das sociedades organizadas, observa-se que a 

gerencia das atividades comunitarias dos grupos, e deixada sob a responsabilidade 

de um ou varios lideres, assim a confianga que governantes e governados tern um 

com outro e requisite fundamental para o desenvolvimento do grupo. Dessa forma, a 

partir da genese da civilizagao, tambem nasce a possibilidade de ruptura de tal 

confianga mutua e como consequencia seu proprio desvirtuamento. 

Ao longo da historia da humanidade diversas vezes observa-se que 

soberanos, faraos, reis, patriarcas, imperadores, lideres de qualquer natureza 
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investidos de poder, procuravam unico e exclusivamente a satisfagao de seus 

proprios interesses, e para alcancar seus objetivos utilizavam-se de todo e qualquer 

ato amoral, imoral, antietico, em detrimento dos interesses da coletividade. 

O antigo testamento relata em alguns trechos, o odio e a repugnancia que a 

populagao sentia por governantes desprovidos de moralidade. O proprio profeta 

Isaias (Is, 1,4-7), ao relatar seu pensamento a respeito de Juda e Jerusalem nos 

reinados de Uzias, Jotao, Acaz e Ezequias as condigoes em que as cidades 

estavam a epoca: 

Ah, nagao pecadora, povo carregado de iniquidade! Raga de malfeitores, 
filhos dados a corrupgao! Abandonaram o Senhor; desprezaram o Santo de 
Israel e o rejeitaram. Por que continuarao sendo castigados? Por que 
insistem na revolta: A cabega toda esta ferida, todo o coragao esta 
sofrendo. Da sola do pe ao alto da cabega nao ha nada sao; somente 
machucados, vergoes e ferimentos abertos, que n§o foram limpos nem 
enfaixados nem tratados com azeite. 

Isaias (1, 21-24) em outra passagem faz referenda a repugnancia que o 

povo sentia por governantes sem responsabilidade e moral, ao referir-se aos 

gestores de Jerusalem assevera: 

Como se transformou em meretriz a cidade fiel! Antes era cheia de direito, e 
nela morava a justiga; agora esta cheia de criminosos! A sua prata se tornou 
lixo o seu vinho ficou aguado. Os seus chefes s3o bandidos, cumplices de 
ladroes: todos eles gostam de suborno correm atras de presentes; nao 
fazem justiga ao orfao, e a causa da viiiva nem chega ate eles. 

Em Mateus (5,13) Jesus compara a forga moral de seus discipulos ao sal da 

terra: "Vos sois o sal da terra; mas, se o sal perder a sua forga, como se Ihe 

restabelecera a sua salinidade? Nao presta mais para nada, senao para ser 

langados fora, a fim de ser pisado pelos homens." 

Desse modo, percebe-se que nos tempos mais remotos da historia, atos 

ilicitos, corruptos e desonestos eram vistos com aversao e nojo, a percepgao da 

moralidade parece esta magnetizada na alma humana ha muito tempo. A 

repugnancia a tais atentados contra o bem comum parecem estarem intrinsecos a 

propria condigao de existencia do homem. 

Socrates ao se defender, no julgamento que o levaria a condenagao a morte, 

deixou ligoes, registradas pelo filosofo grego Platao (2000 p.89-90): 
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Que pena merecerei ou que multa, por nao haver desfrutado tranquilamente 
durante minha vida do que aprendi, mas descuidar-se do que atrai a 
maioria: riquezas, assuntos domesticos, posicoes militares e politicas e 
todas as outras magistraturas, e as sedicoes e conspiracoes que ocorreram 
nas cidades, pois sempre me considerei demasiadamente honesto para 
poder salvar-me se me dedicasse a tais coisas e convencido de que, se me 
dedicasse a tais coisas e convencido de que, se me dedicasse a elas, nao 
teria sido util nem para mim nem para vos porque sempre acorri onde quer 
que julgasse poder proporcionar o maior bem a cada um de vos mesmos, 
pensasseis em serem os melhores e mais judiciosos quanto possivel e, 
antes que nas coisas acidentais, pensastes na cidade e deste modo 
obrasseis em tudo mais. 

Numa epoca mais proxima, fundamentado na sua peculiar sabedoria a 

respeito do modo de governar Nicolau Maquiavel (2008, p. 172), na indelevel obra O 

Principe, em consonancia com a teoria de que os fins justificam os meios, da 

ensinamentos a respeito do carater inescrupuloso e fraudulento que norteia as 

acoes do politico profissional: 

Em um principe, dentre outras qualidades, e louvavel que honre a sua 
palavra sempre e tenha integridade, em vez de usar artificios e fraudes. No 
entanto, observa-se em nossos tempos, pela experiencia, que os 
governantes que conseguira m os maiores feitos foram aqueles que deram 
pouca importancia a palavra empenhada e recorrendo a astucia, iludiram a 
boa-fe do povo; enfim, falharam com aqueles que Ihes eram leais e nele 
confiavam. Portanto, precisas saber que ha duas maneiras de se levar 
adiante uma disputa: uma pela lei outra pela forga. A primeira e praticada 
pelos homens, a segunda pelos animais; como a primeira e, 
frequentemente, insuficiente, torna-se necessario recorrer a segunda. 

Maquiavel (2008, p. 173-175) em outra passagem, mostra claramente que 

mesmo escrito no seculo XV, tais escritos demonstram-se plenamente atuais, e 

esclarece com maestria que a maldade, a dissimulagao e falta de moralidade sao 

caracteristicas intrinsecas a natureza humana: 

Sendo assim, um principe sagaz nao deve cumprir seus compromissos, 
quando isso nao estiver de acordo com seus interesses e quando as causas 
o levarem a comprometer sua palavra nao existam mais. Se todos os 
homens fossem bons, esse preceito seria inoportuno, mas como os homens 
s £ o necessariamente maus, e n§o terao boa-fe em relacao a v6s, precisais, 
da mesma maneira, nao ter boa-fe em relacao a eles. Jamais faltaram 
razoes legitimas a nenhum principe para justificar a quebra de sua palavra 
[...] Entretanto, e necessario que um principe saiba muito bem disfargar sua 
indole e ser um grande hipocrita e dissimulador, pois, os homens sao tao 
simples e se submetem tanto as suas necessidades imediatas que aos 
impostores nunca faltam os cr6dulos[...] Assim, e necessario que ele tenha 
uma mente versatil, capaz de se apresentar e, como foi dito acima, se 
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possivel, nao se desviar do bem, mas saber como recorrer ao mal se a 
necessidade assim o exigir. 

E cedico, que os primeiros relatos acerca da moralidade no Brasil, alias, da 

imoralidade remetem-se a epoca da colonizacao pelos Portugueses. O Frei Vicente 

do Salvador(1627,p.4) ja naquela epoca definia com maestria a verdadeira intencao 

dos Portugueses no Brasil: 

Disto dao a culpa alguns aos reis de Portugal, outros aos povoadores; aos 
reis pelo pouco caso que haviam dado a esse tao grande estado, que nem o 
titulo quiseram dele, pois, intitulando senhores de Guine, por uma 
caravelinha que la vai, e vem, como disse o Rei do Congo, do Brasil nao se 
quiseram intitular, nem depois da morte de el-rei d. Joao Terceiro, que o 
mandou povoar e soube estima-lo, houve outro que dele curasse, senao 
para colher suas rendas e direitos; e deste mesmo modo se haviam os 
povoadores, os quais por mais arraigados, que na terra estivessem, e mais 
ricos que fossem, tudo pretendiam levar a Portugal, e se as fazendas e 
bens que possuiam soubessem falar tambem Ihes haveriam de ensinar a 
dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam e 
papagaio real para Portugal; porque tudo querem para la, e isso nao tern so 
os que de la vieram, mas ainda os que ca nasceram, que uns e outros usam 
da terra nao como senhores, mas como usufrutuarios, s6 para desfrutarem 
e a deixarem destruida. Donde nasce tambem que nenhum homem nesta 
terra e republico,nem zela, ou trata do bem comum, senao cada um do bem 
particular. 

Camoes (1979, p.322), no seu poema epico Os Lusiadas, demonstra em 

verso a historia do povo portugues e suas grandes conquistas, a partir da 

descoberta do caminho maritimo para as Indias na epoca das grandes navegacoes, 

registrou: 
Ve aqueles que devem a pobreza/ Amor divino, e ao povo caridade,/ Amam 
somente mandos e riqueza,/ Simulando justiga e integridade,/ Da feia tirania 
e da aspereza/ Fazem direito a va severidade;/ Leis em favor do rei se 
estabelecem/ As em favor povo so perecem. 

Note-se por oportuno que o sentido de moralidade esta ligado a propria 

natureza humana. Analisando o tema moralidade, percebe-se, o quao abstrato o 

tema se perfaz, tal complexidade poderia causar certo temor aos estudiosos da 

ciencia juridica, contudo, o tema esta presente em praticamente todos os momentos 

de nossa vida e norteia nossas acoes e nossos caminhos. Nesse sentido, mesmo 

nao sabendo a definicao do que seja moral ou moralidade, o mais simples homem 

comum provavelmente sabera a diferenca entre uma conduta moral e uma conduta 

imoral. 
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Sob a visao individual, o conceito de moralidade, assemelha-se com a 

definigao de consciencia, uma vez que o homem, ao executar determinada agao que 

desperte repugnancia ou vergonha de sua propria consciencia, estara colocando tal 

agao em confronto com aquilo que ele acha ser correto ou justo. Observe-se ainda 

que determinada agao podera ser aceita com uma conduta moral por a uma 

coletividade, apenas por determinada parcela daquela coletividade, por ninguem 

daquela coletividade ou por uma so pessoa. 

Moralidade pode ser definida como sendo o cultivo tranquilo e permanente 

dos valores humanos, dessa forma, deriva da propria natureza humana, esta 

presente na condigao humana da mesma forma que a personalidade e a educagao 

de cada um. O dicionarista Aurelio Buarque de Holanda (2001, p.471) define o termo 

moral como: "Conjunto de regras de conduta ou habitos julgados validos, quer de 

modo absoluto, quer para grupo ou pessoa determinada". 

Numa perspectiva coletiva, o conceito de moralidade torna-se mais 

complexo levando-se em consideragao a heterogeneidade da sociedade. Em 

determinada epoca e lugar, em determinados povos e culturas, poderao existir 

diversos entendimentos sobre o que e justo, correto, verdadeiro ou honesto. 

Ademais, tais entendimentos e concepgoes podem mudar com a evolugao das 

sociedades e com o decorrer do tempo. 

Nesse sentido percebe-se que o direito preocupa-se mais com o 

entendimento da moralidade no ambito coletivo, pois, a moral coletiva resumiu-se 

como o conjunto de valores presentes na sociedade, em determinada epoca e 

momento historico. Padroes morais sao alcangados ao longo do tempo, pelas ideias 

sociais predominantes da epoca vigente, e buscam ainda que de forma indireta, o 

bem comum. 

Preleciona nesse sentido ainda Di Pietro (1991, p. 116) classifica tais ideias 

predominantes de comunidade moral de valores, e destaca sua importancia maior 

em relagao a moral individual: 

Por isso, a base, o fundamento ultimo de sua validade nao reside na 
consciencia individual do sujeito ( na chamada voz da consciencia), mas no 
comportamento efetivo do grupo que alcanga uma dimensao normativa, 
enquanto a sociedade espere e exige, de cada um de seus membros, sob o 
efeito da pressao social(isso aproxima a moral social do direito), um 
comportamento conforme com a comunidade moral de valores vigente nela. 
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Pode-se agora a partir do conceito de moral social ou coletiva, correlacionar 

tais ensinamentos com o piano juridico, assim sendo, por ser o direito ciencia uma 

humana por excelencia, dessa forma, inundada de relagoes e conflitos sociais, os 

vocabulos moral e moralidade encontram aplicacao em praticamente a totalidades 

dos ramos do direito. Contudo, e no direito administrative que eles repousam de 

forma especial, tendo em vista, que possui varias particularidades que regem as 

relagoes entre administragao e administrado. 

Ainda desbravando as nogoes complexas de moralidade, destaque-se que 

se deve obter a percepgao se determinada conduta e imoral ou moral, nao a partir 

de uma analise subjetiva, mas sim de um exame objetivo da conduta. Deve-se, 

portanto, considerar os efeitos de tal conduta, as consequencias e o que ela traz de 

bom ou de ruim a coletividade. 

Neste interim, cabe assinalar o principio da moralidade administrativa, no 
entendimento de Bandeira de Mello (2006, p. 107): 

De acordo com ele, a Administragao e seus agentes tern de atuar na 
conformidade de principios eticos. Viola-los implicara violagao ao proprio 
Direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada a invalidagao, 
por quanto, tal principio assumiu foros de pauta juridica, na conformidade do 
art.37 da Constituigao. Compreende-se em seu ambito como e evidente, os 
chamados principios da lealdade e boa-fe, tao oportunamente encarecidos 
pelo mestre espanhol Jesus Gonzales Perez em monografia preciosa. 
Segundo os canones da lealdade e da boa-fe, a Administragao havera de 
proceder em relagao aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo-lhe 
interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malicia, produzido de 
maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercicio de direito por parte do 
cidadao. 

Por sua vez, Di Pietro (1991, p.111) possui entendimento no mesmo sentido: 

Mas, ainda ha outro inconveniente resultante dessa colocagao: e o fato de 
ser extremamente dificil a pesquisa da intengao do agente, de modo a 
concluir pela ilegalidade do ato. Por isso mesmo, a moralidade ha de estar 
localizada em outros aspectos que nao o da finalidade, ainda que nesta 
esteja tambem presente. A sua presenga ha de ser mais objetiva do que 
subjetiva. O principio da moralidade tern utilidade na medida em que diz 
respeito aos pr6prios meios de agao escolhidas pela Administragao Publica. 
Muito mais do que em qualquer outro elemento do ato administrativo, a 
moral e identificavel no seu objeto ou no seu conteudo, ou seja, no efeito 
juridico imediato que o ato produz e que, na realidade, expressa o meio de 
atuagao pela qual opta a Administragao para atingir cada uma de suas 
finalidades. Nao e por outra razao que, tanto no direito privado como no 
direito publico, e frequente mencionar-se moralidade como requisito 
essencial a validade do objeto. No ambito do direito civil, Clovis Bevilaqua 
ensinava que a 'declaragSo de vontade deve ser conforme aos fins eticos do 
direito, que nao pode dar apoio a intuitos imorais, [...]. Consequentemente, 
se o objeto do ato for ofensivo a moral ou as leis de ordem publica, o direito 
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nao Ihe conhece validade'. Nao e preciso penetrar na intengao do agente, 
porque do prbprio objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre quando o 
conteudo de determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, 
retidSo, equilibrio, justiga, respeito a dignidade do ser humano, a boa fe, ao 
trabalho, a etica das instituigoes. A moralidade exige proporcionalidade 
entre os meios e os fins a atingir; entre os sacrificios impostos a coletividade 
e os beneficios por ela auferidos; entre as vantagens usufruidas pelas 
autoridades publicas e os encargos impostos a maioria dos cidadaos. Por 
isso mesmo a imoralidade salta aos olhos quando a Administragao Publica 
e prodiga em despesas legais, porem inuteis, como propagando ou 
mordomia, quando a populag§o precisa de assistencia medica, alimentagao, 
moradia, seguranga, educagao, isso sem falar no minimo indispensavel a 
existencia digna. Nao e preciso para invalidar despesas deste tipo, entrar na 
dificil analise dos fins que inspiram a autoridade; o ato em si, o seu objeto, o 
seu conteudo, contraria a etica da instituigao. Afronta a norma de conduta 
aceita como legitima pela coletividade administrativa. 

Portanto, e partindo de um exame objetivo dos atos da administragao 

publica, procurando seu objeto e conteudo, que se pode vislumbrar a moralidade. De 

todo o exposto ate aqui, notamos que moralidade e pre-requisito basico para o 

administrador publico que possui o desejo de atender aos anseios da coletividade. 

O ministro do STF Luiz Fux ao fundamentar seu voto pela inaplicabilidade da 

Lei Complementar n° 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) em 2010 assim se pronunciou a 

respeito da moralidade exigida aos agentes publicos quando no exercicio de seus 

cargos: 

Na verdade, a moralidade no exercicio do mandato politico e a mesma que 
se impoe ao agente administrative em geral, como entreveem os 
administrativistas classicos de ontem e de hoje. Na percuciente visao de 
Hauriou (HAURIOU, Maurice. Precis Elementaires de Droit Administratis 
Paris, 126, p. 197), n§o se trata da moral comum, mas sim de uma moral 
juridica, entendida como o conjunto de regras de conduta tiradas da 
disciplina interior da Administragao. No mesmo sentido ensinam Henri 
Welter e Lacharriere, assentando este ultimo que a moral administrativa e o 
conjunto de regras que, para disciplinar o exercicio do poder discricionario 
da Administragao, o superior hierarquico - hoje, no Brasil, o proprio texto 
constitucional de 1988 - impoe aos seus subordinados (Apud MELLO, Celso 
Antonio Bandeira de. Curso de direito administrative 27 a edigao, S3o Paulo: 
Ed. Malheiros, p. 89). 
Essa moralidade, pauta juridica dos agentes publicos, sintetiza-se no dever 
de atuar com lealdade e boa-fe do homem comum, que sabe distinguir o 
honesto do desonesto, o legal do ilegal, o justo do injusto [...](voto do 
ministro Luiz Fux no RE 633703/MG, contido em 
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp) 

Portanto, conclui-se que o administrador publico necessita antes de tudo de 

uma conduta moral e proba no exercicio de sua fungao, atuando com lealdade, boa-

fe, justiga, honestidade e honradez no trato com a coisa publica, assim sendo exigir 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp
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do candidato a qualquer cargo publico determinada capacidade moral e fundamento, 

pressuposto ou condicao primordial para que esse candidato atue de acordo com a 

vontade do povo, para fins de atender a meta maior do bem comum. 
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3 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Ao analisar o termo improbidade administrativa, muitas vezes ate de forma 

despretensiosa, alguns se remetem ao termo corrupcao, em seu sentido lato. 

Contudo, os operadores do direito consideram na maioria dos casos sua concepgao 

num sentido mais restrito, ou seja, corrupgao enquanto tipo penal, entendendo que 

inadequada a semelhanga entre as duas ideias. 

Contudo, utiliza-se aqui uma visao ampla e despretensiosa, que se torna a 

mais proxima da realidade, neste caso, sendo aceitavel falar, ate certo ponto, em 

corrupgao administrativa como improbidade administrativa. Portanto, neste texto, se 

utiliza indistintamente as expressoes, corrupgao administrativa, improbidade 

administrativa, e corrupgao, ainda que isso implique algum sacrificio da precisao. 

3.1 Alcance conceitual de Improbidade Administrativa 

A partir de uma primitiva analise do tema, nota-se, desde logo, a elevada e 

assaz importancia que o termo improbidade administrativa possui nos estudos 

politicos juridicos atuais, observe que a cada eleigao a populagao brasileira torna-se 

cada vez mais participativa, almejando o pleno exercicio do controle que Ihe 

compete como povo consciente de seus deveres e de seu papel de cidadaos. 

De acordo com o lexico Aurelio Buarque de Holanda Ferreira (2001, p. 377), 

improbo e definido como: "sem probidade, desonesto", dessa forma o dicionarista 

aproxima improbidade de desonestidade, contudo, cabe-se esmiugar ainda mais tal 

conceito e char nogoes proximas que detem fundamental importancia no 

entendimento claro e preciso deste escrito. 

O vocabulo improbidade deriva do termo latino "improbitate" e quer dizer, 

falsidade, desonestidade, corrupgao. Dessa feita, Improbidade administrativa 

conceitua-se como sendo o comportamento de determinado agente publico que 

atenta contra a lei, a moralidade e os costumes, demonstrando a total falta de etica, 

honra, moral, carater e honestidade que alguns utilizam no exercicio da 
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administragao publica, priorizando o interesse pessoal em detrimento do bem 

comum. 

Entendimento de Pazzaglini Filho (1998, p.39) para quern: 

Numa primeira aproximacao, improbidade administrativa e o designativo 
tecnico para a chamada corrupgao administrativa, que sob diversas formas, 
promove o desvirtuamento da Administragao Publica e afronta os principios 
nucleares da ordem juridica (Estado de Direito, democratico e Republicano), 
revelando-se pela obtengao de vantagens patrimoniais indevidas as 
expensas ao erario, pelo exercicio nocivo das fungoes e empregos publicos, 
pelo "trafico de influencia, nas esferas da Administragao Publica e pelo 
favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade 
mediante a concess3o de obsequios e privilegios ilicitos. 

Nesse sentido, num primeiro momento deve-se entender improbidade 

administrativa como o termo tecnico utilizado para denominar corrupgao 

administrativa, que, afronta os principios constitucionais e desvirtua a propria 

Administragao Publica. Como sobredito tal corrupgao administrativa transparece 

quando os gestores publicos adquirem vantagens e aumentam seu patrimonio de 

forma indevida a custa do dinheiro publico, usando das prerrogativas de seu cargo 

para realizarem atos ilicitos e nocivos a Administragao. 

Moraes (2007, p.353) elucida: 

O ato de improbidade administrativa exige para sua consumagao um desvio 
de conduta do agente publico, que no exercicio indevido de suas fungoes, 
afaste-se dos padroes eticos e morais da Sociedade, pretendendo obter 
vantagens materiais indevidas ou gerar prejuizos ao patrimonio publico, 
mesmo que nao obtenha sucesso em suas intengoes, como ocorre nas 
condutas tipificadas no art. 11 da Lei n° 8429/92. 

