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R E S U M O 

O presente trabalho de conclusao de curso trata do voto compulsorio e do voto 

facultativo no Estado Democrat ico de Direito. Tern como proposito de incitar a 

discussao com fulcro no exame do referenda! teorico fornecendo elementos para a 

possivel implantagao do voto facultativo no ordenamento juridico patrio. O Estado 

Democrat ico de Direito se sustenta em principios, como a soberania popular, 

democracia e a l iberdade. Com esteio na liberdade e que se desenvolve a 

democracia e o voto sendo um instrumento por excelencia da democracia nao deve 

sofrer qualquer restricao, ate porque e um meio de exercicio da soberania popular. 

Entao, o sistema juridico brasileiro deve implantar o voto facultativo para que o voto 

se encontre em consonancia com os principios basilares da democracia e do Estado 

Democratico de Direito. O estudo do presente trabalho de conclusao de curso 

adotou o metodo hermeneutico-juridico para a analise das discussoes sobre o voto 

compulsorio, voto facultativo no Estado Democratico de Direito. 

Palavras-chave: Estado Democrat ico de Direito. Democracia. Voto Compulsorio. 

Voto Facultativo. 



A B S T R A C T 

This work of complet ion of compulsory voting is voting and optional in the democratic 

state. Aims to encourage discussion with focus on the examinat ion of the theoretical 

elements providing for the possible deployment of voluntary voting in Brazilian law. 

The democratic state is based on principles such as popular sovereignty, democracy 

and freedom. With support in f reedom which develops democracy and voting is an 

instrument par excel lence of democracy should not suffer any restriction, because it 

is a means for the exercise of popular sovereignty. So, the Brazilian legal system 

must deploy the voting optional for the vote is in line with the principles of democracy 

and democratic rule of law. The study of this work complet ion of course adopted the 

method hermeneutic- legal for the analysis of the discussions about compulsory 

voting, voting optional in a democratic state. 

Keywords: Democratic State of Law. Democracy. Compulsory voting. Optional 
voting. 
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1 INTRODUQAO 

O voto sendo um instrumento que permite a sociedade a manifestagao de sua 

vontade soberana e possibilita a persecucao da pratica da democracia, demonstra, 

pois, imprescindibi l idade para o Estado Democratico de Direito. Este tern como 

sustentaculo os direitos fundamentals, a soberania popular, a democracia e um 

ordenamento constitucional que limite o poder autoritario. 

Os Estados modernos considerados democrat icos tern perseguido a 

legit imacao do seu poder na democracia, a qual se fundamenta na l iberdade e 

igualdade de cada cidadao. Na grande maioria desses paises democrat icos o voto e 

facultativo, dentre eles estao paises que apresentam as democracias mais estaveis. 

Contudo, o sistema juridico brasileiro hodierno adota o voto compulsorio, o qual ha 

muito tempo fora introduzido em seu bojo e que a Constituigao Federal de 1988 

manteve tal preceito em seu artigo 14°. 

Destarte, surge o quest ionamento, qual seja, se a obrigatoriedade do voto e a 

forma mais compativel com o principio democrat ico, com o atual Estado democrat ico 

de direito. Diante disso, faz-se necessaria a discussao sobre a implantacao da 

facultatividade do voto no Brasil. 

A questao substancial deste trabalho de conclusao de curso e examinar a 

controversia sobre a obrigatoriedade do voto no Estado Democrat ico de Direito e de 

analisar as consequencias dessa obrigacao para o principio democrat ico, bem como 

para o sistema jur idico do Brasil. Destarte, o presente trabalho tern como proposito a 

investigacao sobre estabelecimento do voto facultativo no Brasil. 

Para desenvolv imento do presente trabalho monograf ico foram util izados os 

seguintes procedimentos metodologicos: o metodo hermeneutico-juridico, pois 

analisar-se-ao as modal idades de voto, facultativo e obrigatorio e as repercussoes 

introduzidas por ambos no Estado Democratico de Direito, part indo-se de exegeses 

bibliograficas, com a finalidade de solucionar a problematica da presente pesquisa; 

o procedimento fora o monograf ico, ja que especif icou-se a tematica util izando-se de 

regras metodologicas; a tecnica consistira na bibliografica , uma vez que foram 

utilizados consultas a livros, revistas, dissertagoes, artigos e visitas a sitios 

eletronicos especial izados. 
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0 primeiro capitulo abordara o Estado e as varias t ransformacoes por ele 

sofridas. Englobara estudo sobre as diversas formas de Estado ao longo de sua 

existencia. Enfocara a analise do exercicio do poder nos Estados, bem como a 

presenca ou ausencia dos regimes democrat icos nos Estados durante sua trajetoria 

pelos seculos. 

Ja segundo capitulo tratara da soberania do Estado em momentos distintos, 

como tambem, do conceito e relevancia soberania popular. Ademais, se examinara 

o surgimento do principio democratico seu desenvolvimento em diversas formas de 

Estado, alem de suas diversas nocoes destacando a ideia moderna de democracia e 

a elaborada por Tocquevi l le. Delimitara o surgimento, a conceituacao de Estado 

Democratico de Direito, verificara a sua adocao pela Republica Federativa do Brasil. 

Por f im, o quarto capitulo sera feita a definicao de voto, bem como um 

laconico historico sobre o voto no Estado brasileiro. Serao construidas criticas sobre 

o voto compulsorio. Igualmente, sera analisada a obrigatoriedade do voto no Brasil e 

os argumentos que Ihes sao opostos. Outrossim, verif icar-se-a a compatibi l idade do 

voto compulsorio com o Estado Democratico de Direito. 
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2 E S T A D O 

0 Estado e conhecido desde a antiguidade, porem sua forma nao era a 

mesma que se encontra na contemporaneidade. A estrutura estatal passou por 

diversas alteragoes ate atingir a atual forma. O Estado e Fruto de uma progressiva 

sistematizacao do poder pela sociedade, para servi-la na tentativa de alcancar suas 

finalidades. 

2.1 CONCEITO DE ESTADO 

A nocao de Estado nao e estatica, pois o mesmo depende da or igem da 

sociedade, do pensamento politico, do espago territorial, dentre outros. A lem disso, 

outro fator proeminente na conceituacao e a estrutura da sociedade sendo que esta 

se encontra em constantes transformacoes alterando, por consequencia a 

concepcao de Estado. Com isso, a definigao de Estado nao e singela, porque 

depende dos fatores supracitados. 