Note-se por oportuno que ao se conseguir provar a real vontade do agente 

publico em dissipar o patrimonio publico, esta caracterizada a improbidade 

administrativa, tendo em vista que a desonestidade se manifesta na propria conduta 

do agente. 

Portanto, de forma generica, trata-se de comportamento humano positivo ou 

negativo, ilicito, que, por consequencia resultara em sangoes civis, administrativas e 

penais. Para configurar a improbidade administrativa, e necessario apenas que 

ocorra determinada afronta aos principios elencados no caput do artigo 37 da 

Constituigao Federal, nao sendo obrigatorio que ocorra prejuizo financeiro ao erario 

publico. 
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O artigo 37°§4° da Constituigao Federal determina que: 

Art. 37°§4 - Os atos de improbidade administrativa importarao a suspensao 
dos direitos politicos, a perda da funcao publica, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erario. Na forma e gradacao previstas em lei, 
sem prejuizo da agao penal cabivel. 

A Constituigao ao elencar no supracitado artigo que deveras, possui como 

principal objetivo combater a improbidade e evitar uma atuagao erronea dos agentes 

publicos, ademais, para que se evitem praticas corruptas, e que o legislador editou a 

Lei n° 8429/92, com o puro, simples e sagaz desejo prevenir a dilapidagao do 

patrimonio da maquina burocratica do Estado. Tal lei traz a tona a responsabilidade 

subjetiva do servidor publico, determinado o dolo nos tres tipos de atos de 

improbidade e autorizando, em um unico tipo a responsabilidade a titulo de culpa. 

Percebe-se que esse tambem e o posicionamento Di Pietro (2000, p 675) ao 

prelecionar que: 

O enquadramento da lei de improbidade exige culpa e dolo por parte do 
sujeito ativo. Mesmo quando ato ilegal seja praticado, e preciso verificar se 
houve culpa ou dolo, se houve um minimo de ma-fe que revele realmente a 
presenga de um comportamento desonesto. 

E de suma relevancia destacar duas caracteristicas basilares dos atos de 

improbidade, quais sejam: a sua natureza civil e a necessidade de tipificagao em lei 

federal. 

Nesse sentido Moraes (2010, p. 353) averba: 

A natureza civil dos atos de improbidade administrativa decorre da redag§o 
constitucional, que e bastante clara ao consagrar a independencia da 
responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa e a possivel 
responsabilidade penal, derivadas da mesma conduta, ao utilizar a formula 

sem prejuizo da agao penal cabivel'. 
A possibilidade de responsabilizag§o dos agentes publicos por improbidade 
administrativa depende da previa previs3o legal das condutas ilicitas, sob 
pena de ferimento aos principios da reserva legal e anterioridade. 
Dessa forma os agentes publicos somente podem ser responsabilizados 
pelo cometimento de atos de improbidade posteriores a edigao da Lei n° 
8429/92, sendo vedada a aplicag§o do referido diploma legal 
retroativamente. 
A lei n° 8.429/92 estabeleceu nova possibilidade de responsabilizagao do 
agente publico corrupto, a responsabilidade civil por ato de improbidade 
administrativa. 
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Denota-se, desse modo, a assaz necessidade de combater praticas eivadas 

de improbidade, pois a partir da transparencia de seus atos, do respeito aos 

principios que a regulam, da preservagao dos institutos morais e eticos, e que a 

Administragao Publica conseguira o progresso e o desenvolvimento social desejado 

pelo povo brasileiro, assim o melhoramento do perfil do candidato trazido pela 

Complementar 135/2010 ( Lei da Ficha Limpa) ganha importancia basilar e sem 

precedentes na historia republicana. 

Conclui-se entao, que a moralidade de determinado ato administrativo deve 

transparecer quando seu conteudo se confrontar com os pilares ou pautas juridicas 

da honestidade, boa-fe e etica, na conducao dos negocios publicos, visando 

preservar a dignidade humana, quando preservado o bem comum e a probidade 

administrativa. 

3.2 A cultura da Improbidade Administrativa 

Se fossem enumerados aqui os escandalos de corrupgao ocorridos ao longo 

da historia do Brasil, com certeza, as laudas deste escrito nao comportariam tanta 

improbidade, descaso com o bem publico, alem da impunidade. E tao assustador o 

numero de casos que acometem a sociedade ano apos ano, que muitas vezes 

chega-se a se observar essas praticas ilicitas com uma visao passiva e natural. 

Esta ai as escancaras para todo e qualquer cidadao com o minimo de 

consciencia politica ver, os "lalaus", os "mensaleiros", os "sangue-sugas", os "casos", 

os escandalos, as fraudes, a corrupgao, portanto, assombra ou ja assombrou 

praticamente todos os setores e instituigoes da administragao publica, desde 

agentes e servidores infimos ate os mais altos escaloes do governo. As praticas 

corruptas estao encravadas em todos os poderes, quais sejam: Executive 

Legislative ou Judiciario. Dai a corrupgao nas suas diversas matizes se transformou 

numa verdadeira praga que e responsavel por grande parte dos males que assolam 

a sociedade. 

Atualmente, o que existe e uma verdadeira cultura da improbidade, onde 

infelizmente o normal, e ser corrupto, imoral, desonesto, depravado. Tornaram-se 

tao frequentes os escandalos de corrupgao que as pessoas nao se chocam mais e 
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ate enxergam com certa naturaiidade as praticas ilicitas dos governantes, seja pela 

quantidade ou pela impunidade que Ihes e inerente. Como consequencia tem-se 

este ambiente generalizado de descredito nas instituicoes, de desinteresse dos 

cidadaos pela politica, e de conformismo perante os desmandos administrativos. 

Reale em laureadas licoes averba (2010,p.25): 

As instituicoes politicas escreve Duverger, est§o ligadas as estruturas 
economico-sociais, aos niveis de desenvolvimento, as ideologias e aos 
sistemas de cada pais, cujo diferentes elementos nao s§o separaveis. Pois 
bem, a fase na historia em que a crise fica circunscrita a uma troca do regime 
ou das instituigdes, permanecendo imutavel, em suas linhas determinantes, a 
tabua da valores vigentes - isto e, a concepcao fundamental do Estado e do 
seu Direito - enquanto, que ha epocas em que a crise e antes do sistema, 
sendo posto em cheque o quadro de valores, a sua ordenagao escalonada, e, 
com isto, a atitude mesmo do homem em relagao a prioridade dos fins a 
serem atingidos 

Fortalecendo a ideia sobre a cultura da improbidade leciona Martins Junior 

(2010, p.02): 

A deturpagao tradicional do poder disseminou na sociedade brasileira a 
inconveniente, insuportavel e incomoda cultura da improbidade 
administrativa, pela qual os maiores e mais gritantes escandalos eram vistos 
com passividade geral como decorrencia da naturaiidade das coisas, como 
se fossem absoluta, elementar e naturalmente licito aos agentes publicos a 
obtencao de vantagens ilicitas, o malbarateamento dos recursos do erario, o 
vilipendio aos principios da Administragao Publica e o desprezo aos direitos 
e garantias individuals e sociais. Causas inumeras (algumas atavicas, 
implantadas na fase do colonialismo portugues) contribuiram para esse 
estado de coisas, notadamente porque o Estado brasileiro e 
excessivamente tutelar, demasiadamente burocratico e radical interveniente 
no atacado e varejo das relagoes sociais. 

Ao longo do processo de formacao politica do Estado Democratico de 

Direito, observou-se em praticamente todos os momentos a problematica da 

corrupgao. 

Martins Junior professa (2010, p.2): 

Essa cultura da improbidade foi fomentada, anos e anos, nao so com o 
incentivo passivo da propria populagSo espoliada - bem retratada nos 
versos de Chico Buarque de Holanda ("dormia a nossa Patria m§e tao 
distraida, sem perceber que era subtraida em tenebrosas transagoes") e 
nos adagios populares expressivos - "rouba mais faz" - como, tambem, 
com a confortavel impunidade dos autores dos maiores atentados a 
moralidade que deve presidir os neg6cios publicos. 
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Neste contexto, percebe-se que a corrupgao parece tomar conta do 

pensamento humano, de forma que se caminha para a aceitagao de tais praticas 

como se corretas fossem. Os ideais de honestidade, etica, moral estao cada vez 

mais distantes dos agentes politicos, e a impunidade e constancia de tais atos estao 

causando na populagao um sentimento de que a corrupgao e inerente a 

administragao, desde que o agente faga alguma coisa, ele possui o direito de 

espoliar a administragao publica, fazendo atos incompativeis com o encargo de 

servir ao publico. 

Martins Junior (2010, p. 02) continua lecionando nesse sentido: 

Tao arraigada na cultura popular brasileira, produziu a imagem do mal 
barateamento da coisa publica como regular alicerce do proprio Estado, 
periclitando a democracia e a existencia do proprio Estado de Direito, como 
nocivos efeitos que amesquinharam os valores eticos t§o caros a nacao, 
incorporando valores antieticos, imorais e amorais ao ambiente social. A 
sobrevivencia do Estado Democratico de Direito impoe, necessariamente, a 
protecao da moralidade e da probidade administrativa nos atos 
administrativos em geral, exaltando as regras de boa administracao e 
extirpando da gerencia dos negbcios publicos agentes que ostentam 
inabilitacao moral para o exercicio de fungoes publicas. 

Fator que contribuiu bastante para a eficacia da cultura da improbidade fora 

a impunidade, o comportamento omissivos dos orgaos responsaveis pela prevengao 

e repreensao dos atos de improbidade administrativa, que denotam as leis 

praticamente nenhuma eficacia. Pontes Miranda (2004, p.254) averba que: " a 

impunidade, havendo leis, e mais grave do que a impunidade por se nao terem leis". 

Conclui-se que e necessario uma verdadeira reestruturagao das instituigoes 

politicas e administrativas do Brasil, no sentido de oferecer meios eficientes de 

combate a improbidade administrativa, como tambem na realizagao de uma reforma 

legislativa que reflita nos diversos meios que facilitam e proporcionam as condutas 

ilicitas, alterando profundamente a legislagao eleitoral, administrativa, penal, 

processual, orgamentaria e financeira. Aliada a isso mudangas no sentido de 

melhorar o perfil do agente publico, alem de medidas no tocante a participagao mais 

efetiva da populagao na administragao publica. 

Nesse sentido Martins Junior (2010, p. 10) informa: 

Na essencia. A cultura da improbidade atribui ao patrimfinio publico, isto e, 
aos bens, direitos, interesses, valores materials e morais da sociedade, uma 
absurda condigao de res nullius ou quiga de res derelicta, quando em 
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verdade se trata de incontestavel res omnius. Essa estrutura roi as bases 
fundamentals do Estado como um cancer que, paulatinamente, flagela o 
doente, expondo-o a mais completa degeneragao fisica e psicologica, da 
qual o obito e apenas uma consequencia clinica elementar. Por isso, a 
adocao de um sistema composto de meios eficientes para salutar prevengao 
e exemplar punicao dos culpados nas mais variadas instancias e 
providencia util para a sagragao da credibilidade da democracia e da 
confianga nas instituigoes, de forma a remodelar na sociedade brasileira um 
grau de respeito a coisa publica. 

Corroborando com o pensamento acima destacado percebe-se, que, com o 

advento de Leis no sentido de punir cada vez mais os agentes publicos maculados 

com a improbidade administrativa e, portanto, sem capacidade moral para 

administrar e que lograremos respeito tanto dos agentes publicos quanto do povo 

em relacao aos bens publicos. 

3.3 A corrupgao no Brasil 

Os primeiros registros de praticas ilegais no Brasil datam do seculo XVI, na 

epoca da colonizacao Portuguesa. De tal sorte que a corrupgao acompanha o 

desenvolvimento da sociedade brasileira desde os mais remotos periodos coloniais, 

e a cultura patrimonialista trazida nas caravelas, tern deteriorado as bases morais da 

sociedade brasileira desde aquela epoca. 

Desde os periodos coloniais a improbidade caminha lado a lado com o 

desenvolvimento da sociedade brasileira. A forma e a concepgao de 

desenvolvimento implantado por Portugal no Brasil sempre deu importancia a busca 

pelo lucro sem importar-se com a devastagao das enormes riquezas existentes nas 

terras brasileiras. De tal feita, que a estrategia montada tanto na forma de capitanias 

hereditarias quando na de governos gerais, foi atribuir a um pequeno numero de 

pessoas grandes poderes e dominio sobre vastas dimensoes de terras. 

Nas palavras de Garcia e Pacheco (2008, p.3) 

Especificamente em relag§o ao Brasil, a corrupgao tern suas raizes 
entranhadas na propria colonizagao do Pais. O sistema colonial portugues 
foi erguido sobre os pilares de uma monarquia absolutista, fazendo que o 
Monarca e administradores se mantivessem unidos por elos eminentemente 
pessoais e paternalistas, o que gerou a semente indesejada da ineficiencia. 
Nao bastasse isso, tinham por objetivo comum o lucro desenfreado e, como 
unica agao, o desfalecimento das riquezas da colonia a si subjugada, sem 
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qualquer comprometimento com ideais eticos, deveres funcionais ou 
interesses coletivos. Remonta a esta epoca a concepcao de que a coisa 
publica e coisa de ninguem, e que sua utilidade e satisfazer aos interesses 
da classe que ascendeu ao poder. 

Observa-se o que dizia o Padre Antonio Vieira na obra Sermoes (1998, p. 

85) no Sermao do Bom Ladrao a respeito do processo colonizador e as marcas que 

ele deixou na sociedade brasileira ate os dias atuais, quanto a conduta das 

autoridades, ja se observava naquela epoca, negociatas, desvios, dentre outras 

condutas imorais: 

Nao sSo so os ladroes, diz o Santo, os que cortam bolsas, ou espreitam os 
que se vao banhar, para Ihes colher a roupa; os ladroes que mais propria e 
dignamente merecem este titulo sao aqueles a quern os reis encomendam 
os exercitos e legioes, ou o governo das provincias, ou a administracao das 
cidades, os quais ja com manha, ja com forga, roubam e despojam os 
povos. Os outros ladroes roubam um homem, estes roubam cidades e 
reinos; os outros furtam debaixo do risco, estes sem temor, nem perigo; os 
outros, se furtam, s3o enforcados, estes furtam e enforcam. 

Ao colonizar o Brasil, Portugal possuia o desafio de povoar uma imensa 

area, de proporcoes continentals. Dessa forma inumeros relatos afirmam que os 

primeiros colonizadores enviados ao Brasil, eram degredados e criminoso, 

condenados a ir para a colonia como forma de punicao. Como diz o Frances ([S.d], 

p. 50-51): 

O rei de Portugal, D. Manuel I, tentou de varias maneiras evitar os excessos 
na Corte, sendo obrigado, para regularizar suas ideias, a escrever as 
Ordenagoes Manuelinas, que impunham pena de degredo aos 
contraventores. [...] As ordenagoes agrupavam cerca de 200 delitos, entre 
proibigoes de corte de arvores, trapagas, ofensas, infragoes morais, etc. O 
pior castigo era ser punido com o envio a terra nova (Brasil), porque na 
concepgao europeia todos os indios (aborigenes) eram antropofagicos. 

De tal modo, corn o decurso do tempo e com a morte dos primeiros 

delegatarios as propriedades foram sendo transferidas aos seus descendentes, que 

se tornaram de fato, proprietaries das terras que ocupavam. Com a chegada da 

familia real ao Brasil, que fugira as pressas temendo a investida de Napoleao 

Bonaparte ao territorio lusitano, D Joao VI em busca de apoio para a consolidacao 

da familia real no Brasil distribui titulos de nobreza, cargos publicos e concessoes de 

propriedades a muitos descendentes dos primeiros degredados Portugueses, que 
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possuiam a intencao de voltar a Portugal e total despreocupacao em preservar as 

riquezas do nosso pais. 

Com a chegada da familia real ao Brasil, a distribuigao de honrarias e titulos 
de nobreza foi uma das formas encontradas por D. Joao VI para conquistar 
o apoio politico e financeiro da elite local, variando a importancia dos titulos 
conforme a intensidade do "apoio" declinado a Coroa. Em apenas oito anos, 
D. Joao VI distribui mais titulos de nobreza que Portugal nos trezentos anos 
anteriores. Essa elite, destituida de valores eticos e movida pelo espirito de 
"troca" ("e dando que se recebe"), ascendeu ao poder e sedimentou um 
verdadeiro cancro na estrutura administrativa. O tesoureiro-mor de D. Joao 
VI, Bento Maria Targini, um dos marcos da epoca, foi nomeado barao e 
depois visconde, sendo imortalizado nessa celebra quadrinha: ' Quern furta 
pouco e ladrao/ quern furta muito e bar§o/ Quern mais furta e esconde/ 
passa de barao a visconde". (GARCIA, 2008, p.5) 

Como consequencia desse periodo colonialista, foi concebida na cultura dos 

brasileiros a impressao de que quern possui a autoridade ou o poder, tende a sentir-

se proprietario dele e tratar do patrimonio publico com se seu fosse. Assim ainda 

hoje se percebe os resquicios dessa especie de patrimonialismo da autoridade 

publica, principalmente no que diz respeito aos cargos eletivos. No nosso Estado 

Democratico de Direito, ainda hoje, observamos que o detentor do poder tende a 

dirigir-lhe como se seu fosse. 

A esse entendimento tambem chegou Rodrigues (2008, p.67) 

No Brasil, construiu-se a cultura da corrupgao, onde se tern visto prevalecer 
o abuso e o descontrole administrativos, permitindo-se uma completa 
promiscuidade do publico com o privado, comportando-se o administrador 
como se a coisa fosse de sua propriedade, transformando a fungao em 
instrumento para obter todo tipo de vantagens, devotando completo 
desprezo aos valores que por dever Ihe cabe defender. E dizer, os corruptos 
nao tomam posse no cargo, tomam posse do cargo. Os fins que justificam o 
Estado e o proprio cargo assumido sao desprezados em beneficio dos 
interesses proprios ou de grupos. 

No Brasil ao longo da historia patrimonialismo e clientelismo caminharam 

juntos, de forma que tal estrutura socio-politica perduraria apos a Independencia e a 

modernizacao institucional ocorrida com o decorrer do tempo. Observa-se 

praticamente em todos os periodos historicos brasileiros a figura da corrupgao como 

empecilho ao desenvolvimento pleno da sociedade. Tal sistema permanecia tambem 

evidente nos seculos XIX e XX. 

Como bem assevera Martins (1996, p. 195): 
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[...] o sistema patrimonial no Brasil nunca foi incompativel com uma 
estrutura formal moderna; ao contrario, esse sistema resistiu ao curso do 
tempo encoberto por uma forma de poder aparentemente racional, mas 
estabelecida em favor das oligarquias. 

De tal forma que geragao apos geragao a corrupgao fora deixando suas 

raizes na sociedade brasileira, tanto pela historia permeada de praticas imorais, 

quanto pela deficiente formagao educacional oferecida ao povo, fator que reflete na 

determinagao dos comportamentos amorais e na construgao de uma consciencia 

politica fragilizada. 

Observe o pensamento de Pinto (2006, p.326) sobre essa tematica: 

A moral nao e efetivada em uma sociedade apenas por haver sido 
incorporada pelo Direito ali vigente. Ela se propaga e se consolida atraves 
dos bons costumes praticados e difundidos entre geragoes. [...] 
Por diversos fatores, inclusive deficiencia na abordagem do tema nas 
escolas, nao se consolidou no Brasil o costume de respeito a coisa publica. 
Nao restou absorvida a ideia de supremacia do interesse coletivo e da 
preponderancia do bem comum. 
O costume, que tern sido disseminado, e o da apropriagao do dinheiro da 
populagao em todas as esferas do poder. 
Em nosso pais, nao ha qualquer preocupagao em educar o homem, 
fazendo-o assimilar bons principios. Ao contrario, o costume propagado 
estimula a expectativa da chegada ao poder para o gestor ficar rico, dar 
empregos para amigos, exercer trafico de influencias, enfim, numa 
linguagem realistica, assaltar o dinheiro do povo. Essa distorgao de 
comportamento acaba se consolidando cada vez mais diante do costumeiro 
exito dos agentes que assim procedem. 

Pensamento este que reflete com maestria uma parte significativa da 

sociedade brasileira contemporanea, onde diante da completa pobreza e miseria em 

que sobrevive a maior parcela da populagao, ostenta-se a riqueza e esbanja-se o 

dinheiro publico atraves do orgulho e da luxuria de grande parte dos politicos do 

nosso pais. O tamanho enriquecimento que alguns politicos conseguem apos o 

ingresso nos negocios publicos, deixa perplexo qualquer cidadao. 

Analisando momentos mais proximos da historia brasileira percebe-se 

sempre a corrupgao fragilizando a sociedade. Num dos periodos mais tenebrosos da 

nossa historia politica, a ditadura militar, observou-se a completa falta da 

democracia, a supressao dos direitos assegurados constitucionalmente, censura, 

perseguigao, tortura, corrupgao e todo tipo de tentativa de acabar com as bases para 

o Estado Democratico de Direito. Contudo, a partir do fim da ditadura, com a 

redemocratizagao do pais, e a consagragao da Constituigao de 1988, parece surgir 
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uma nova era no combate as praticas abusivas e corruptas que atentam contra a 

democracia e o bem estar social. 

O "impeachment" do presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, e um 

marco. Este foi um dos primeiros casos, senao o primeiro em que houve intensa 

divulgacao na midia, e efetiva participagao popular. Esse episodio marca, portanto, 

uma nova sistematica no tratamento da corrupgao no Brasil. Pode-se dizer que, a 

partir de entao, a sociedade brasileira comega a dar mais atengao para instrumentos 

de controle e combate a corrupgao, ao mesmo tempo em que a midia passou a 

reforga-los 

Assim sendo, como conclusao a tudo que fora exposto ressalta-se a 

importancia de uma reestruturagao no sentido de estabelecer na consciencia do 

cidadao brasileiro seus direitos e deveres em relagao a politica, o que so sera 

possivel a partir de uma educagao de qualidade com a plena capacidade de formar 

cidadao dignos e conscientes de sua importancia no cenario politico. Emerson 

Garcia ( 2008, p.8) leciona nesse sentido: 

Os intoleraveis indices de corrupgao hoje verificados em todas as searas do 
poder sao meros desdobramentos de praticas que remontam a seculos, 
principiando-se pela colonizagao e estendendo-se pelos longos periodos 
ditatoriais com os quais convivemos. A democracia, longe de ser delineada 
pela norma, e o reflexo de lenta evolugao cultural, exigindo uma conduta 
maturagao da consciencia popular. O Brasil, no entanto, nos cinco seculos 
que se seguiram ao seu descobrimento pelo 'velho mundo', por poucas 
decadas conviveu com praticas democraticas. 

Por fim discorre-se que a corrupgao e uma praga, uma especie de cancer 

social que ha muito tempo esta radicada aos costumes, a sociedade, e a cultura do 

povo brasileiro, estruturado na falta de educagao e na propria pobreza existente no 

pais, e que a partir da aplicabilidade da Lei Complementar n°135/2010 (Lei da Ficha 

Limpa) pode-se esperar nao a solugao completa do problema, mas no minimo 

melhoras significativas no que concerne ao perfil e carater dos candidatos, dai 

afirmar que a moralidade deve transparecer em seu proprio conteudo e e batizada 

pela honestidade, boa-fe e etica dos administradores para com os administrados. 
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4 A LEI COMPLEMENTAR N°135 DE 04 DE JUNHO DE 2010 

E cedigo que a sociedade civil e a principal interessada na manutengao do 

padrao moral da administragao publica. Nesse aspecto, a sociedade e a primeira 

prejudicada quando as benesses dos recursos publicos sao descaminhadas por 

veredas desconhecidas. 

O recurso publico privativamente apropriado e o mesmo cuja ausencia se 

faz notar na precariedade da infra-estrutural do estado. As deficiencias no 

oferecimento de servigos publicos essenciais e o principal sintoma indicador do mau 

uso dos recursos publicos e, por conseguinte, da presenga da corrupgao na esfera 

administrativa. 

De tal modo que a sociedade civil organizada ao realizar um dos mais belos 

espetaculos democraticos dos ultimos tempos, quando atraves da iniciativa popular 

consagrar a Lei Complementar n°135/2010 (Lei da Ficha Limpa) procurando extirpar 

das fungoes publicas aqueles com inabilitagao moral, demonstra a assaz e indelevel 

forga que o povo possui no Estado Democratico de Direito Brasileiro. 

4.1 A Iniciativa Popular e a Lei Complementar n°135/2010 no combate a corrupgao 

A participagao popular e instituto inerente ao regime democratico, 

materializado a partir do principio participative e de fundamental importancia para a 

propria sobrevivencia do Estado Democratico de Direito. 

Por seu turno, Silva (2006, p. 136) ao relacionar democracia e participagao 

popular leciona: 

A forma pela qual o povo participa do poder da origem a tres tipos de 
democracia, qualificadas como direta, indireta ou representativa, e 
semidireta. 
Democracia direta e aquela em que o povo exerce, por si, os poderes 
governamentais, fazendo leis, administrando e julgando; constitui 
reminiscencia histbrica. 
Democracia indireta, chamada democracia representativa, e aquela na qual 
o povo, fonte primaria do poder, n§o podendo dirigir os negocios do Estado 
diretamente, em face da extensao territorial, da densidade demografica e da 
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complexidade dos problemas sociais, outorga as fungoes de governo a seus 
representantes, que elege periodicamente. 
Democracia semidireta e, na verdade, democracia representativa com 
alguns institutos de participagao direta do povo nas fungoes de governo, 
institutos que, entre outros, integram a democracia participativa. 
A democracia nao teme, antes requer, a participagao ampla do povo de 
suas organizagoes de base no processo politico e na agao governamental. 

Constitucionalmente adota-se no Brasil o sistema democratico hibrido ou 

semidireto, cuja soberania popular e exercida atraves dos representantes eleitos 

pelo povo ou diretamente pelo proprio povo. De acordo com o artigo 14 da Carta 

Magna: "A soberania popular sera exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II 

- referendo; III - Iniciativa popular". 

Destarte, a iniciativa popular funciona como iniciativa de Lei, constituindo 

pois a fase inicial do processo de formacao de uma Lei. £ a prerrogativa que a 

Constituigao oferece ao povo para apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo, 

portanto e um instrumento constitucional para combater a omissao do legislativo, 

quando este nao legisla a respeito daquilo que e do interesse coletivo. 

Destarte, ao conseguir coletar mais de 1,6 milhoes de assinaturas de 

eleitores de todo o Brasil, o Movimento de Combate a Corrupgao Eleitoral (MCCE) 

cumpriu a determinagao constitucional exigida para que se pudesse protocolar o 

projeto de Lei Complementar n°518/09, no Congresso Nacional, conforme os 

requisitos expressos no art.61, §2° da Constituigao Federal: 

A iniciativa das leis complementares e ordinarias cabe a qualquer membro 
ou Comissao da Camara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da Republica, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunals Superiores, ao Procurador-Geral da Republica e aos 
cidadcios na forma e nos casos previstos nesta Constituigao. [...]§2° A 
iniciativa popular pode ser exercida pela apresentagao a Camara dos 
Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo um por cento do 
eleitorado nacional, distribuido pelo menos por cinco Estados, com nao 
menos de tres decimos por cento dos eleitores da cada um deles. 

Note-se por oportuno que no artigo 27, §4° que reza: "A lei dispora sobre 

iniciativa popular no processo legislativo estadual", e 29, XIll:"a iniciativa popular de 

projetos de lei de interesse especifico do Municipio, da cidade ou de bairros, atraves 

da manifesta de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado"; a Constituigao 

consagra tambem a iniciativa popular de leis em esfera estadual e municipal. 
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A respeito da iniciativa popular Silva (2009, p. 141) leciona: 

[...] a iniciativa popular pela qual se admite que o povo apresente projetos 
de lei ao legislativo, desde que subscritos por numero razoavel de eleitores, 
acolhida no art. 14,111, e regulada no art.61, §2°, projeto precisa ser subscrito 
por, no mlnimo, um por cento do eleitorado nacional[...], distribuidos pelo 
menos em cinco Estados, com nao menos de tres decimos por cento de 
eleitores de cada um dele; estatui-se, enquanto que em relacao aos 
Municipios, ja se dispos que a sua lei organica adotara a iniciativa popular 
de leis de interesse especifico do Municipio, da cidade ou de bairros, 
atraves de manifestacao de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; 
pena, nao ter sido acolhida a iniciativa popular em materia constitucional. 

O que ocorre na realidade na pratica e que a iniciativa popular funciona 

como um meio de pressao perante o Congresso para que o mesmo atenda os 

anseios e legisle sobre assuntos de interesse coletivo, especificamente, quando a 

demora em legislar nas materias que vao de encontro aos interesses dos 

parlamentares e que possuem grande clamor social como e o caso da Lei 

Complementar n°135/2010, (Lei da Ficha Limpa). 

A iniciativa popular fora disciplinada com o advento da Lei n° 9.079/98. Nos 

artigos 13 e 14, trazem novamente os requisitos exigidos constitucionalmente e 

dispoes ainda que o projeto devera ater-se a um assunto por vez, e nao podera a 

Camara rejeita-lo apenas por impropriedades tecnicas, observe o que averba 

supracitados artigos: 

A iniciativa popular consiste na apresentacao de projeto de lei a Camara 
dos Deputados, subscrito por, no minimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuido pelo menos por cinco Estados, com nao menos de tres 
decimos por cento dos eleitores de cada um deles. 
§1° O projeto de lei de iniciativa popular devera circunscrever-se-a um so 
assunto. 
§2°0 projeto de lei de iniciativa popular nao podera ser rejeitado por vicio de 
forma, cabendo a Camara dos Deputados, por seu orgao competente, 
providenciar a correcao de eventuais impropriedades de tecnica legislativa 
ou de redacao. 

Com a evolugao da sociedade e o amadurecimento das relagoes sociais e 

civicas, e inconcebivel que o cidadao restrinja seu ambito de atuagao somente as 

questoes particulares, ele possui o dever de ir mais a frente, procurando sempre 

tomar parte nas discussoes que transcendam as questoes de interesse pessoal ate 

porque, mesmo que indiretamente, as decisoes politicas possuem extrema 

relevancia na sua condigao individual. 



47 

A partir da necessidade de mobilizacao do cidadao, e que se inicia o 

processo de efetivagao da participagao popular. Observe que a corrupgao no Brasil 

atingiu indices intoleraveis, dessa forma, causando uma grande preocupagao por 

parte do povo, e funcionando como mola precursora para a mobilizagao da 

sociedade no geral. Nao pode o cidadao se acomodar, resignar o ou se omitir diante 

de tal grave problematica da corrupgao que acarreta inumeros outros no seio social. 

Nesse sentido veja o que averba Dallari (1984, p.38) a respeito da 

participagao politica: 

Como fica demonstrado, o direito e o dever de participagao politica sao duas 
faces da mesma realidade: a natureza associativa do ser humane Tendo 
necessidade de viver com os semelhantes, cada individuo deve ter 
assegurado o direito de influir no estabelecimento de regras de convivencia, 
pois sendo todos iguais por natureza nao e justo que so alguns tomem as 
decisoes que os outros ficarao obrigados a cumprir. Por outro lado, para que 
cada um tenha respeitados os seus direitos e preciso que ninguem fique 
indiferente, passivo sem procurar influir na decis§o dos assuntos de 
interesse comum. Todo ser humano tern o dever de participag§o politica, 
para que a ordem social nao seja apenas a expressao de vontade dos 
interesses de alguns. 

Portanto, conclui-se que a Lei Complementar n°135, (Lei da Ficha Limpa) 

funciona como grande exemplo de participagao popular no Brasil, buscando 

estabelecer novas hipoteses de inelegibilidade considerando a vida pregressa dos 

candidatos e a moralidade para o exercicio de cargo, demonstra a insatisfagao 

popular com a politica nacional, apontando mudangas no sentido de melhorar o perfil 

dos candidatos seria o primeiro passo no combate a corrupgao. 

4.2 Aspectos gerais da Lei Complementar n°135, de 04 de junho de 2010 

A Lei Complementar n°135, de 04 de junho de 2010, denominada 

popularmente como Lei da Ficha Limpa, alterou a Lei Complementar 64, de maio de 

1990, originou-se do Projeto de Lei Popular 518/09 com o objetivo principal de 

extirpar dos cargos eletivos, politicos condenados por orgaos colegiados, isto e, por 

grupos de juizes. 
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Na decada de 90, especificamente entre os anos de 1996 e 1997, atraves 

das campanhas da Fraternidade da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), quais sejam: "Combatendo a corrupgao eleitoral e Fraternidade e Politica" e 

que se inicia a historia do Projeto de Lei 518/09. 

Contudo, e so mais tarde, quando as organizagoes nao governamentais, 

Movimento de Combate a Corrupgao Eleitoral (MCCE) e a Articulagao Brasileira 

Contra a Corrupgao e a Impunidade (Abracci), juntamente com outras entidades 

civis abragam a causa, e que se alcanga o destaque e a importancia conferidos ao 

tema atualmente. 

Fora entregue ao Congresso Nacional, pelos representantes do Movimento 

de Combate a Corrupgao Eleitoral (MCCE), no dia 29 de setembro de 2009, o 

projeto de lei de iniciativa popular com mais de 1.600.000 assinaturas da populagao 

de todo o territorio brasileiro, que ja na fase de tramitagao, ficou conhecido com Lei 

da Ficha Limpa. So no dia 19 de maio de 2010, apos muitas tentativas de adiar a 

votagao, e que o Congresso Nacional, aprovou, com alteragoes, a Lei Complementar 

n°135, a Lei da Ficha Limpa, que em junho foi publicada no diario oficial, contudo, a 

partir dai surgiram inumeros questionamentos juridicos acerca de sua 

constitucionalidade e de sua aplicabilidade. 

Inicialmente, antes de fazer uma analise nos casos enfrentados pelo 

Supremo Tribunal Federal em 2010 e 2011, traga-se aqui consideragoes a respeito 

do contexto historico da promulgagao da Emenda Constitucional de Revisao 4, de 07 

de junho de 1994, momento em que se alterou a redagao do artigo 14, §9° , 

fundamento constitucional da Lei Complementar n°135/2010: 

Lei complementar estabelecera outros casos de inelegibilidade e os prazos 
de sua cessacao, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade 
para o exercicio do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e 
a normalidade e legitimidade das eleigoes contra a influencia do poder 
economico ou o abuso do exercicio da fungao, cargo ou emprego na 
administragao direta e indireta. 

Tal diploma regulamentado no capitulo que trata dos direitos politicos, teve 

sua relevancia aumentada de forma assaz, com o advento da redagao dada pela 

supracitada Emenda Constitucional de Revisao n°4 que trouxe os institutos da 

probidade e da moralidade administrativas, passando a dar um destaque especial ao 

exercicio do mandato, a vida pregressa dos candidatos e a legitimidade das 
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eleigoes. Observe que o dispositivo teria, portanto eficacia limitada, levando em 

consideragao a necessidade de complementagao infraconstitucional, com o intuito 

de demonstrar as novas hipoteses de inelegibilidades, alem das ja elencadas no 

diploma constitucional. 

Fora editada a Lei Complementar n°64 de 1990, que na sua genese possuia 

varias hipoteses de inelegibilidades e os prazos de sua vigencia. No entanto, a 

Emenda Constitucional n°4, traz a nova redagao concebida ao art. 14, §9° a 

recomendar sejam prestigiadas a vida pregressa dos candidatos, a moralidade e a 

improbidade administrativas para o exercicio do mandato. 

Nesse sentido, a necessidade de um diploma que atendesse e oferecesse 

nova compreensao as inelegibilidades, contidas no art. 14 §9°, deixava clara a 

lacuna existente no ordenamento juridico eleitoral. Tendo em vista, a falta de agao 

do poder legislativo em regulamentar o diploma constitucional de 1994 ate hoje, 

eleigao apos eleigao, surgiam diversas celeumas no meio juridico e social, no que 

tange a aplicabilidade do supracitado artigo. De um lado politicos muitas vezes 

envolvidos em praticas fraudulentas e, portanto comprometidos perante a justiga, e 

de outro, a populagao esperangosa por uma classe politica mais correta. 

Ao mesmo tempo em que batalhas epicas eram travadas judicialmente na 

tentativa de adequar o texto constitucional, o Congresso insistia em nao legislar a 

respeito dessas novas hipoteses de inelegibilidade: 

No entanto, desde aquele 1994, os Excelentissimos Senhores membros do 
Congresso Nacional, nao se atreveram a obedecer o mandamento 
constitucional. 
Em face dessa omissao, de la para ca, travaram-se grandes batalhas 
judiciais que buscavam o reconhecimento da auto-aplicabilidade daquele 
art. 14 §9°. Queria-se aplica-lo mesmo sem a lei futura a que faz mencao. 
Como que tenta fazer um aleijado andar. Dar voz ao mudo. Ou dar cria ao 
esteril. 
Dai, campanhas foram iniciadas visando sensibilizar o poder judiciario a 
respeito da necessidade de purificar o nosso quadro de representantes. 
Pela sociedade e pelo Ministerio Publico Eleitoral, foi langada a ideia. E ate 
com certo exito inicial. Ate que o Supremo Tribunal Federal em 2008, a 
epoca ja presidido por Sua Excelencia o Min. Gilmar Mendes Dantas, numa 
decisao com efeitos vinculantes a todo o judiciario, negou a satisfacao a 
este desejo social. 
Denegou-se aplicabilidade ao art. 14,§9°. Disseram os ministros necessitar 
ele de uma lei que o regulamentasse. Que sanasse a sua limitada eficacia, 
a sua esterilidade. 
Tanto pior, para nos, porque os parlamentares se sentem pouco motivados 
quando se trata de proteger a moralidade administrativa. Seria ferir a propria 
carne. Tanto melhor, para eles, os politicos, que nao se veriam preocupados 
com os processos criminais e de improbidade que Ihes roubam um bocado 
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de sono. E, e claro, o de seus respectivos apoiadores pelo Brasil afora 
(MUNIZ,2010, on line Disponivel em: < htpp: 
//www.icoenoticia.corn.br/artigos> Acesso em 22 de setembro de 2011) 

A partir da iniciativa da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

por intermedio do Movimento de Combate a Corrupgao, que conseguiu o 

impressionante numero de 1.600.000 assinaturas do eleitorado de todas as regioes 

do Brasil dar entrada no projeto de Lei Complementar de n°135, na camara dos 

Deputados, juntamente com o apoio de outras instituigoes da sociedade civil 

organizada. 

Dessa forma, a aprovagao da Lei da Ficha Limpa fora avaliada como um 

verdadeiro avango nos ditames da politica nacional, um divisor de aguas no combate 

contra a corrupgao no pais. O Projeto Ficha Limpa altera a redagao da Lei 

Complementar n° 64 de 1990 que estabelece inumeros criterios de impedimento 

para a candidatura de politicos, de acordo com a Constituigao Federal de 1988. O 

principal objetivo de tal dispositivo e proteger de forma precisa e objetiva a 

probidade administrativa e a moralidade no exercicio da Administragao Publica. 

A Lei Complementar n° 135/2010 conseguiu enorme repercussao em 

praticamente todo o corpo social, inclusive sendo apoiado por varios juristas, 

doutrinadores e operadores do direito, que intensificaram suas pesquisas e estudos 

na tentativa de propiciar uma fundamentagao maior a sua tramitagao 

Contudo, apesar do enorme clamor social observado a epoca, houve no 

inicio de sua tramitagao por parte de uma parcela significativa de parlamentares 

certa aversao a Lei n°135, tendo em vista, que muitos possuiam condenagoes 

penais ou por improbidade, o que no caso de aprovagao de tais causas de 

inelegibilidade, resultaria numa especie de suicidio politico. 

Os jornais da epoca trazem com maestria esses relatos: 

Mesmo ap6s seis meses de debate, a maioria dos lideres partidarios da 
Camara dos Deputados quer mais tempo para colocar em votagao o 
projeto Ficha Limpa. A proposta, que torna mais dificil a candidatura de 
politicos com problemas na Justiga, estava prevista para ser votada ontem 
em plenario, mas so deve entrar na pauta em tres semanas. A demora 
inviabiliza que o texto ja possa valer para as eleigoes de outubro. Para 
isso ocorrer, o projeto deve ser aprovado e sancionado ate junho.A 
expectativa de decidir o assunto rapidamente foi enterrada pela agao de 
nove partidos da base aliada ao governo Lula. Lideres do PT, PMDB, PP, 
PTB, PR, PSB, PCdoB, PDT e PMN se negaram a assinar o requerimento 
de urgencia necessario para a materia ser votada logo em plenario. Com 

http://www.icoenoticia.corn.br/artigos
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isso, o texto foi encaminhada a Comissao de Constituicao e Justiga (CCJ). 
A urgencia, que agilizaria a votagSo em plenario, s6 contou com o apoio 
de PSDB, DEM, PPS, PSC, PSOL, PHS e PV. o projeto de iniciativa 
popular que dificulta a candidatura dos chamados fichas-sujas foi 
organizado pelo Movimento de Combate a Corrupgao Eleitoral (MCCE) e 
conta com 1,6 milhao de assinaturas. O texto original chegou a Camara no 
dia 29 de setembro de 2009 e foi debatido por um grupo de trabalho com 
representantes de todas as legendas por 40 dias. O conteudo foi 
modificado em alguns pontos e transformou-se em um substitutive do 
relator, deputado Indio da Costa (DEM-RJ), que inclui a necessidade de 
condenagao por um tribunal colegiado para estipular a inelegibilidade - e 
nao apenas a sentenga em primeiro grau, como era previsto na primeira 
versao. (Gazeta do Povo..., 2010, on line) 

No mesmo sentido: 

A Camara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira adiar para maio a 
votagao do projeto que estabelece a ficha limpa para os candidatos as 
eleigoes, o que na pratica pode impedir que a nova regra possa valer nas 
eleigoes de outubro. Como apenas a oposig3o apoia a votagao imediata do 
texto, o projeto voltara para analise da CCJ (Comissao de Constituigao e 
Justiga), que tera ate o dia 29 de abril para discutir a materia. 
O projeto, de iniciativa popular apoiado em um milhao e tresentas mil 
assinaturas, foi apresentado a Casa em setembro do ano passado. Os 
deputados, porem, afirmam que ainda precisam discutir melhor a materia 
antes de coloca-la em votagao. O projeto encontra grande resistencia na 
Casa especialmente por estabelecer a inelegibilidade para politicos 
condenados em primeira instancia, desde que a deciseio tenha sido tomada 
por um colegiado de juizes. 

"A segunda instancia com efeito suspensivo reduz a disputa politica. 
Infelizmente, os tribunals regionais eleitorais sao marcados por uma historia 
de prevalencia do ambiente politico", disse o lider do PT na Camara, 
deputado Fernando Ferro (PE). 
Os deputados governistas, em sua maioria, trabalham para que somente 
condenados em segunda instancia fiquem inelegiveis, com o direito de 
recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiga) para garantir o efeito 
suspensivo da condenagao. 
A oposig3o apresentou pedido de urgencia para a votagao da materia hoje, 
como previsto inicialmente, mas conseguiu o apoio de apenas 161 
deputados -numero inferior aos 257 necessarios para que a materia nao 
retornasse a analise da CCJ. Como havera emendas apresentadas ao 
texto, o projeto tera que retornar a CCJ. 
O presidente da Camara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), disse que PT 
e PMDB se comprometeram em aderir a urgencia se ate o dia 29 o projeto 
nao for analisado na CCJ. ( O ESTADO..., 2010, on line) 

Entrementes, a indisposigao de alguns parlamentares em oferece celeridade 

a Lei Complementar n°135, tal diploma fora aprovado pela Camara e pelo Senado. 

Deveras, deve-se perceber que a Lei Complementar n°135, que tern como conteudo 

alteragoes a Lei Complementar 64, em sintese adiciona novas hipoteses de 

inelegibilidade absoluta, e para as ja existentes aumenta o prazo de impedimento 
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para oito anos, contados a partir do fato que gerou a inelegibilidade. Ademais, a 

grande mudanga fora a dispensa do transito em julgados das decisoes para 

aplicagao da inelegibilidade aos que incorrerem nos tipo elencados na Lei, o que 

provocou inumeros debates acerca de sua constitucionalidade. 

Por conseguinte, a novissima redagao atribuida a Lei Complementar n°64 e 

sem duvida a materializagao do principio da moralidade administrativo ja analisado 

neste escrito, buscando o melhoramento do perfil do agente publico, como 

determina o art.14. §9°, da Carta Magna. 

4.2.1 A Lei Complementar n°135 e o Principio da Presungao de Inocencia 

Importante questionamento a respeito da constitucionalidade da Lei da Ficha 

Limpa diz respeito ao principio da presungao de inocencia, reconhecendo o 

descompasso entre objetivos e redagoes do art. 14, §9° da Constituigao Federal de 

1988 e da Lei Complementar n°64, os tribunals afirmavam numa tentativa de 

explicar a esterilidade de tal diploma constitucional que se deveria tomar como base 

a aplicagao do principio da presungao de inocencia, materializado no art. 5°, LVII da 

Constituigao Nacional: "Ninguem sera considerado culpado ate sem o transito e 

julgado da sentenga penal condenatoria"; que embora possua enorme aplicabilidade 

no direito penal, muito se questiona sobre sua aplicabilidade absoluta no direito 

eleitoral. 

A partir de um ponto de vista cientifico, a aplicagao do Principio da 

Presungao de Inocencia no ambito do direito eleitoral limitava de forma absoluta a 

aplicagao do disposto no art.14, §9° da Constituigao Federal de 1988. Tornava 

dessa forma, plenamente possivel que cidadaos alvos de agoes penais por pratica 

de crimes corrupgao ativa, estupro, estelionato que fossem condenados em qualquer 

das instancias, desde que livre por alguma demora processual, poderia sem 

empecilho nenhum se candidatar a qualquer cargo eletivo no Brasil. Nesse 

entendimento observe-se o que leciona Pinto (2006, p.327): 

A moralidade exigida para o exercicio do mandato, mesmo assumindo a 
condigao de principio constitucional (art.14, §9°), n§o desfruta, na vivencia 
do dia-a-dia, da mesma dignidade atribuida a outros principios contidos na 
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Lei Maior. Com efeito, invocando a presungao de inocencia, um peculatario 
condenado nas instancias inferiores consegue gerir os cofres publicos, sob 
o argumento da inexistencia de coisa julgada nas decisoes que o 
condenaram. 

Deve-se entender e interpreter a norma a partir de uma unidade sistematica 

da ordem juridica. Quando se procura fatiar a Constituigao, a Legislacao ou a Lei, e 

se pega apenas a parte que Ihe convem do texto, menosprezando ou desprezando 

as demais, atenta-se contra o proprio ordenamento juridico. Nao existe nada mais 

prejudicial ao ordenamento juridico do que quando o interprete coloca na lei o que 

ela nao dispoe por preferencia ou dela retira o que nela esta por nao Ihe agradar o 

principio. 

Assim, o que deve ser buscado e a adequada conciliagao, pelo criterio da 

razoabilidade, entre os principios legais em aparente contradicao. Na realidade, 

segundo a compreensao da maioria dos especialistas em direito eleitoral, o principio 

da presungao de inocencia deve ser compatibilizado com os demais principios, 

mormente o da moralidade administrativa. Entraria assim em voga o principio da 

proporcionalidade em sua fungao conciliatoria. 

Assim opina Cunha (2008, p.93): 

Em verdade, o sentido que deve ser atribuido ao principio da presungao de 
inocencia n§o pode desvincular-se dos demais principios constitucionais, 
sob pena de que da harmonia da unidade do sistema juridico. O principio 
em comento se fundamenta na proibigao de excesso, raz3o porque a forga 
normativa da Constituigao e a unidade do sistema impoe a conciliagao entre 
diversas normas existentes, para que n§o haja a desconex§o que geraria a 
inseguranga e a anarquia. Assim e que, a natureza relativa do principio da 
presungao de inocencia harmoniza seu balizamento com os demais valores 
constitucionais. 

E completa Rodrigues (2008, p. 108): 

Dai decorre a necessidade de ponderagao entre os principios em colisao-
direito a um governo honesto, moralidade administrativa, interesse publico 
versus presungao de inocencia - para que seja encontrado o peso que ira 
definir a prevalencia. E dizer, se o direito ao mandato, nao obstante os reais 
indicadores de condutas incompativeis com a magnitude do cargo, devem 
se sobrepor ao direito a um governo honesto e aos superiores interesses 
gerais. 

Portanto, a partir da edigao de Lei Complementar n°135, de 04 de junho de 

2010, analisada alhures, apos um intenso movimento de iniciativa popular em 
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praticamente todo o pais, procurando a principio modificar a redagao da Lei 

Complementar n°64, colocando-a na mesma diregao do que reza o art. 14§9° da 

Constituigao Federal de 1988, e que se inicia o processo de superagao de tais 

discussoes a respeito dos principios. 

O entao relator do projeto a epoca o Deputado Jose Eduardo Cardozo, que 

cuidou da aplicabilidade do principio da presungao de inocencia, no momento em 

que dispositivo fora colocado ao crivo da Comissao de Constituigao e Justiga da 

Camara dos Deputados discorreu: 

Data maxima venia, nao compartilhamos desse ponto de vista, apesar de 
reconhecermos o consistente embasamento juridico de que se reveste e a 
inegavel autoridade juridica dos que o sustentam. Ao contrario do que 
ocorre com os principios do devido processo legal (CF, art. 5°, LIV) e do 
contraditbrio e da ampla defesa (CF, art. 5°, LV), acreditamos que ao 
aludido principio da presungao de inocencia nao se pode dar interpretag§o 
ampliativa capaz de abranger toda e qualquer situagSo restritiva de direitos 
decorrente de ato jurisdicional. Seu ambito de aplicagao resulta deve ser 
circunscrito exclusivamente ao processo penal, como, alias, agasalha. Nao 
fosse assim, salvo melhor juizo, jamais poderiam ter quaisquer sentengas 
que impOem condenagSes ou sangoes de ambito material diverso das do 
mundo penal, a possibilidade de gerar eficacia juridica imediata, o que 
contraria por completo as ligfies doutrinarias firmadas no ambito da nossa 
Teoria Geral do Processo e em nossas pr6prias regras de direito positive 
Nao e dificil, a nosso ver, a sustentagao desse ponto de vista, a partir da 
analise segmentada ou pontual de realidades existentes no nosso 
ordenamento juridico e reconhecidas com validas tanto pela doutrina como 
pela nossa jurisprudencia.[...] 

Nao ha, pois a nosso ver, por parte da iniciativa legislativa sub examine, 
qualquer violagao a principios ou normas de ordem material da constituigao 
de 1988. Nessa proposigao, cuida-se apenas de disciplinar os efeitos 
imediatos de certas sentengas judiciais, nao no piano do processo penal ou 
no campo da imputagao de sangoes proprias de Direito Penal, mas apenas 
no ambito dos requisitos de elegibilidade do cidadao. Inexiste, pois, in casu, 
qualquer ofensa ao dispositivo no artigo 5°, LVII, da Carta Constitucional em 
vigor. 

Como sobredito tal projeto de lei encontrou assaz repercussao social e fora 

apoiado por juristas renomados. Mormente a respeito do principio da presungao de 

inocencia observe o que diz um manifesto subscrito por juristas da algada de Celso 

Antonio Bandeira de Melo, de Fabio Konder Comparato, o ex Procurador Geral da 

Republica Aristides Junqueira e do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, 

Fernando Neves, entre outros, denominado Presungao de Inocencia: Nao aplicagao 

a teoria das inelegibilidades: 
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Como se ve, e a propria Constituigao da Republica quern expressamente 
determina ao legislador que estipule quais elementos da vida pregressa dos 
candidatos podem afasta-los dos pleitos. Infelizmente, passados quase 
quinze anos desde a edicao do comando constitucional( o texto passou a ter 
a redagao atual em 1994), o Congresso Nacional permaneceu omisso em 
seu dever de regular a materia. Diz-se que o principio da presungao de 
inocencia, tambem sediado na Constituigao, estaria a impedir condenagoes 
nao transitadas em julgados viessem a infirmar a elegibilidade de alguem. 
Essa alegagao e destituida de fundamentagao juridica, pois, se volta 
apenas a impedir a aplicagao imediata das sangoes de natureza penal. E 
inelegibilidade nao e pena, mas medida preventiva. A sociedade tern o 
direito de definir em norma o perfil esperado dos seus candidatos. Diz, por 
exemplo, que os conjuges e parentes de mandatarios e, algumas 
circunstancias nao podem disputar eleigao. Isso se da nao porque sejam 
culpados de algo, mas porque se quer impedir que se valham dessa 
condigao para obter vantagens eleitorais ilicitas. Ninguem propos quanto a 
isso que ai residisse qualquer afronta ao principio da nao-culpabilidade. 
Afirmar-se que o principio da presungao de inocencia se estende em todo 
ordenamento juridico constitui evidente improbidade. Estender-se-ia ao 
Direito do Trabalho, para impedir a demissao de um empregado ao qual se 
atribui crime de furto ate que transite em julgado a sua condenagao 
criminal? Serviria ele para impedir que uma creche recuse emprego a 
alguem que ja condenado por crimes sexuais contra criangas? Diante de 
tais razoes, os juristas abaixo-assinados afirmam que o principio da 
presungao de inocencia nao se aplica ao tema das inelegibilidades. 
Aristides Junqueira/ Augusto Aras/ Celso Antonio Bandeira de Mello/ 
Edson de Resende Castro/ Emmanuel Girao/ Fabio Konder Comparato/ 
Fatima Aparecida de Souza/ Fernando Neves da Silva/ Joao Batista 
Herkenhoff/ Jose Jairo Gomes/ Helio Bicudo/ Marcelo Roseno/ Mario 
Luix Bonsaglia/ Marlon Jacinto Reis/ Milton Lamenha de Siqueira/ 
Mozart Valladares/ Osnir Belice/ Ricardo Wagner de Souza Alcantara. 
(JUNQUEIRA,2009, on line, grifo original) 

Portanto, deve-se levar em consideragao que inelegibilidade nao e pena, e 

sim medida protetiva, ademais o principio da presungao de inocencia aplicar-se-ia 

apenas a seara penal, sendo assim, ao tratar da questao da elegibilidade do 

candidato, nao colidiria com o principio constitucional, pois a inelegibilidade seria um 

tema administrative e nao criminal. A Lei Complementar 135° diz respeito ao criterio 

de inelegibilidade da lei eleitoral, nao se tratando assim de pena, estabelece sim 

criterios legais para a inelegibilidade. 

Assim sendo, pode-se concluir que a Lei da Ficha Limpa nao viola a 

presungao de inocencia que nunca foi um principio absoluto, nem no direito penal 

que seria mais grave e onde esta em risco a liberdade da pessoa humana, nem 

muito menos no direito eleitoral. 

4.2.2 A Lei Complementar n°135 e o Principio da Anterioridade Eleitoral 
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No que atina ao principio da anterioridade ou anualidade eleitoral, deve-se 

anotar que a Constituigao elenca entre os direitos fundamentals como direitos 

politico, o artigo 16 que estatui que: "A lei que alterar o processo eleitoral entrara em 

vigor na data de sua publicagao, nao se aplicando a eleigao que ocorra ate um ano 

da data de sua vigencia". A jurisprudencia pacifica do Supremo Tribunal Federal 

(STF) nesta materia e no sentido de que as novas regras sobre eleigoes gerais, 

devem obedecer ao principio da anterioridade eleitoral, para fins de que se evite a 

utilizagao abusiva ou casuistica do processo legislativo como instrumento de 

manipulagao e de deformagao do processo eleitoral, conforme ADIN 354, Rel. Min. 

Octavio Galloti. 

Igualmente, o artigo 16 representa garantia individual do cidadao-eleitor, 

detentor originario do poder exercido pelos representantes eleitos e a quern assiste 

o direito de receber, do Estado, o necessario grau de seguranga e de certeza 

juridica contra alteragoes abruptas das regras inerentes a disputa eleitoral, 

conforme, ADIN 3345, Rel. Min. Celso de Mello. 

Nesse compasso, ressalta-se que a questao posta nessa pesquisa 

monografica e de especial e especialissima importancia no que diz respeito a Lei 

Complementar n° 135/2010, inclusive serviu de fundamento para sua 

inaplicabilidade nas eleigoes de 2010, no que diz respeito a sua nao aplicabilidade 

imediata em virtude da redagao do artigo 16 da Constituigao Federal. Portanto, nao 

obstante, pronunciamentos no sentido de que nao havia violagao do principio da 

anterioridade eleitoral, uma vez que as normas nao alteraram o processo eleitoral, 

mas estabeleceram regras de carater eminentemente procedimental, prevalecendo a 

tese vencedora de que a Lei Complementar n°135/2010 nao seria aplicavel as 

eleigoes de 2010. 

Note-se que tal entendimento serviu de fundamento primordial no tocante a 

inaplicabilidade da supracitada lei nas eleigoes de 2010, inclusive embasando o voto 

do ministro Luiz Fux que decidiu de vez a questao no Supremo Tribunal Federal. 

Percebe-se que o artigo 16 exige constitucionalmente o prazo de um ano para que 

alteragoes no processo eleitoral sejam aplicadas. 

De acordo com o entendimento de Moraes (2007, p.256) em relagao ao 

principio da anterioridade eleitoral: 
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Trata-se de, em ultima analise, determinar a amplitude da incidencia do 
art. 16 da Constituigao Federal, que estabelece que "a lei que alterar o 
processo eleitoral entrara em vigor na data de sua publicagao, nao se 
aplicando a eleigao que ocorra ate 1(um) ano da data de sua vigencia".Da 
mesma forma que em diversos dispositivos legais o legislador constituinte 
referiu-se a lei como sinonimo de especie normativa primaria( por ex.: 
art.5°.ll; art.150,1), o art. 16 pretende consagrar a seguranga juridica nos 
pleitos eleitorais, permitindo que as regras do jogo democratico sejam 
conhecidas antecipadamente por todos aqueles que dele participant sejam 
eleitores e candidatos, sem as autoridades responsaveis pela fiscalizagao 
do pleito eleitoral( Ministerio Publico e Poder Judiciario). 

Tal dispositivo constitucional possui como um de seus principals objetivos 

evitar o que alguns juristas denominam de casuismo eleitoral, ou seja, mudancas 

repentinas no processo eleitoral, de ultima hora, motivadas por interesses politicos. 

Assim, deve-se respeitar o prazo constitucional da anualidade para fins de que 

ocorram mudangas no processo eleitoral. 

Pontue-se ainda que o Supremo Tribunal Federal entendeu tal dispositivo 

(art. 16 Constituigao Federal) como clausula petrea, por tratar de direito individual do 

eleitor. De acordo com a ministra Lucia (1984, s.p.), em relagao as alteragoes da 

legislagao eleitoral em desrespeito ao art. 16, afronta a seguranga juridica em tres 

momentos: 

[...] as moaificagoes no periodo de 12 meses que antecedem a abertura do 
processo eleitoral- agridem assim: a) a seguranga juridica do cidadao que 
nao tern ciencia das normas que prevalecem no processo; b) a seguranga 
juridica do interessado em se candidatar, que nao sabe a que normas deve 
se submeter; c) a certeza dos 6rg§os judiciarios que cuidam 
especificamente da legislagao eleitoral, que pode se ver as voltas com 
novas normas para as quais haverao de emitir resolugoes que as 
densifiquem e esclaregam a sua forma de aplicagao." 

Assim, o principio da anterioridade eleitoral de forma objetiva garante aos 

candidatos o exercicio do devido processo legal e a igualdade de chances entre 

todos. A anualidade para a aplicagao de lei que altera o processo eleitoral, como 

demonstrado, e garantia constitucional. 

4.2.3 Lei Complementar iv 135 e o Poder Judiciario 
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Ocorre que apos a devida aprovagao da supracitada lei pelo Congresso 

Nacional, uma infinidade de agoes ajuizadas no sentido de questionar a 

constitucionalidade da Lei Complementar n°135 surgiram diversas argumentagoes 

de vicio de constitucionalidade. De tal sorte que, as principais celeumas diziam 

respeito a punigao para aquele que ainda nao fora condenado por decisao transitada 

em julgado; a retroatividade da Lei Complementar n°135 da Ficha Limpa, e o 

respeito a regra constitucional do art. 16 da anualidade eleitoral. 

Para fins de amparar as pretensoes e teses sustentadas contra ou a favor da 

constitucionalidade da Lei Complementar n°135, Leonardo Guimaraes Siqueira aduz 

(2010, s.p.): 

Em sintese, os que indicam ser a Lei da Ficha Limpa inconstitucional 
apresentam os seguintes argumentos: 

1- ao tornar inelegivel quern ainda nao foi condenado com sentenca 
transitada em julgado por um dos crimes apontados por essa lei como 
causa de inelegibilidade, desrespeitou-se os principios constitucionais da 
presungao de inocencia (art. 5°, LVII, CF/88) e o da coisa julgada (art. 5°, 
XXXVI, CF/88). 
2- ao apresentar como causas de inelegibilidade, a partir da promulgagao 
da Lei Complementar 135, fatos anteriores a existencia dessa Lei, fez-se 
retroagi-la, desrespeitando o principio da irretroatividade das leis, gerando 
grande inseguranga juridica; 
3- aiterando as regras quanto a inelegibilidade, a Lei alterou o processo 
eleitoral, posto que altera a quantidade de candidatos aptos a disputar as 
eleigoes, desrespeitando a regra da anterioridade anual para alteragSo de 
norma de processo eleitoral, como dispSe o artigo 16 da CF. 
4- ao dar a mesma pena para qualquer conduta, 8 anos de inelegibilidade, 
viciou-se a lei com desproporcionalidade e falta de razoabilidade. 

Por sua vez, os que atestam a constitucionalidade da Ficha Limpa alegam: 

1- o principio de presungao de inocencia se restringe apenas a questoes 
penais. Impugnar candidatura, ainda que por causa de conduta criminosa 
ainda nao julgada com transito em julgado da sentenga n§o diz respeito a 
espera penal, mas sim a esfera dos direitos politicos; 
2- da mesma forma, ao apontar novas condutas como causas de 
inelegibilidade, n§o se esta desrespeitando o principio da irretroatividade da 
lei, visto que esse principio nao abrangeria a ampliagao das causas de 
inelegibilidade; que possui previsao expressa para essa ampliagao no artigo 
14, paragrafo 9° da CF. 
3- a Lei da Ficha Limpa nao altera processo eleitoral, posto que lei 
processual e aquela que dispoe sobre os atos que devem ser praticados em 
uma determinada ordem, servindo de instrumento para o exercicio da 
fungao jurisdicional. 

Deveras, surgem em alguns pontos certa convergencia de opinioes. A 

totalidade dos que ja se manifestaram sobre a Lei Complementar n°135 aprovam tal 

iniciativa como estandarte do anseio popular por moralizagao da politica nacional. 
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Divergem, a partir dai, a respeito da eficacia desse anseio para legitimar norma 

juridicamente controversa. Em segundo lugar, concordam que, de qualquer forma, o 

Supremo Tribunal Federal sera instado e tera que se pronunciar em uma Agao 

Direta de Inconstitucionalidade sobre a constitucionalidade de tal lei Complementar 

n° 135. 

Os defensores da constitucionalidade procuraram demonstrar sob o 

argumento de que a Lei Complementar n°. 135/10 nao alterou o processo eleitoral, 

sequer iniciado no pleito de 2010, e que assim nao feria o artigo 16 da Constituigao, 

quando da entrada da aludida lei complementar em vigor, os Tribunals Regionais 

Eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral decidiram no sentido de que a lei deveria 

ser aplicada a eleigao do ano de 2010. Nao obstante, como versa a materia de fundo 

de ordem constitucional, a discussao passou a ser apreciada e julgada pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Ressalte-se que por consequencia da aposentadoria do Min. Eros Grau, o 

STF ficou com 10 ministros, dessa forma, nos primeiros dois momentos em que 

houve a apreciagao e julgamento da questao em debate pelo colendo Tribunal 

Federal, a respeito da constitucionalidade da Lei Complementar n°135 ocorreram 

dois empates, adiando novamente para um futuro incerto a decisao final acerca da 

aplicabilidade ou nao da Lei nas eleigoes de 2010. 

A primeira analise do Supremo Tribunal Federal (STF), no que diz respeito a 

Lei da Ficha Limpa, em decorrencia do recurso interposto por, Joaquim Roriz, na 

epoca candidato a Governador do Distrito Federal (Recurso Extraordinario 630147), 

houve empate em 5 x 5 onde uma parte dos ministros entendia pela aplicabilidade 

imediata da Lei e outros pela nao aplicabilidade da novel legislagao. Em virtude do 

empate, o presidente do Supremo, Ministro Cezar Peluso, que na ocasiao absteve-

se de sua prerrogativa de dar o voto de minerva, o julgamento fora suspenso. O 

recurso perdeu seu objeto algumas semanas apos tal votagao, tendo em vista que 

Joaquim Roriz renunciou a candidatura. Contudo, o julgamento da demanda 

[(Recurso Extraordinario n°. 630147-DF) Caso Joaquim Roriz] trouxe um 

reconhecimento da repercussao geral da materia. 

A segunda discussao a respeito da Lei Complementar n°135 ocorre no dia 

27 de outubro de 2010, quando da apreciagao do recurso interposto pelo candidato 

ao Senado pelo estado do Para, Jader Barbalho (Recurso Extraordinario 631102). 

Novamente a decisao nao fora estabelecida devido a um empate. Contudo, desta 
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vez, levando em consideracao a proximidade das diplomagoes dos eleitos por 

maioria de votos, decidiram usar analogicamente o inciso o art. 205, paragrafo unico, 

inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual, 

em caso de empate "... prevalecera o ato impugnado". Na pratica, o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSL) decidiria analisando caso a caso enquanto prevalecesse o 

empate no STF. 

Moralidade, probidade administrativa e vida pregressa. Inelegibilidade. 
Registro de candidatura. LC 135/2010. Ficha limpa. Alinea kdo § 1° do art. 
1° da LC 64/1990. Renuncia ao mandato. Empate. Manutencao do acordao 
do TSE. (...) O recurso extraordinario trata da aplicac3o, as eleigoes de 
2010, da LC 135/2010, que alterou a LC 64/1990 e nela incluiu novas 
causas de inelegibilidade. Alega-se ofensa ao principio da anterioridade ou 
da anualidade eleitoral, disposto no art. 16 da CF. O recurso extraordinario 
objetiva, ainda, a declarag3o de inconstitucionalidade da alinea/cdo § 1° do 
art. 1° da LC 64/1990, incluida pela LC 135/2010, para que seja deferido o 
registro de candidatura do recorrente. Alega-se ofensa ao principio da 
irretroatividade das leis, da seguranga juridica e da presungao de inocencia, 
bem como contrariedade ao art. 14, § 9°, da Constituigao, em razao do 
alegado desrespeito aos pressupostos que autorizariam a criagSo de novas 
hip6teses de inelegibilidade. Verificado o empate no julgamento do recurso, 
a Corte decidiu aplicar, por analogia, o art. 205, paragrafo unico, inciso II, do 
RISTF, para manter a decisSo impugnada, proferida pelo TSE." (RE 
631.102, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 27-10-2010, 
Plenario, DJE de 20-6-2011.) RE 633.703, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 23-3-2011, Plenario, Informativo 620, com repercussao 
geral. 

De definitivo, regimentalmente com seus 11 membros, coube ao STF 

analisar o terceiro recurso sobre a aplicabilidade da Lei Complementar n°135/2010 

no Recurso Extraordinario 633703, de autoria do candidato a deputado estadual pelo 

estado de Minas Gerais, Leonidio Henrique Correa Boucas que teve seu registro 

indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral-MG por ter sido condenado pela pratica 

de improbidade administrativa no ano de 2002. Por ser oriunda de orgao colegiado 

ensejou-lhe incidencia da hipotese de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 

64/90 com redagao dada pela Lei Complementar n°135. 

Os ministros que defendiam a inaplicabilidade, quais sejam: Dias Toffoli; 

Gilmar Mendes; Marco Aurelio; Celso de Mello e Cezar Peluso seguiram na tese de 

que a Lei da Ficha Limpa nao pode ser aplicada nas eleigoes em curso, pois fere o 

art. 16 da Constituigao Federal que materializa o principio da anterioridade eleitoral 

ou da anualidade. E os que eram a favor da aplicabilidade, quais sejam: Ayres Britto; 

Joaquim Barbosa; Ricardo Lewandowski; Carmen Lucia e Ellen Grade continuaram 
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defendendo o argumento de que a Lei Complementar n°. 135/10 nao alterou o 

processo eleitoral, sequer iniciado no pleito de 2010, quando da entrada da Lei em 

vigor. Dessa forma coube a Luiz Fux votar, decidindo pela constitucionalidade da lei, 

no entanto nao aplicando-a nas eleigoes de 2010 em virtude do respeito ao primado 

constitucional do artigo 16 da Constituigao Federal de 1988. 

4.3 A Fundamentagao do voto do ministro Luiz Fux a favor da inaplicabilidade 

imediata da Lei da Complementar n°135/2010 

De inicio e importante apresentar os principals questionamentos a cerca da 

constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, quais sejam, desrespeito a violagao do 

principio da presungao de inocencia, da anualidade eleitoral e da seguranga juridica. 

Em que pese a tentativa dos ministros a favor da aplicabilidade ja em 2010, 

objetivando assim atender o clamor social, baseado na interpretagao de que a Lei da 

Ficha Limpa nao alteraria a condigao de igualdade, tendo em vista que fora 

publicada antes das convengoes partidarias e todos os partidos teriam condigoes de 

se posicionar a respeito de seus candidatos; alem de que como dispositivo que 

busca a moralizagao da vida publica seria um dispositivo de direito social, dessa 

forma mais importante que direitos individuals. Os Ministros que votaram a favor da 

aplicabilidade de acordo com Borges (2011, s.p,) fundamentaram-se da seguinte 

forma: 

O ministro Ricardo Lewandoski e a ministra Carmen Lucia vao se alinhar ao 
grupo de juizes que defende a interpretagao de que a Ficha Limpa fosse 
aplicada logo nas eleigoes de 2010 com o argumento de que ela foi 
publicada logo antes das convengSes partidarias e assim nao houve quebra 
da igualdade de disputas, porque os partidos sabiam quais candidatos 
seriam atingidos por ela antes de escolher quern iria disputar as eleigoes, 
alem de defenderem a necessidade de moralizagao publica. (BORGES, 
Laryssa. Fux vota pela validade da lei da Ficha so em 2012. 2011) 
Ainda nesse grupo de juizes, Joaquim Barbosa, Ayres Britto e Ellen Gracie 
vao cada um a seu modo enxergar a Ficha Limpa como um dispositivo que 
visa a execug§o do mandamento constitucional de moralizagao da vida 
publica, com Britto enxergando isso como um direito social mais importante 
que direitos individuals e Barbosa querendo afastar a possibilidade do uso 
do direito para amparar os desonestos e sim como instrumento para retirar 
de vez a corrupgao da democracia brasileira. 
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Os pensamentos de tais ministros em apoio a aplicabilidade imediata 

fundamentavam-se no fato de que a inelegibilidade nao constitui um fato do 

processo eleitoral, razao pela qual nao seria necessario o cumprimento do principio 

da anualidade. Tambem para eles nao existia ruptura na igualdade entre os 

candidatos, tendo em vista que todos possuiam conhecimento da Lei da Ficha 

Limpa a epoca das convencoes partidarias em que se formalizam as candidaturas. 

Dessa forma, todos os candidatos de todos os partidos estavam exatamente na 

mesma situagao antes das convengoes. Outro importante fundamento diz respeito a 

possibilidade da sociedade interferir nos direitos politicos 

Tambem condizente com essas interpretagoes veja o que afirma o 

Procurador Geral da Republica, Roberto Gurgel ao pronunciar-se a favor da 

aplicagao da Lei ja em 2010: 

[...] a lei complementar n° 135 de 2010 tinha como escopo "a valorizagao do 
politico" e conservar a "obvia importancia fundamental no Estado 
Democratico de Direito da atividade politica," tendo em vista "a frequencia 
tristemente enorme" de casos de corrupgao testemunhados pela sociedade 
que vinha fazendo com que ela "se desencantasse" com a classe politica. 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (em 24 de margo de 2011), Pleno - Lei 
da Ficha Limpa (1/7). 2011) 
Para Gurgel, o artigo 16 da Magna Carta nem se aplicaria ao caso de 
criagao de novas inelegibilidades por lei complementar, porque nao haveria 
entao o rompimento da igualdade de disputa entre os candidatos, ja que o 
novo regramento se aplicaria de forma indistinta a todos os candidatos e 
partidos politicos. O artigo 16 no entendimento do procurador tambem nao 
se aplicaria a uma lei feita pelo legislador com o proposito de proteger a 
moralidade do agir publico, ao exigir um passado digno dos candidatos. 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (em 24 de margo de 2011), Pleno - Lei 
da Ficha Limpa (1/7). 2011) 
O proprio STF para Gurgel em julgamentos anteriores afastou a 
aplicabilidade do artigo 16 em relagao as normas que se referem a 
hipoteses de inelegibilidades, pois elas, no entendimento estabelecido pela 
Corte nesse casos, n§o seriam de natureza processual, mas sim de 
natureza material ou mesmo constitucional. (SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL (em 24 de margo de 2011), Pleno - Lei da Ficha Limpa (1/7). 
2011) 

Rebatendo logo de inicio tais fundamentos trazidos por aqueles a favor da 

aplicabilidade o voto em que o Ministro Luiz Fux decidiu pela inaplicabilidade da Lei 

da Ficha Limpa nas eleigoes de 2010, ele ressalta a importancia assaz de tal 

dispositivo, asseverando que o respeito a moralidade e aos principios basicos da 

Administragao Publica sao pontos primordiais no exercicio do mandato publico: 
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Curnpre-nos, nesse afa prefacial, destacar que a Lei da Ficha Limpa 
representa um dos mais belos espetaculos democraticos experimentados 
apos a Carta de 1988, porquanto lei de iniciativa popular com o escopo de 
purificagao do mundo politico, habitat dos representantes do povo - aqueles 
que expressam a vontade popular, na memoravel expressao de Friedrich 
Muller, na sua monografia Quern e o Povo? (MULLER, Friedrich. Quern e o 
Povo?, Sao Paulo: Ed. Malheiros, 2010), prefaciada magnificamente por 
Fabio Konder Comparato[...]Na verdade, a moralidade no exercicio do 
mandato politico e a mesma que se impoe ao agente administrative em 
geral, como entreveem os administrativistas classicos de ontem e de hoje. 
Na percuciente visao de Hauriou (HAURIOU, Maurice. Precis Elementaires 
de Droit Administratif, Paris, 126, p. 197), nao se trata da moral comum, mas 
sim de uma moral juridica, entendida como o conjunto de regras de conduta 
tiradas da disciplina interior da Administracao.[...] 
[...]Essa moralidade, pauta juridica dos agentes publicos, sintetiza-se no 
dever de atuar com lealdade e boa-fe do homem comum, que sabe 
distinguir o honesto do desonesto, o legal do ilegal, o justo do injusto, e 
assim por diante, a luz do art. 37 da Constituigao Federal da Constituigao 
Federal, que dispoe no seguinte sentido, verbis:"Art. 37. A administragao 
publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao 
seguinte. (...)".(voto do ministro Luiz Fux no RE 633703/MG, contido em 
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp) 

Assim demonstrando consonancia com grande parte dos juristas, 

operadores de direito, e da populagao brasileira, ao entender a importancia do 

respeito a moralidade, bem como aos principios da administragao publica como 

sucedaneo para o melhoramento do perfil do agente publico, e como consequencia 

melhora significativa na problematica da corrupgao no pais, discordando a principio 

apenas com o momento da aplicabilidade de tal dispositivo. 

E cedigo que o voto teve fundamento no sentido de que mesmo com o 

objetivo da Lei da Ficha Limpa de extirpar da politica individuos que possuiam 

condenagao, e portando, inabilitagao moral para exercer cargo publico de conseguir 

chegarem ao poder, e necessaria observar que a seguranga juridica deve ser 

prioridade em qualquer situagao, destarte a Constituigao Federal figurar como a Lei 

Maior do Pais, independente do melhor direito, nas palavras do preclaro e eminente 

ministro Luiz Fux: 

A probidade e a exagao da conduta dos politicos, assim, eclipsa a 
moralidade que se pretende com a denominada Lei da Ficha Limpa, e se 
acomoda no espirito conceitual versado pelos ensaistas do tema, como, 
v.g., Jesus Gonzalez Perez (PEREZ, Jesus Gonzalez. El principio general 
de la buena fe em el derecho administrativo, Madrid, 1983.), Marcio 
Cammarosano (CAMMAROSANO, Marcio. O principio constitucional da 
moralidade e o exercicio da fungao administrativa, Belo Horizonte: Ed. 
Forum, 2006.) e o insuperavel Celso Antonio Bandeira de Mello (MELLO, 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp
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Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrative 27 a edigao, Sao 
Paulo: Ed.Malheiros, p. 120.). 
Deveras, e cedigo que tambem integra a moralidade a obediencia as 
decisoes judiciais, as leis e, com maior raz§o, a Constituigao Federal. A 
atividade de quern quer que exerca uma fungao publica e desobedega a 
Constituigao Federal deve ser acoimada de uma atividade imoral. E e sob 
este prisma que Orozimbo Nonato, na coletanea Memorias Jurisprudenciais, 
publicada nesta Corte Suprema (LEAL, Roger Stiefelmann, Memoria 
jurisprudencial: Ministro Orozimbo Nonato, Brasilia:Supremo Tribunal 
Federal, 2007, p. 131), assenta que o melhor dos direitos nao pode ser 
aplicado contra a Constituigao. (voto do ministro Luiz Fux no RE 
633703/MG, contido em www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp) 

Defendendo assim, que por maior que seja o clamor social e as inovagoes e 

melhorias que tal lei teoricamente trara, nenhum diploma pode de forma alguma se 

sobrepor a norma maxima do Estado Democratico de Direito que e a Constituigao 

Federal da Republica de 1988. Dessa forma, respaldado justamente na moralidade, 

e que se e moral aplicar a Lei Complementar n°135, tern se por moral, 

principalmente o respeito aos principios e leis constitucionais. 

Positiva-se aqui que os fundamentos apresentados por Luiz Fux, e a decisao 

do STF sao plenamente plausiveis, reconhecendo a importancia e acreditando que a 

Lei da Ficha Limpa possa ser aplicada nas eleigoes de 2012, independentemente de 

observar tambem que o clamor social e essencial para o mundo juridico, ja que todo 

poder emana do povo e do povo o e modificado. Contudo e fundamental que se 

paute em respeito aos preceitos elencados constitucionalmente. 

Pode-se perceber que segundo o entender do preclaro e eminente Ministro a 

Lei Complementar n° 135/2010 destoa do que reza o artigo 16 da Nossa Carta 

Magna que averba: "lei que alterar o processo eleitoral entrara em vigor na data de 

sua publicagao, nao se aplicando a eleigao que ocorra ate um ano da data de sua 

vigencia". Note-se que tal dispositivo consagra o Principio da Anterioridade Eleitoral, 

que possui como objetivo principal fiscalizar e proteger as novas normas, para que 

elas atendam aos preceitos elencados constitucionalmente e atuem de acordo com 

o ordenamento juridico. Assim sendo, torna-se destarte que a aplicabilidade 

imediata da Lei nao estaria de acordo com o exigido constitucionalmente. 

No entendimento do Luiz Fux, a Constituigao Federal ao referir-se a 

processo eleitoral, afirma que se devem levar em consideragao tudo partindo desde 

o momento da escolha dos candidatos nas convengoes partidarias, portanto, tudo 

que acontece em ano eleitoral. Rebatendo os fundamentos contrarios, Fux afirma 

que nao existe discrepancia entre direito material e processo eleitoral, assim as 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp


65 

normas de inelegibilidade interferem de forma direta no processo eleitoral, e por 

consequencia na igualdade de chances pertinentes aos candidatos. 

Nesta toada, transcreve-se parte do voto 

Desta sorte, inexiste oposicao entre direito material e processo eleitoral, 
para fins de incidencia do art. 16 da CF. Ao reves, sao justamente as regras 
de direito material no dominio eleitoral que mais podem influenciar a 
isonomia e a igualdade de chances nas eleigoes, de modo que e 
especialmente para estas hip6teses que se dirige o dispositivo. A assertiva 
vem confirmada pela jurisprudencia pacifica deste Supremo tribunal 
Federal, que reconhece, como fez na ADIn n° 3.345, Rel. Min. Celso de 
Mello, que o processo eleitoral se compoem de tres fases: fase pre-eleitoral, 
com as convengoes partidarias e a definicao do candidato; fase eleitoral, 
com o inicio, a realizacao e o encerramento da votagao; e fase pos-eleitoral, 
com a apuracao e a contagem dos votos, seguida da diplomagao dos 
candidatos. Ora, nao ha como negar que tais fases sao compostas nao so 
de normas procedimentais, mas principalmente por regras de conteudo 
substancial, que disciplinam os requisitos de fundo a serem satisfeitos em 
cada etapa. 

Firmada a premissa de que o comando do art. 16 da CF se dirige tambem a 
normas eleitorais de conteudo substancial, a unica conclusao possivel de se 
alcancar, com a devida venia dos entendimentos em contrario, e que as 
novas hipoteses de inelegibilidade previstas na LC n° 135/10 nao podem ser 
aplicadas para as eleigoes ocorridas no proprio ano em que entraram em 
vigor, (voto do ministro Luiz Fux no RE 633703/MG, contido em 
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp) 

O principio da anterioridade eleitoral representa a garantia do devido 

processo legal e a igualdade de chances. E a anualidade para a aplicagao de lei que 

altera o processo eleitoral e uma garantia constitucional, que nao podem ser 

surpreendidas corn mudangas feitas abruptamente. Os candidatos foram 

surpreendidos por regras que nao poderiam ter sido aplicadas no mesmo ano da 

eleigao porque resulta em desigualdade nas regras da disputa. 

Assim o Excelentissimo Ministro Luiz Fux vazou sua fundamentagao no voto 

do Recurso Extraordinario 633703/MG: 

De fato, se o processo eleitoral, como visto, tern inicio com o ato da 
convengao partidaria, cuja finalidade e a definigao dos candidatos ao pleito, 
e evidente que as regras que interferem na produgao desse ato, com a 
enunciagao das qualidades subjetivas que devem satisfazer os candidatos, 
integram o processo eleitoral, pois e justamente disso que tratara a 
convengao partidaria. Em outras palavras, os requisitos que a lei estabelece 
para o ato inicial do processo eleitoral devem estar inequivocamente 
submetidos a regra da anualidade, conclusao essa que se justifica 
principalmente a luz da isonomia e do equilibrio nas eleigoes, que devem 
presidir a interpretagao do art. 16 da CF, porquanto e inquestionavel que 
qualquer restrigao a elegibilidade interfere na igualdade de chances de 
acesso aos cargos publicos. (voto do ministro Luiz Fux no RE 633703/MG, 
contido em www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp) 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp
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E importante mencionar que lei que altera o processo eleitoral pode ser 

elaborada a qualquer tempo, sem a necessidade de legislar apenas um ano antes 

das eleigoes. O problema e que sua eficacia, a sua aplicagao no mundo das 

eleigoes, somente se da quando a publicagao ocorrer doze meses e um dia antes do 

pleito. 

Outro fator de determinante relevancia na fundamentagao de tal voto, diz 

respeito a violagao pela aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa ja em 2010 a 

seguranga juridica. inerente e necessaria a estabilidade do regime democratico, e 

que se ve surpreendida com o advento de novas causas inelegibilidade, em pleno 

curso das disputas eleitorais. Como ja dito anteriormente, a iniciativa popular e de 

relevante importancia, contudo, nao se pode atropelar as garantias constitucionais. 

Tal principio da protegao da confianga consagra a possibilidade de defesa 

de determinadas posigoes juridicas do cidadao diante de modificagoes de curso 

inesperadas promovidas pelo Legislativo, Judiciario e pelo Executive Possui como 

proposito especifico zelar pela seguranga juridica do individuo impondo restrigoes 

contra um excessivo dinamismo do Estado que seja capaz de deturpar a confianga 

dos administrados. 

Portanto, reafirme-se que nao respeitando a exigencia da anualidade da lei 

eleitoral, e Lei Complementar n°135 atentaria contra a seguranga juridica defendida 

constitucionalmente, dessa forma, a aplicagao nas eleigoes de 2010 viola 

frontalmente o principio da protegao a confianga, dimensao basilar do principio da 

seguranga juridica, tornando instavel o ordenamento juridico patrio. 

Nesse sentido, a proficua ligao exarada pelo conspicuo Luiz Fux: 

Nesse contexto, a interpretagao favoravel a incidencia imediata da LC n° 
135 para as eleigoes de 2010 configura um didatico exemplo de 
comportamento que frustra a confianga do cidadao depositada no Estado, 
um modo de proceder que viola uma expectativa legitima dos candidatos a 
cargos politicos. Por tudo o que foi dito, a observancia do principio da 
protegao da confianga, principio que tern seu fundamento juridico na cadeia 
de derivagao (Herleitungskette) seguranga juridica-Estado de Direito, impoe 
o deslocamento dos efeitos desfavoraveis aos cidadaos da LC n° 135 para 
as eleigoes que se verificarem ap6s um ano da sua vigencia. E dessa 
maneira que o povo brasileiro tera a sua vontade respeitada. E nunca e 
tarde para rememorarmos que, na visSo de Friedrich Muller, o povo se 
apresenta, em um Estado Democratico de Direito, como o "destinatario de 
padroes civilizat6rios da cultura constitucional democratica" (MULLER, 
Friedrich. Quern e o Povo?, Sao Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 86). (voto do 
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ministro Luiz Fux no RE 633703/MG, contido em 
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp) 

Dessa forma percebe-se que a Lei Complementar n°135 e um passo 

proficuo para que os brasileiros possam exercer a sua cidadania moldada em 

ambitos mais justos e democraticos, estabelecendo, assim, a moralidade e a 

igualdade de direitos, contudo nao se pode esquecer-se de guardar o respeito aos 

preceitos constitucionais pela razao de ser a premissa basilar do Estado 

Democratico de Direito, e independente do clamor social embasado na opiniao 

publica, a Constituigao Federal deve ser respeitada. 

4.4 A aplicabilidade da Lei Complementar n°135 em 2012 

A partir da decisao do Supremo Tribunal Federal da nao aplicabilidade da 

Lei Complementar n°135 em respeito a principios constitucionais, resta-se acreditar 

na aplicabilidade a partir das eleigoes de 2012. Inumeros pontos controversos 

impediram a sua aplicagao absoluta no Brasil, provocando uma assaz instabilidade 

na composigao de diversas instancias do poder legislativo. Para a efetivagao de sua 

validade a norma aguarda por decisao do Supremo Tribunal Federal, que julgara 

sobre sua constitucionalidade. 

E notorio certo receio da populagao envolvendo a possibilidade de um 

possivel entendimento dos membros do Supremo Tribunal Federal no sentido da 

nao aplicabilidade novamente da Lei da Ficha Limpa nas eleigoes de 2012, no 

tocante a candidatos que tenham condenagoes ainda objeto de recurso e aqueles 

condenados antes da entrada em vigor da norma. 

E cedigo que varios questionamentos acerca da constitucionalidade da lei 

ainda podem ser levados a apreciagao do Supremo, contudo, a continuidade dessa 

tese de inaplicabilidade refletira como um verdadeiro retrocesso no processo de 

aprimoramento de nossas instituigoes politicas e uma decepgao para a sociedade 

brasileira, que organizou o mais belo e importante movimento nacional de coleta de 

assinaturas para a apresentagao de projeto de iniciativa popular, do qual resultou a 

Lei Complementar 135/2010. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia.asp
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E de fundamental importancia que seja que seja proferido julgamento pela 

mais alta Corte de Justiga do pais com efeitos vinculantes e com relagao a todos, a 

fim de se conferir seguranga juridica ao processo eleitoral de 2012, e demonstrar 

que a forga do povo e o sucedaneo da democracia moderna. 
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CONCLUSAO 

As instituicoes politicas se encontram interligadas por suas estruturas 

sociais, em diversos niveis no desenvolvimento das ideologias e dos sistemas, 

antes, porem, sob a egide de uma tabua de valores politicos vigentes que sao 

deveras fundamentals ao Estado e ao seu Direito. Parte importante desse processo 

evolutivo e encontrada na cultura de improbidade que assola a sociedade, em 

especial a sociedade brasileira. 

A historia recente e preocupante em virtude do declinio dos valores do 

sistema politico e da despreocupagao ou alienagao da sociedade com o espaco 

publico, deixando que senhores do poder assenhorear-se do dinheiro publico e 

apos, de posse deste usa-lo em campanha eleitorais para se manter no poder. 

Esses fatores, somados a outros, concorreram decididamente para que a 

corrupgao, esse cancer social se propague de forma assustadora na politica 

brasileira de um modo geral. Ademais, ha um ambiente de nao tolerancia a 

imoralidade por parte dos agentes publicos, portanto, nao restam duvidas de que a 

deturpagao da politica ensejou a criagao da Lei Complementar n° 135/2010, que 

veio char mecanismo de aperfeigoamento tecnico, levado a efeito para facilitar a 

regulamentagao do processo eleitoral. 

Neste vies metodologico, a novel legislagao, inquestionavelmente, funciona 

como um marco da participagao popular no combate a corrupgao, e exige que 

candidatos com inabilitagao moral e juridica sejam extirpados da Administragao 

Publica. 

Sendo o objetivo precipuo do presente trabalho o delineamento da estrutura 

da nao aplicabilidade da Lei Complementar n°135, segundo a otica visualizada no 

voto do ministro Luiz Fux, verificando a violagao das garantias constitucionais, sendo 

afirmado peremptoriamente no sentido de que o melhor dos direitos nao pode ser 

aplicado contra a Constituigao, logo, o Ministro Luiz Fux julgou procedente o 

Recurso Extraordinario, determinando que seja aplicada a inovagao somente apos 

decorrida um ano da data de sua vigencia, ou seja, nao se aplicando as eleigoes de 

2010.. 

Os objetivos foram alcangados quando foi ofertado ao leitor uma patente 

demonstragao da importancia da Lei Complementar n°135 no combate as praticas 
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corruptas, bem como a exigencia da conduta baseada nos preceitos da etica e da 

moralidade a serem praticadas por aqueles que assumirao fungoes publicas, dessa 

forma, acredita-se que o atendimento aos mandamentos constitucionais deve ser 

respeitado a todo custo. 

Conclui-se que o Supremo Tribunal Federal, atendendo sua fungao principal 

de protegao a Constituigao, de forma definitiva, resolveu pela inaplicabilidade da Lei 

Complementar n°135 para fins de que fossem respeitados os principios da 

anualidade eleitoral e da seguranga juridica, entrementes se acredita que em 2012 a 

legislagao possa ser respeitada de pleno direito e a Lei Complementar n°135 possa 

ser aplicada com eficacia plena. 

Por fim, acredita-se que para mudar a realidade da politica brasileira, alem 

das exigencias trazidas pela Lei Complementar n° 135/2010, sao necessarias 

mudangas nas ideologias, na cultura da probidade, enfim, nas bases da politica 

nacional, inserindo atraves da educagao civica no seio da sociedade a certeza de 

que o exercicio dos direitos politicos possui um valor indelevel, a fim de demonstrar 

ao povo quais poderes possui e quais as suas utilidades praticas. 

Certamente, a melhora significativa na educagao do povo, possibilitara a 

ampliagao do grau de consciencia da populagao sobre a relevancia do exercicio 

pleno dos direitos politicos, principalmente o voto, quern nao se vende, nem se 

troca, pois possui valor inestimavel na construgao de uma sociedade justa e 

igualitaria, afastando os agentes publicos que nao leram a cartilha cidada que 

proclama textualmente a moralidade na Administragao Publica, lastreada na 

probidade e na boa-fe. 
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RE 633703/MG* 

RELATOR: Min. Gilmar Mendes 

VOTO DO MIN. LUIZ FUX 

RECURSO EXTRAORDINARIO. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE 
DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°135/10. INDEFERIMENTO DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA A DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAQAO 
JUDICIAL, POR ORGAO COLEGIADO, PELA PRATICA DE ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART.1 0 , I, T, DA LEI COMPLEMENTAR N° 
64/90, NA REDAQAO QUE LHE CONFERIU A LEI COMPLEMENTAR N° 135/10). 
PRINCiPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LIMITES TEMPORAIS DA 
APLICAQAO DA COGNOMINADA "LEI DA FICHA LIMPA". ART. 16 DA 
CONSTITUIQAO FEDERAL. REGRA DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. 
ALTERAQAO DO PROCESSO ELEITORAL. STATUS DE CLAUSULA PETREA. 
DEVIDO PROCESSO LEGAL ELEITORAL. PRESERVAQAO DA IGUALDADE DE 
CHANCES NAS ELEIQOES. METODO DE INTERPRETAQAO E DE APLICAQAO 
DAS REGRAS E DOS PRINCJPIOS JURJDICOS. POSTULADOS DA UNIDADE E 
DA CONCORDANIA PRATICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. SEGURANQA 
JURiDICA. PRINCiPIO DA PROTEQAO DA CONFIANQA. COMPORTAMENTO 
ESTATAL QUE ENSEJA A FRUSTRAQAO DAS EXPECTATIVAS LEGJTIMAS DOS 
ENVOLVIDOS NO PLEITO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI 
COMPLEMENTAR N° 135/10 ATINGIR AS ELEIQOES OCORRIDAS NO ANO DE 
SUA ENTRADA EM VIGOR. NECESSARIA OBSERVANCIA DO ART. 16 DA 
CONSTITUIQAO FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINARIO. 

) 

VOTO: 

Preliminarmente, gostaria de destacar que, merce de os votos confluirem 

nalguns aspectos, a nossa proposicao pretende fazer uma rapida incursao nos 

antecedentes da Lei Complementar n° 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), para, empos, 

aferir a sua constitucionalidade a luz do art. 16 da Constituigao Federal e da clausula 

da Seguranga Juridica, sob o enfoque da protegao da confianga ou do principio da 

Confianga Legitima. 
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Cumpre-nos, nesse afa prefacial, destacar que a Lei da Ficha Limpa 

representa um dos mais belos espetaculos democraticos experimentados apos a 

Carta de 1988, porquanto lei de iniciativa popular com o escopo de purificacao do 

mundo politico, habitat dos representantes do povo - aqueles que expressam a 

vontade popular, na memoravel expressao de Friedrich Muller, na sua monografia 

Quern e o Povo? (MULLER, Friedrich. Quern e o Povo?, Sao Paulo: Ed. Malheiros, 

2010), prefaciada magnificamente por Fabio Konder Comparato. 

E cedigo que dos juizes reclama-se um conhecimento enciclopedico, uma 

isencao herculea, tudo envolto numa postura olimpica. Se assim o e, e e assim que 

se passam as coisas do mundo judicial, dos politicos esperasse moralidade no 

pensar e no atuar, virtudes que conduziram ao grito popular pela Lei da Ficha Limpa. 

Na verdade, a moralidade no exercicio do mandato politico e a mesma que 

se impoe ao agente administrativo em geral, como entreveem os administrativistas 

classicos de ontem e de hoje. Na percuciente visao de Hauriou (HAURIOU, Maurice. 

Precis Elementaires de Droit Administratif, Paris, 126, p. 197), nao se trata da moral 

comum, mas sim de uma moral juridica, entendida como o conjunto de regras de 

conduta tiradas da disciplina interior da Administragao. No mesmo sentido ensinam 

Henri Welter e Lacharriere, assentando este ultimo que a moral administrativa e o 

conjunto de regras que, para disciplinar o exercicio do poder discricionario da 

Administragao, o superior hierarquico - hoje, no Brasil, o proprio texto constitucional 

de 1988 - impoe aos seus subordinados (Apud MELLO, Celso Antonio Bandeira de. 

Curso de direito administrativo, 27 a edigao, Sao Paulo: Ed. Malheiros, p. 89). 

Essa moralidade, pauta juridica dos agentes publicos, sintetiza-se no dever 

de atuar com lealdade e boa-fe do homem comum, que sabe distinguir o honesto do 

desonesto, o legal do ilegal, o justo do injusto, e assim por diante, a luz do art. 37 da 

Constituigao Federal, que dispoe no seguinte sentido, verbis "Art. 37. A 

administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao 

seguinte: (...)". 

A probidade e a exagao da conduta dos politicos, assim, eclipsa a 

moralidade que se pretende com a denominada Lei da Ficha Limpa, e se acomoda 

no espirito conceitual versado pelos ensaistas do tema, como, v.g., Jesus Gonzalez 

Perez (PEREZ, Jesus Gonzalez. El principio general de la buena fe em el derecho 
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administrativo, Madrid, 1983.), Marcio Cammarosano (CAMMAROSANO, Marcio. O 

principio constitucional da moralidade e o exercicio da fungao administrativa, Belo 

Horizonte: Ed. Forum, 2006.) e o insuperavel Celso Antonio Bandeira de Mello 

(MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 27 a edigao, 

Sao Paulo: Ed.Malheiros, p. 120.). 

Deveras, e cedigo que tambem integra a moralidade a obediencia as 

decisoes judiciais, as leis e, com maior razao, a Constituigao Federal. A atividade de 

quern quer que exerga uma fungao publica e desobedega a Constituigao Federal 

deve ser acoimada de uma atividade imoral. E e sob este prisma que Orozimbo 

Nonato, na coletanea Memorias Jurisprudenciais, publicada nesta Corte Suprema 

(LEAL, Roger Stiefelmann, Memoria jurisprudencial: Ministro Orozimbo Nonato, 

Brasilia:Supremo Tribunal Federal, 2007, p. 131), assenta que o melhor dos direitos 

nao pode ser aplicado contra a Constituigao. 

A partir desse pano de fundo axiologico, a questao sub judice suscita a 

indagagao sobre se a criagao de interdigoes a elegibilidade de candidatos no proprio 

ano da eleigao viola o art. 16 da Constituigao Federal, que assim dispoe, verbis: 

"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrara em vigor na data de 

sua publicagao, nao se aplicando a eleigao que ocorra ate um ano da data de sua 

vigencia". (Redagao dada pela Emenda Constitucional n°4, de 1993). 

O principio da Unidade da Constituigao revela que as normas constitucionais 

se interligam, razao pela qual nao ha regras inuteis e despreziveis no texto 

constitucional, ideario de uma nagao, e que por isso deve ser prestigiado em todos 

os seus dispositivos, como assentam Hans Kelsen (KELSEN, Hans. Teoria pura do 

direito, tradugao de Joao Baptista Machado, Sao Paulo: Ed.Martins Fontes, 2009, p. 

228 e segs.) e Konrad Hesse (HESSE, Konrad, La interpretation constitucional, In: 

Escritos de derecho constitucional, Madrid: Centro de Estudios Constituticionales, 

1983, p. 48), para nos limitarmos a duas grandes expressoes do constitucionalismo. 

A regra do art. 16, na sua interpretagao literal, traz como punctum saliens o 

processo eleitoral, por isso que, a partir da sua concepgao, ou seja, da concepgao 

do que seja processo eleitoral, torna-se clara a mens legis e aquilo que pretende 

dizer a Constituigao Federal, ao proibir a mudanga do processo eleitoral no mesmo 

ano da eleigao. 

Resta evidente, por conta desse objetivo, que a expressao lei, utilizada no 

texto maior, tern sentido lato, compreendendo qualquer lei ordinaria, complementar 
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ou mesmo emenda constitucional, pois todas essas especies normativas sao 

capazes de atingir a seguranga e a estabilidade de que devem gozar as eleigoes. 

Assim ja se pronunciou esta Corte, assentando que a regra insculpida no art. 16 da 

CRFB e clausula petrea e que, portanto, impoe-se mesmo diante de Emenda 

Constitucional, consoante decidido na ADIn n° 3.685/DF, relatora a Min. Ellen 

Gracie, posto garantir direito politico fundamental pro eleitor e pro candidato. 

Subjaz, assim, a indagagao do que seja o fenomeno juridico interditado, qual 

o da alteragao do processo eleitoral. O que significa alterar o processo eleitoral no 

mesmo ano da eleigao? 

O tema, a luz do dispositivo constitucional retratado, expoe a justeza do que 

se contem no voto do eminente Relator, o Ministro Gilmar Mendes, a cujos 

argumentos, na sua inteireza, manifesto a minha adesao. Mas nao e somente isso 

que nos inclina a convergir na diregao da conclusao do seu voto. 

A primeira interpretagao do disposto no art. 16 da CF, inegavelmente 

simples, cinge-se em se verificar se uma lei foi promulgada e aplicada no mesmo 

ano da eleigao, porquanto, se assim o foi, desconsiderou o comando constitucional; 

violou-o, habilitando o prejudicado ao recurso veiculador do error in judicando. 

De outro lado, o sentido da expressao processo eleitoral, utilizada no artigo 

16 da CRFB, nao pode ser confundido, de modo algum, com processo jurisdicional 

eleitoral, isto e. com as regras do processo judicial que tramita junto a Justiga 

Eleitoral. E que nao ha qualquer relagao entre a finalidade de seguranga por detras 

do art. 16 da CF, que garante a igualdade de condigoes no pleito a ser realizado, e a 

imunizagao, no periodo de um ano, das regras de processo judicial na Justiga 

Eleitoral. 

Na realidade, a expressao processo eleitoral foi utilizada pelo constituinte no 

sentido colhido da teoria geral do direito, como serie concatenada de atos dirigidos a 

uma finalidade, qual seja: a definigao dos mandatarios politicos atraves do jogo 

democratico. 

Desta sorte, inexiste oposigao entre direito material e processo eleitoral, para 

fins de incidencia do art. 16 da CF. Ao reves, sao justamente as regras de direito 

material no dominio eleitoral que mais podem influenciar a isonomia e a igualdade 

de chances nas eleigoes, de modo que e especialmente para estas hipoteses que se 

dirige o dispositivo. A assertiva vem confirmada pela jurisprudencia pacifica deste 

Supremo tribunal Federal, que reconhece, como fez na ADIn n° 3.345, Rel. Min. 
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Celso de Mello, que o processo eleitoral se compoem de tres fases: fase pre-

eleitoral, com as convengoes partidarias e a definigao do candidato; fase eleitoral, 

com o inicio, a realizagao e o encerramento da votagao; e fase pos-eleitoral, com a 

apuragao e a contagem dos votos, seguida da diplomagao dos candidatos. Ora, nao 

ha como negar que tais fases sao compostas nao so de normas procedimentais, 

mas principalmente por regras de conteudo substancial, que disciplinam os 

requisitos de fundo a serem satisfeitos em cada etapa. 

Firmada a premissa de que o comando do art. 16 da CF se dirige tambem a 

normas eleitorais de conteudo substancial, a unica conclusao possivel de se 

alcangar, com a devida venia dos entendimentos em contrario, e que as novas 

hipoteses de inelegibilidade previstas na LC n° 135/10 nao podem ser aplicadas para 

as eleigoes ocorridas no proprio ano em que entraram em vigor. 

De fato, se o processo eleitoral, como visto, tern inicio com o ato da 

convengao partidaria, cuja finalidade e a definigao dos candidatos ao pleito, e 

evidente que as regras que interferem na produgao desse ato, com a enunciagao 

das qualidades subjetivas que devem satisfazer os candidatos, integram o processo 

eleitoral, pois e justamente disso que tratara a convengao partidaria. Em outras 

palavras, os requisitos que a lei estabelece para o ato inicial do processo eleitoral 

devem estar inequivocamente submetidos a regra da anualidade, conclusao essa 

que se justifica principalmente a luz da isonomia e do equilibrio nas eleigoes, que 

devem presidir a interpretagao do art. 16 da CF, porquanto e inquestionavel que 

qualquer restrigao a elegibilidade interfere na igualdade de chances de acesso aos 

cargos publicos. 

Destarte, inequivoco que as normas de inelegibilidade atingem o quadro 

subjetivo dos competidores no processo eleitoral, elemento essencial e principal do 

processo eleitoral, em torno do qual todos os demais giram. 

Entendimento diverso conduziria ao paradoxo no sentido de que a protegao 

do art. 16 seria inocua, pois estaria ao alcance dos atuais titulares do poder politico 

a previsao de leis restritivas do ponto de vista subjetivo, afastando tais ou quais 

categorias de pessoas da possibilidade de concorrerem, e com isso interferindo na 

seguranga de que devem gozar as eleigoes. Se a finalidade do art. 16 e assegurar 

tambem o pluralismo politico no pleito (CF, art. 1°, V), com igualdade de condigoes 

entre quern esta no poder e quern esta fora, para que os primeiros nao criem regras 
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de excegao, de ultima hora, em beneficio proprio, o dispositivo deve 

necessariamente abranger tambem as condicoes de elegibilidade. 

Outrossim, nao e cabivel a aplicagao ao presente caso da tese vencedora no 

julgamento do RE n° 129.392/DF, relator o Min. Sepulveda Pertence, apreciado na 

sessao de 17/06/1992. Naquele caso, como se sabe, discutiu-se se a aplicagao da 

LC n° 64/90, que hoje foi alterada pela LC n° 135/10, estava sujeita ou nao a regra 

do art. 16 da Constituigao, na redagao anterior a EC n° 04/93. Naquela oportunidade, 

a conclusao a que se chegou, contra os votos vencidos dos Min. Marco Aurelio, 

Celso de Mello, Carlos Velloso, Aldir Passarinho e Sepulveda Pertence, foi pelo 

afastamento da incidencia da regra da anualidade, pois a LC n° 64/90 havia sido 

editada de forma a verdadeiramente inaugurar um sistema constitucional de 

inelegibilidades, concretizando o disposto no art. 14, § 9°, da CF. Entendeu a 

maioria, assim, que a eficacia deste ultimo dispositivo constitucional nao poderia ser 

restringida pelo art. 16 da CF, de identica hierarquia, de vez que, se nao tolerada a 

eficacia imediata da LC n° 60/94, haveria um vacuo legislativo sobre o tema das 

inelegibilidades, esvaziando o comando do art. 14, § 9°, da CF. 

Ocorre, porem, que nao ha mais, atualmente, o contexto que ensejou a 

conclusao alcangada pela douta - e apertada - maioria naquele precedente. Com 

efeito, nao ha mais o vacuo legislativo que poderia conduzir, se negada 

aplicabilidade a LC n° 135/10, ao esvaziamento da eficacia do art. 14, § 9°, da CF. O 

regime das inelegibilidades, sob o palio da Constituigao de 1988, ja foi instituido 

desde a decada de 90 pela LC n° 64/90, ha vinte anos, portanto. Descabe falar, 

assim, de carater inaugural na LC n° 135/10, que, apesar de todos os seus 

inquestionaveis meritos, alterou - para usar a expressao literal do art. 16 da CF - o 

regime das inelegibilidades ja em vigor ha duas decadas no direito brasileiro. 

Desta sorte, inexistentes as mesmas razoes de decidir que presidiram o 

julgamento do RE n° 129.392/DF, uma vez que, repita-se, o sistema constitucional 

de inelegibilidade, quando da entrada em vigor da LC n° 135/10, ja havia sido 

integralizado, ha vinte anos, pela LC n° 64/90, inoperante a maxima ubi eadem ratio 

ibi eadem dispositio. Ora, nao havendo, in casu, qualquer risco de configuragao de 

vacuo legislativo, descortina-se que o conteudo da LC n° 135/10 consubstancia 

inequivoca alteragao do regime das elegibilidades, e, como tal, incide na interdigao 

constitucional do art. 16 da CRFB. 
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Refute-se, por oportuno, com a devida venia, o argumento de que a 

publicacao da LC n° 135/10 antes das convengoes partidarias, nas quais ocorre a 

definigao dos candidatos, seria suficiente para satisfazer as razoes subjacentes ao 

art. 16 da Constituigao. Segundo referido raciocinio, os partidos politicos e seus 

filiados teriam tido tempo suficiente para deliberar em igualdade de condigoes 

quanto a escolha dos respectivos candidatos segundo as regras novas, na medida 

em que a publicagao da LC n° 135/10 ocorreu em 07 de junho de 2010, tres dias 

antes do periodo fixado pelo TSE para a realizagao das convengoes partidarias - de 

10 de junho a 30 de junho. Assim, conforme essa tese, por nao ter havido surpresa 

quanto ao regime juridico subjetivo dos candidatos, nao haveria violagao ao art. 16 

daCF. 

Apesar da aparente sedugao do argumento, que se funda nas razoes 

subjacentes a regra da anualidade eleitoral, o mesmo nao merece acolhida. E que o 

enunciado normativo do art. 16 da Constituigao Federal, como decorre da moderna 

teoria geral do direito e, mais particularmente, da novel teoria da interpretagao 

constitucional, consubstancia uma regra juridica. Ao contrario dos principios 

juridicos, que apelam imediatamente para estados ideais a serem alcangados -

como os principios da seguranga juridica (CF, art. 5°, caput) ou da dignidade da 

pessoa humana (CF, art. 1°, III) -, as regras se caracterizam pela enunciagao de 

uma hipotese de incidencia e, simultaneamente, do comando a ser desencadeado 

pela configuragao de seus pressupostos de fato (BARROSO, Luis Roberto. Curso de 

direito constitucional contemporaneo - os conceitos fundamentals e a construgao do 

novo modelo, Sao Paulo: Ed. Saraiva, 2009, pp. 316-8; AVILA, Humberto. Teoria 

dos principios - da definigao a aplicagao dos principios juridicos, Sao paulo: Ed. 

Saraiva, 2009, pp. 64 e segs.; e BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderagao, 

racionalidade e atividade jurisdicional, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2005, p. 166 e 

segs.). 

Essa constatagao, do ponto de vista metodologico, impoe nao seja possivel, 

na aplicagao de regras juridicas, simplesmente desconsiderar seus enunciados 

linguisticos para buscar desde logo as razoes que Ihe sao subjacentes, a fim de que, 

identificadas tais razoes, serem aplicados ao caso, a despeito do que preveja a 

regra, diretamente os fundamentos que teve em vista o legislador ao institui-la. Este 

raciocinio e proprio aos principios juridicos, que, como dito acima, conclamam o 

aplicador a ter em vista a concretizagao de estados ideais a serem alcangados, 
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muitas vezes sob a tecnica da ponderacao de interesses, que deve se fazer 

presente, como se sabe, sempre que a finalidade proclamada por um principio colida 

com o que prega outro de igual hierarquia. 

Diversamente, as regras se caracterizam justamente pela seguranga e pela 

previsibilidade que decorrem de seu metodo subsuntivo de aplicagao, que parte da 

hipotese de incidencia para alcangar o comando nela cristalizado. E esse metodo de 

aplicagao se justifica pois as regras ja representam uma decisao, pelo legislador, 

acerca da acomodagao dos diversos vetores em jogo, que, no caso dos principios, 

ao contrario, e delegada pela lei ao aplicador, de modo a ser feita a luz das 

particularidades do caso concrete 

Em sintese, o fato de o legislador optar por instituir uma regra - e nao um 

principio -, como no caso do art. 16 da CF, e motivo suficiente para que nao sejam 

desconsiderados seus enunciados linguisticos, que representam, na realidade, a 

decisao ja tomada no dominio da democracia quanto as diversas razoes que 

poderiam conduzir a solugoes opostas, ou simplesmente diferentes, a respeito da 

seguranga juridica no processo eleitoral. E nesse sentido, por exemplo, a ligao de 

Frederick Schauer, renomado Professor da Universidade de Virginia e ex-Professor 

da Universidade de Harvard, que traga com clareza as linhas gerais do metodo de 

aplicagao das regras: "We have now distinguished two types of decisionmaking, the 

distinction being a function of the way in which prescriptive generalizations directed 

to any decision-maker are, ordinarily, under- and over-inclusive instantiations of 

deeper justifications. Under one sort of decision-making, these instantiations are 

intrinsically unweighty guides to the application of their background justifications, and 

so provide no normative pressure in cases in which the results they indicate diverge 

from the results indicated by direct application of those background justifications. But 

under another sort of decision-making these instantiations are treated as entrenched, 

such that the instantiation provides normative pressure qua instantiation even in 

those cases in which application of that instantiation frustrates the justification (or 

justifications) lying behind it. We can now label the two forms of decision-making. 

Because one treats what look like rules in form only as weightless rules of thumb (a 

term I will subject to closer scrutiny in the concluding section of this chapter), not 

allowing them to interfere with the fullest consideration of all relevant (according to 

the applicable justification or array of justifications) features of the event calling for a 

decision, I will refer to it as particularistic. Particularistic decision-making focuses on 
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the particular situation, case, or act, and thereby comprehends everything about the 

particular decision-prompting event that is relevant to the decision to be made. By 

contrast, the second type of decision-making, excluding from consideration some 

properties of the particular event that a particularistic decision procedure would 

recognize, is the one I refer to as rule-based. Rule-based decision-making fails to be 

particularistic just because some otherwise relevant features of the decision-

prompting event are actually or potentially ignored by the under- and over-inclusive 

generalization constituting the factual predicate of any rule." (SCHAUER, Frederick. 

Playing by the rules - a philosophical examination of rule-based decision-making in 

law and in life, New York: Oxford University Press, 2002, pp. 77-78). 

Em sentido similar, no direito brasileiro, e a ligao do Prof. Luis Roberto 

Barroso, nos seguintes termos: "Como ja dito e reiterado, regras sao descritivas de 

conduta, ao passo que principios sao valorativos ou finalitiscos. Essa caracteristica 

dos principios pode acarretar duas consequencias. Por vezes, a abstracao do 

estado ideal indicado pela norma da ensejo a certa elasticidade ou indefinigao do 

seu sentido. E o que acontece, e.g., com a dignidade da pessoa humana, cuja 

definigao varia, muitas vezes, em fungao das concepgoes politicas, filosoficas, 

ideologicas e religiosas do interprete. Em segundo lugar, ao empregar principios 

para formular opgoes politicas, metas a serem alcangadas e valores a serem 

preservados e promovidos, a Constituigao nem sempre escolhe os meios que deve 

ser empregados para preservar ou alcangar esse bens juridicos. Mesmo porque, e 

esse e um ponto importante, frequentemente, meios variados podem ser adotados 

para alcangar o mesmo objetivo. As regras, uma vez que descrevem condutas 

especificas desde logo, nao ensejam essas particularidades. Ora, a decisao do 

constituinte de empregar principios ou regras em cada caso nao e aleatoria ou 

meramente caprichosa. Ela esta associada, na verdade, as diferentes fungoes que 

essas duas especies normativas podem desempenhar no texto constitucional, tendo 

em conta a intensidade de limitagao que se deseja impor aos Poderes constituidos. 

Ao utilizar a estrutura das regras, o constituinte cria condutas especificas, 

obrigatorias, e, consequentemente, limites claros a atuagao dos poderes politicos. 

Os principios, diversamente, indicam um sentido geral e demarcam um espago 

dentro do qual as maiorias politicas poderao legitimamente fazer suas escolhas" 

(BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporaneo - os 
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conceitos fundamentais e a construgao do novo modelo, Sao Paulo: Ed. Saraiva, 

2009, p. 210-1). 

Esses postulados teoricos aplicaveis ao caso sub examine impedem que a 

Suprema Corte Brasileira simplesmente reescreva o art. 16 da Constituigao Federal, 

no sentido de que, onde se le "nao se aplicando a eleigao que ocorra ate um ano da 

data de sua vigencia", seja lido como marco temporal a data da realizagao das 

convengoes partidarias, ou a data em que ocorrido o registro da candidatura. A regra 

do art. 16 da CF, ao concretizar o principio da seguranga juridica no dominio 

eleitoral, definiu um marco claro e preciso para a eficacia de novas leis que 

pretendam alterar o processo eleitoral, qual seja: a lei nao pode atingir as eleigoes 

que ocorram no mesmo ano em que iniciada sua vigencia. E um ano, 

evidentemente, nao e igual a quatro meses, espago de tempo que medeia entre o 

mes de junho (entrada em vigor da LC n° 135/10) e o mes de outubro (mes de 

realizagao das eleigoes). 

Merce desse aspecto metodologico, a dinamica eleitoral nao se inicia 

apenas formalmente na convengao partidaria: ha movimentos politicos de estrategia 

que ocorrem antes, pela conjugagao e harmonizagao de forgas, como e notorio, e 

notoria non egent probationem, por isso que esse fato nao pode ser simplesmente 

desconsiderado na identificagao da razao subjacente ao art. 16. Se permitida a 

incidencia de lei publicada apenas tres dias antes do comego do periodo das 

convengoes partidarias, assim, haveria um prejuizo material ao debate democratico, 

pois a propria definigao dos candidatos poderia ficar a deriva, dado o risco de 

alteragao, de modo abrupto, das regras sobre inelegibilidade, com inegavel afronta a 

previsibilidade que deve presidir o jogo eleitoral. Deste modo, mesmo que 

interpretado o art. 16 da CF a luz de sua razao subjacente - i.e., a seguranga 

juridica, da qual decorrem o equilibrio e a igualdade nas eleigoes - seu comando nao 

poderia ser afastado no presente caso. 

Nesse segmento, rememore-se que no julgamento da ADIn n° 3.685/ DF, na 

qual se discutiu a aplicagao no tempo, para as eleigoes de 2006, das novas regras 

sobre coligagoes partidarias instituidas pela Emenda Constitucional n° 52/06, 

publicada em margo de 2006, entendeu este Supremo Tribunal Federal pela ofensa 

ao art. 16 da Constituigao, cuja natureza e de verdadeira clausula petrea. Ora, se ha 

razoes para condicionar ao art. 16 a eficacia de Emenda a Constituigao publicada no 

mes de margo - tambem antes, portanto, do periodo das convengoes partidarias -, 
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nao ha como entender diferente quanto a lei complementar publicada no mes de 

junho. 

Conjure-se, por fim, o fundamento calcado na redagao do art. 14, § 9°, da 

CF, pelo fato de o mesmo prever, desde a Emenda n° 04/94, a possibilidade de 

instituigao de inelegibilidades fundadas na "probidade administrativa" e na 

"moralidade para exercicio de mandato considerada vida pregressa do candidato", o 

que afastaria qualquer argumento de surpresa pelos atingidos pela LC n° 135/10. 

Ora, e evidente que a Constituigao, ela mesma, nao previa de modo concreto e 

especifico quais seriam as hipoteses de inelegibilidade - o que foi engendrado pela 

LC n° 135/10 -, mas apenas seu fundamento ultimo na moralidade administrativa. E 

e justamente a instituigao das novas hipoteses concretas de inelegibilidade que 

provoca a alteragao substancial no processo eleitoral, que, por conta disso, nao 

pode se furtar a incidencia do art. 16 da Constituigao. 

A mesma conclusao e colhida na doutrina de Jose Afonso da Silva, ao 

assentar que a ratio essendi do art. 16 da CRFB visa a evitar casuismos e 

alteragoes nas regras do "jogo eleitoral" ja iniciado (SILVA, Jose Afonso da. 

Comentario contextual a Constituigao, Sao Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 237). 

Um outro aspecto de sumo relevo deve ser destacado, como o foi, nos 

julgamentos anteriores acerca do tema, pelos eminentes Ministros Celso de Mello e 

Marco Aurelio, qual o da violagao bifronte, pelo acordao recorrido, do art. 16 e da 

garantia da seguranga juridica inerente e necessaria a estabilidade do regime 

democratico, e que se ve surpreendida - e essa e a palavra, "surpresa" - com a 

criagao de novas inelegibilidades, in itinere, durante o jogo democratico. 

Deveras, repita-se, a iniciativa popular foi mais do que salutar, mas nao pode 

ser efetivada em dissonancia com as garantias constitucionais. E que seguranga 

juridica e surpresa nao combinam, resolvendo-se os conflitos e as tensoes sempre 

em prol do primeiro valor. 

Um cidadao ou um candidato nao podem saber que algo e proibido como os 

caes, para utilizar a metafora de Bentham, ao assentar que os cachorros so sabem o 

que e proibido quando um taco de beisebol Ihes toca o focinho (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim. Exposigao de motivos do PL 166 - O novo codigo de processo civil.) 

Essa quaestio juris da surpresa em confronto com a seguranga juridica, e 

que hoje integra os valores na novel Constituigao pospositivista de 1988, e retratada 

com a precisao dos doutrinadores germanicos nas digressoes acerca da Protegao 
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da Confianga ou na versao anglo-saxonica da "Protegao da confianga legitima". E e 

sob este enfoque que tambem se evidencia que os efeitos imediatos da Lei 

Complementar n° 135, de 04 de junho de 2010, infringem o principio da protegao da 

confianga, principio difundido no Direito germanico e que, mais recentemente, ganha 

espago no cenario juridico brasileiro. 

A confianga e tao relevante que, alem de contribuir para a duragao de um 

sistema politico, na sua ausencia qualquer sociedade entra em colapso. Ela e um 

dos mais elementares preceitos que todo ordenamento juridico deve observar. 

Nesse diapasao, cumpre a todo e qualquer Estado reduzir as incertezas do futuro, 

pois, segundo pontifica Richard S. Kay,"um dos mais graves danos que o Estado 

pode infligir aos seus cidadaos e submete-los a vidas de perpetua incerteza" (No 

original: "One of the most serious injuries the state can inflict on its subjects is to 

commit them to lives of perpetual uncertainty" - KAY, Richard S. American 

Constitutionalism, In: Constitutionalism: Philosophical Foundations, Ed. Larry 

Alexander, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 22. Sua citagao foi feita 

em KIRSTE, Stephan. Constituigao como inicio do direito positivo. A estrutura 

temporal das constituigoes, In: Anuario dos Cursos de P6s- Graduagao em Direito, 

n° 13, Recife: Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, 

2003, p. 116). 

Segundo JOHANNES BEERMANN, o pensamento em torno do principio da 

protegao da confianga ja estava presente no Direito em 896 (BEERMANN, 

Johannes. Verwirkung und vertrauensschutz im steuerrecht, Munster/New York: 

Waxmann, 1991, p. 5.) Naquele ano, o tema foi descortinado por conta da morte e 

julgamento do Papa Formoso. Apos seu falecimento, o novo Papa Estevao VI 

determinou que o corpo do referido pontifice fosse desenterrado para que, em 

seguida, pudesse ser submetido a um julgamento. Ao final desse concilio 

cadaverico, o Papa Formoso, ja falecido, foi condenado pelas acusagoes formuladas 

e, por conta disso, seu corpo foi despido de suas vestes, teve dedos da mao direita 

decepados e foi excomungado. Essas medidas fizeram com que sua nomeagao 

como Papa perdesse os efeitos de forma ex tunc. Todos os atos por ele praticados 

(ordenagoes de Padres e Bispos, consagragoes etc.) tiveram de ser 

desconsiderados. Na epoca, a despeito de ter sido declarada a ineficacia dos atos 

papais desde a sua origem, as serias consequencias advindas dessa medida 

levaram os estudiosos do Direito Canonico a refletirem sobre a necessidade de 
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preservacao da confianga depositada nos atos praticados pelo Papa Formoso e por 

aqueles indevidamente por ele consagrados (Ibidem, p. 5.) 

As ideias que gravitam em torno do principio da protegao da confianga 

comegaram a se desenvolver mais intensamente na Alemanha a partir do inicio dos 

anos cinquenta, momento do pos-guerra em que o Estado social alemao passou a 

desempenhar um rol mais amplo de atribuigoes (OSSENBUHL, Fritz. 

Vertrauensschutz. im sozialen Rechtsstaat, Die Offentliche Verwaltung. Zeitschrift fur 

Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik. Heft 1-2, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 

Januar 1972, p. 26, e BULLINGER, Martin; Hagen; WURTENBERG, Thomas (Org.) 

et al. Vertrauensschuz im deutschen Verwaltungsrecht in historisch-kritischer Sicht -

Mit einem Reformvorschlag. In: Wahrnehmungs- und Betatigungsformen des 

Vertrauens im deutschfranzbsischen Vergleich, Berlin: Arno Spitz, 2002, p. 136.). 

Atualmente, a necessidade de protegao da confianga se dissemina em um ambiente 

de crescente demanda por seguranga e estabilidade em um mundo de rapidas e 

frequentes alteragoes, em que o individuo depende, cada vez mais, das decisoes e 

normas estatais (KISKER, Gunter; PUTTNER, Gunter. Vertrauensschutz im 

Verwaltungsrecht. Veroffentlichungen der Vereinigung der Deutschen 

Staatsrechtslehrer (WDStRL), Berlin/New York, Heft 32, Walter de Gruyter, 1974, p. 

208). Sem embargo de ainda nao possuir uma posigao de destaque em nosso 

ordenamento, o principio da protegao da confianga podera servir no Brasil, da 

mesma forma que em outros paises, para garantir, com criterios mais firmes, nitidos 

e objetivos, a preservagao futura de expectativas legitimas de particulares oriundas 

de comportamentos estatais. 

Trata-se de um principio que, no dizer de ANNA LEISNER-EGENSPERGER, 

leva em consideragao a confianga do cidadao na continuidade de uma decisao ou de 

um comportamento estatal (LEISNER-EGENSPERGER, Anna. Kontinuitat als 

Verfassungsprinzip: unter besonderer Berucksichtigung des Steuerrecht. Tubingen: 

Mohr Siebeck, 2002, p. 459). E, consoante pontifica FRITZ OSSENBUHL, em 

tradugao livre do alemao: "a 'protegao da confianga' significa, no sentido juridico, a 

defesa de posigoes juridicas do cidadao em sua relagao com o Estado. Ela 

representa a observancia das expectativas de comportamentos pelas instancias 

estatais, independentemente de se tratar do Legislador, do Executivo ou do 

Judiciario". (No original: „,Vetrauensschutz' im Rechtsinne meint die Verteidigung von 

Rechtspositionen des Burgers gegenuber dem Staat, meint die Honorierung von 
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Verhaltenserwartugen gegenuber staatlichen Instanzen, gleichgultig ob 

Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtsprechung". OSSENBUHL, Fritz. 

Vertrauensschutz im sozialen Rechtsstaat. Die Offentliche Verwaltung. Zeitschrift fur 

Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik. Heft 1-2, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 

Januar 1972, p. 25.) 

O principio da protegao da confianga e um instituto que, na visao de 

WALTER SCHMIDT, foi desenvolvido para a tutela de posigbes juridicas dos 

cidadaos contra mudangas de curso (Verteidigung Von Rechtspositionen des 

Burgers gegen Kursanderung) (SCHMIDT, Walter. Vertrauensschutz im bffentlichen 

Recht. Juristische Schulung. Zeitschrift fur Studium und Ausbildung. 13° ano. 

Munchen e Frankfurt: C. H. Beck, 1973, p. 529.). Alias, conforme adverte AULIS 

AARNIO, uma das fungoes mais importantes das normas juridicas e a criagao de 

uma estabilidade nas relagoes sociais (AARNIO, Aulis. The Rational as Reasonable. 

A Treatise on Legal Justification. Dordrecht-Boston-Lancaster-Tokyo: D. Reidel 

Publishing Company, 1987, p. 7.). 

Na avaliagao do antropologo ERNST-JOACHIM LAMPE, a seguranga e a 

possibilidade de preservagao dos proprios interesses individuals situam-se dentre as 

necessidades fundamentals do seres humanos (LAMPE, Ernst-Joachim. Grenzen 

des Rechtspositivismus. Eine rechtsanthropologische Untersuchung. Berlin: Duncker 

& Humblot GmbH, 1988, p. 198.). Com a mesma preocupagao, WINFRIED 

BRUGGER salienta, em sua consagrada obra "A Cruz Antropologica da Decisao na 

Politica e no Direito" (Das anthropologische Kreuz der Entscheidung in Politik und 

Recht) que, por tocarem diretamente na essentia da natureza humana, a violagao 

continua dessas necessidades por demasiado tempo certamente encontrara, em 

algum momento da historia, uma forte resistencia dos prejudicados (BRUGGER, 

Winfried. Das anthropologische Kreuz der Entscheidung in Politik und Recht. Baden-

Baden: Nomos, 2005, p. 16.). 

Continuidade do Direito nao representa sua petrificagao, mas, conforme 

rememora a professora da Universidade alema de Jena ANNA LEISNER-

EGENSPERGER, uma mudanga com consistencia e constancia (LEISNER-

EGENSPERGER, Anna. Kontinuitat als Verfassungsprinzip: unter besonderer 

Berucksichtigung des Steuerrechts. Tubingen: Mohr Siebeck, 2002, p. 1, 469.). A 

continuidade pressupbe um processo dinamico de unificagao em que desaparecem 

os obstaculos entre os eventos; elementos que estavam separados se fundem em 
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um "todo" (zu einem Ganzen verschmolzen) e deixa de existir qualquer ruptura entre 

eles (Ibidem, p. 43 e 113.). Nesse contexto, a pretensao de continuidade do 

ordenamento deve, segundo LEISNER-EGENSPERGER, pressupor um 

desenvolvimento constante do Direito desprovido de modificacoes abruptas e 

incoerentes (Ibidem, p. 158.). Sua evolugao merece ser conduzida de forma a 

superar a estagnagao, mas sem que ocorram mudangas subitas e inesperadas (para 

KIRCHHOF, a continuidade significaria um progresso continuo, bem dimensionado e 

consequente. Segundo ele, o principio da protegao da confianga tambem 

representaria uma autentica manifestagao subjetiva da garantia objetiva de 

continuidade. KIRCHHOF, Paul. Kontinuitat und Vertrauensschutz bei Anderungen 

der Rechtsprechung. DStR (Deutsches Steuerrecht), 27° Ano, Heft 9, Munchen e 

Frankfurt am Main: C. H. Beck, 1989, p. 266). 

A ampliagao das atividades estatais faz crescer uma exigencia por parte dos 

cidadaos de maior constancia e estabilidade das decisoes que Ihes afetam. E 

cedigo, inclusive, que um cidadao nao consegue planejar sua vida se o Estado nao 

atuar de forma estave! e consistente. Mudanga e constancia sao, dessa forma, duas 

expressoes que constantemente colidem no mundo pos-moderno em que vivemos. 

Segundo a avaliagao de WURTENBERG e de JEANNEROD, "a protegao da 

confianga depositada na continuidade das normas juridicas possibilita o 

desenvolvimento do direito fundamental de liberdade" (No original: „Der Schutz des 

Vertrauens in den Bestand rechtlicher Regelungen ermoglicht die Entfaltung 

grundrechtlicher Freiheit". WURTENBERGER, Thomas; JEANNEROD, Dominique; 

WURTENBERGER, Thomas (Org.) et al. Vertrauen in den Gesetzgeber in 

Frankreich und in Deutschland. In: Wahrnehmungs- und Betatigungsformen des 

Vertrauens im deutsch franzbsischen Vergleich. Berlin: Arno Spitz, 2002, p. 153). A 

crenga na estabilidade do ordenamento e, inclusive, fundamental para a 

autodeterminagao do individuo (Selbstbestimmung uber den eigenen Lebensentwurf 

und seinen Vollzug) (MUCKEL, Stefan. Kriterien des verfassungsrechtlichen 

Vertrauensschutzes bei Gesetzesanderungen. Berlin: Duncker & Humblot, 1989, p. 

105.). E, como adverte INGO SARLET, apenas em um ambiente em que haja um 

minimo de respeito as expectativas legitimas dos particulares e que os direitos 

fundamentals conseguem receber uma adequada tutela. (SARLET, Ingo Wolfgang. 

Proibigao de Retrocesso, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Sociais: 

manifestagao de um constitucionalismo dirigente possivel. Disponivel em: . Acesso 
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em 19 de novembro de 2006, p. 7. Para um maior aprofundamento sobre o tema dos 

direitos fundamentais, merece consulta a obra SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficacia 

dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. Em sentido 

similar, DERBLI, Felipe. O principio da proibicao de retrocesso social na Constituigao 

de 1988, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 214). E atraves, portanto, da 

confiabilidade no ordenamento que o individuo tern condigoes de planejar sua 

propria vida e de praticar atos que materializem esse planejamento. Isso vai, 

inclusive, conferir efetividade ao direito fundamental de desenvolvimento da 

personalidade. Por essa razao, o poder deve ser exercido de forma previsivel e 

calculavel. 

O principio da protegao da confianga e responsavel pela criagao de uma 

relagao de tensao (Spannungsverhaltnis) entre os valores estabilidade e tradigao de 

um lado e flexibilidade e capacidade de inovagao do outro (Segundo GOTZ, 

expectativas legitimas encontram-se numa constante relagao de tensao - tense 

relationship - com o dinamismo demandado pelo Estado contemporaneo. GOTZ, 

Volkmar; RIEDEL, Eibe (Org.). Protection of Legitimate Expectations. In: German 

reports on Public Law. Presented to the XV. International congress on Comparative 

Law. Bristol, 26 July to 1 August 1998. Baden-Baden: Nomos, 1998, p. 134). O 

resultado desse conflito e que possibilitara, consoante ligao de KYRILL-A SCWARZ, 

a existencia de um Estado que, sem desconsiderar o passado, tenha condigoes de 

razoavel e eficazmente se adaptar ao futuro (SCHWARZ, Kyrill-A.. Vertrauensschutz 

als Verfassungsprinzip. Eine Analyse des nationalen Rechts des 

Gemeinschaftsrechts und der Beziehungen zwischen beiden Rechtskreisen. Studien 

und Materialen zur Verfassungsgerichtsbarkeit. Baden-Baden: Nomos, 2002, p. 28.). 

Um Estado Democratico de Direito deve, conforme predicam KLAUS STERN 

e FUHRMANNS, assegurar aos seus cidadaos, dentre outros valores, a seguranga 

juridica (STERN, Klaus. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Band I. 

Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts, Strukturprinzipien der Verfassung. 

2., vollig neubearbeitete Auflage. Munchen: C. H. Beck, 1984, p. 781; FUHRMANNS, 

Achim. Vertrauensschutz im deutschen und bsterreichischen offentlichen Recht. Eine 

rechtsvergleichende Untersuchung unter Berucksichtigung des Vertrauensschutzes 

im Europaischen Gemeinschaftsrecht. Tese de Doutorado apresentada na 

Universidade Justus Liebig de Giessen, 2004. Disponivel em: . Acesso em: 18 de 

novembro de 2006, p. 66.). GOMES CANOTILHO tambem defende o mesmo. Para 
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ele, o Estado de Direito deve proporcionar seguranga e confianga as pessoas. 

Segundo o jurista portugues: "As pessoas - os individuos e as pessoas colectivas -

tern o direito de poder confiar que aos seus actos ou as decisbes publicas incidentes 

sobre os seus direitos, posigoes ou relagoes juridicas alicergadas em normas 

juridicas vigentes e validas ou em actos juridicos editados pelas autoridades com 

base nessas normas se ligam os efeitos juridicos previstos e prescritos no 

ordenamento juridico. (...) A seguranga e a confianga recortam-se (...) como 

dimensbes indeclinaveis da paz juridica". (CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado de 

Direito. Cadernos Democraticos n° 7. Lisboa: Gradiva, 1999, p. 73-74.) 

Dessa forma, a autonomia de um individuo apenas e assegurada se ele 

puder planejar e tiver condigoes de prever, com uma determinada dose de certeza, o 

ambito de suas responsabilidades e as consequencias de suas agbes 

(SCH0NBERG, Soren. Legitimate Expectations in Administrative Law. Oxford: 

Oxford Press, 2000, p. 12.). 

Todo individuo deve ter, como destaca WINFRIED BRUGGER, a 

possibilidade de fixar suas metas e objetivos e de formular um piano individual de 

vida. (BRUGGER, Winfried. Menschenwurde, Menschenrechte, Grundrechte. Baden-

Baden: Nomos, 1997, p. 49.) Consoante sustenta VALTER SHUENQUENER DE 

ARAUJO, em sua obra sobre o Principio da Protegao da Confianga: "devemos ser os 

principais responsaveis pelas vantagens e desvantagens que surgirem como 

consequencias de nossas opgbes, o que obriga o Estado a respeitar nossas 

preferencias, mormente se elas estiverem dentro de uma moldura normativa 

autorizada pela ordem juridica. O principio da protegao da confianga deve, por 

exemplo, impedir intervengbes estatais que fagam desabar projetos de vida ja 

iniciados. (...) A sociedade nao pode apenas olhar para o presente e char, atraves 

do Estado, normas que esvaziem por completo os pianos individuals planejados no 

passado. As aspiragbes de mudanga surgidas no seio popular e materializadas por 

atos estatais tambem merecem ser contidas na exata extensao em que vierem a 

ofender expectativas legitimas de particulares. (...) O principio da protegao da 

confianga precisa consagrar a possibilidade de defesa de determinadas posigoes 

juridicas do cidadao diante de mudangas de curso inesperadas promovidas pelo 

Legislativo, Judiciario e pelo Executivo. Ele tern como propositos especificos 

preservar a posigao juridica alcangada pelo particular e, ainda, assegurar uma 

continuidade das normas do ordenamento. Trata-se de um instituto que impoe freios 
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contra um excessivo dinamismo do Estado que seja capaz de descortejar a 

confianga dos administrados. Serve como uma justa medida para confinar o poder 

das autoridades estatais e prevenir violagoes dos interesses de particulares que 

atuaram com esteio na confianga." (ARAUJO, Valter Shuenquener de. O Principio da 

Protegao da Confianga. Uma Nova Forma de Tutela do Cidadao Diante do Estado. 

Rio de Janeiro: Impetus, 2009.) 

No ambito do Poder Judiciario, o Plenario desta Corte ja teve a oportunidade 

de fazer uso do principio da protegao da confianga e reconheceu, por exemplo, em 

Mandado de Seguranga da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, MS n° 24.268-

0/MG, julgado em 05/02/2004, que o tema da confianga e da seguranga juridica tern 

assento constitucional no principio do Estado de Direito. Tambem foi afirmado que a 

seguranga juridica consiste em um dos subprincipios do Estado de Direito nos 

seguintes precedentes: STF. Segunda Turma. Rel. Min. Gilmar Mendes. Questao de 

Ordem na Petigao (MC) n° 2.900/RS. Data do julg.: 27/05/03. D.J.U: 01/08/03, p. 6 

do relatorio; STF. Plenario. Rel. Min. Ellen Grade. Rel. para acordao Min. Gilmar 

Mendes. MS n° 24.268-MG. Data do julg. 05/02/04. DJU: 17/09/04. 

Perfilho, destarte, o entendimento de que o ordenamento juridico deve, 

atraves do principio da protegao da confianga, proteger o individuo contra alteragoes 

subitas e injustas em sua esfera patrimonial e de liberdade, e deve fazer irradiar um 

direito de reagao contra um comportamento descontinuo e contraditorio do Estado 

(BURMEISTER, Joachim. Vertrauensschutz im Rechtsstaat. Tese 

(Habilitationsschrift) apresentada a Faculdade de Direito da Universidade de Colonia 

na Alemanha, 1974, p. 124. Com o mesmo entendimento, JUDITH MARTINS-

COSTA. COSTA, Judith Martins. Principio da Seguranga Juridica na relagao entre o 

Estado e os Cidadaos: a seguranga como credito de confianga. Disponivel em: . 

Acesso em 16 de novembro de 2006, p. 4). 

Na hipotese versada nos autos, o principio da protegao da confianga 

desempenhara um relevante papel. Estamos diante de um dispositivo constitucional, 

o art. 16, que preve, numa leitura de clareza cristalina, a necessidade de uma nova 

regra legal capaz de alterar o processo eleitoral apenas produzir efeitos apos um 

ano de sua vigencia. Como corolario do dispositivo, todo e qualquer candidato nao 

esperava ser afetado pelas mudangas encartadas na LC n° 135/10 em relagao as 

eleigoes de 2010. Nesse contexto, a aplicagao imediata da novel lei agride o 

principio da protegao da confianga, dimensao subjetiva do principio da seguranga 
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juridica, tornando incerto o que certo, instavel o que o texto constitucional buscou 

preservar. 

A ampliagao da legitimidade da Lei da Ficha Limpa, decorrente do fato de o 

projeto ser oriundo de uma iniciativa popular, tambem nao pode fazer sucumbir 

principios basilares do Direito. E que os milhares de votos alcangados pelos 

parlamentares eleitos, e a serem prejudicados com a aplicagao imediata da Lei 

Complementar n° 135, servem como um mecanismo compensator^ para fazer frente 

aos votos obtidos no projeto de iniciativa popular, que buscou afastar do cenario 

politico todas as autoridades punidas por orgaos colegiados. Por conta disso, a 

projegao para eleigoes futuras dos comandos da lei impugnada nao representa, de 

maneira alguma, uma antidemocratica posigao contramajoritatoria de nossa Corte 

rumo a preservagao de direitos historicamente assegurados pelos diversos 

ordenamentos juridicos mundiais. 

Ha, na realidade, um nitido embate entre o anseio de parcela da populagao 

brasileira de aplicagao das regras da LC n° 135 as eleigoes de 2010, e, de outro 

lado, a vontade de parcela substancial de cidadaos que elegeram os candidatos a 

serem prejudicados com o eventual efeito imediato da Lei da Ficha Limpa. Esta 

ultima vontade fica, ainda, aliada as expectativas legitimas dos candidatos de nao 

serem surpreendidos com uma alteragao subita e inesperada no processo eleitoral 

brasileiro. Fazendo uso do metodo de concordancia pratica, que impoe uma relagao 

de precedencia condicionada dos valores em jogo e o aproveitamento maximo dos 

bens submetidos a uma ponderagao, resta forgoso concluir que a LC n° 135/2010 

nao deve produzir efeitos, conforme redagao do art. 16 de nossa Carta Magna, antes 

do decurso de um ano de sua vigencia. Foi isso o que Constituinte pretendeu de 

forma inquestionavel. 

Um dispositivo legal nao pode, por razoes sabidamente conhecidas, 

contrariar regras expressas do texto constitucional. Lembro que, na Odisseia de 

Homero, Ulisses apenas se salvou do canto das sereias apos colocar cera nos 

ouvidos e se amarrar ao mastro de sua embarcagao. Foi dessa forma que a 

racionalidade triunfou sobre o mito (A respeito dessa metafora, utilizada 

originalmente no constitucionalismo norte-americano por Jon Elster na obra Ulysses 

and the sirens, Cambridge: Cambridge University Press, 1979, conferir, no direito 

brasileiro, VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituigao e sua reserva de justiga - um 

ensaio sobre os limites materiais ao poder de reforma, Sao Paulo: Ed. Malheiros, 
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1999, p. 20 e segs.). A tentacao e grande, mas deve ser resistida, sob pena de 

grave comprometimento de valores mais elevados assegurados pelo texto 

constitucional de nossa patria. As vozes de uma parcela da populagao brasileira, 

que clamam, de forma contraria ao que admite o art. 16 de nossa Constituigao, pela 

punigao, ja nas eleigoes de 2010, de politicos condenados por orgaos colegiados, 

devem ser ouvidas, respeitadas, mas nao encontram embasamento no ordenamento 

juridico brasileiro e nem mesmo nas civilizagoes democraticas do mundo ocidental. 

Na longa caminhada ; o canto das sereias leva, apenas, ao sacrificio nas 

profundezas escuras do mar. 

As novidades trazidas pela LC n° 135/10 introduzem profundas mudangas 

no processo eleitoral brasileiro, impedindo que politicos condenados por decisao de 

orgao colegiado sejam eleitos. Ha, reitero, alteragao no processo eleitoral. E, por 

essa razao, a aplicagao da Lei as eleigoes de 2010 colide frontalmente com a regra 

contida no art. 16 de nossa Constituigao no sentido de que "A lei que alterar o 

processo eleitoral entrara em vigor na data de sua publicagao, nao se aplicando a 

eleigao que ocorra ate um ano da data de sua vigencia". 

Numa analise das condigoes apresentadas por VALTER SHUENQUENER 

DE ARAUJO para o manejo do principio da protegao da confianga em um caso 

concreto, e forgoso concluir que todas elas estao presentes na hipotese dos autos. 

Segundo o referido autor, o emprego do principio da protegao depende da presenga: 

i) da base da confianga, ii) da existencia subjetiva da confianga, iii) do exercicio da 

confianga atraves de atos concretos e iv) do comportamento estatal que frustre a 

confianga. O artigo 16 da Carta de 88 e a Vertrauensgrundlage, isto e, a base da 

confianga, o ato estatal que da origem a uma expectativa legitima, no sentido da 

impossibilidade de surgimento de uma nova lei capaz de frustrar, subitamente, o 

processo eleitoral antes de decorrido um ano da sua vigencia. Essa regra foi 

internalizada pelos pretendentes a mandatos eletivos e a LC n° 135 nao poderia 

esvaziar a existencia subjetiva da confianga. Ademais, os pretendentes a cargos 

politicos se comportaram acreditando que a regra do art. 16 impediria mudangas 

subitas, tal como a perpetrada pelas alteragoes introduzidas pela LC n° 135 no 

nosso ordenamento. 

Sob outro enfoque, o art. 16 da Carta de 88 materializou o que KLAUS-DIETER 

BORCHARDT denomina de protegao por meio de disposigoes de transigao 
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(Verpflichtung zum Erlass Von Ubergangsregelungen) (BORCHARDT, Klaus-Dieter. 

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes im Europaischen Gemeinschaftsrecht. 

Schriftenreihe EUROPA-FORSCHUNG. Band 15. Kehl-Strassburg- Arlington: N. P. 

Engel, 1988, p. 59). Com o mesmo entendimento, por exemplo, SCHMEHL. 

SCHMEHL, Arndt. Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Bestands-

und Vertrauensschutzes bei Genehmigungen unter Anderungsvorbehalt. DVBI 

(Deutsches Verwaltungsblatt), Ano 114. Koln e Berlin: Carl Heymanns, Janeiro de 

1999, p. 23.). Cuida-se de um dispositivo constitucional que, ao deslocar, para um 

momento futuro, os efeitos de uma nova lei capaz de interferir no processo eleitoral, 

amortece os efeitos da nova norma, viabilizando a coesao social e a tutela da 

confianca que os individuos depositaram no Estado brasileiro. 

Nesse contexto, a interpretagao favoravel a incidencia imediata da LC n° 

135 para as eleigoes de 2010 configura um didatico exemplo de comportamento que 

frustra a confianga do cidadao depositada no Estado, um modo de proceder que 

viola uma expectativa legitima dos candidatos a cargos politicos. Por tudo o que foi 

dito, a observancia do principio da protegao da confianga, principio que tern seu 

fundamento juridico na cadeia de derivagao (Herleitungskette) seguranga juridica-

Estado de Direito, impoe o deslocamento dos efeitos desfavoraveis aos cidadaos da 

LC n° 135 para as eleigoes que se verificarem apos um ano da sua vigencia. E 

dessa maneira que o povo brasileiro tera a sua vontade respeitada. E nunca e tarde 

para rememorarmos que, na visao de Friedrich Muller, o povo se apresenta, em um 

Estado Democratico de Direito, como o "destinatario de padroes civilizatorios da 

cultura constitucional democratica" (MULLER, Friedrich. Quern e o Povo?, Sao 

Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 86). 

Estas razoes, Senhor Presidente, que nos conduzem a concluir que as 

disposigoes da LC n° 135/10 nao podem escapar do comando do art. 16 da 

Constituigao Federal. A Ficha Limpa e a lei do futuro, e a aspiragao legitima da 

nagao brasileira, mas nao pode ser um desejo saciado no presente, em homenagem 

a Constituigao Brasileira, que garante a liberdade para respirarmos o ar que 

respiramos, que protege a nossa familia desde o bergo dos nossos filhos ate o 

tumulo dos nossos antepassados. 

Enfim, Senhor Presidente, hoje a Corte Suprema tern a possibilidade de 

definir, num so momento magico da jurisdigao constitucional, a vida e a esperanga 

dos eleitores brasileiros. Ex positis, dou provimento ao recurso, aplicando ao 
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decisum o regime juridico do art. 543-B do CPC, acompanhando o Relator, Ministro 

Gilmar Mendes, a fim de que, consoante uma interpretagao conforme, in casu, da 

alinea T do inc. I do art. 1° da Lei Complementar n° 64/90 (redagao atribuida pela LC 

n° 135/10), seja necessariamente observado o disposto no art. 16 da CF na 

aplicagao temporal da cognominada "Lei da Ficha Limpa". 


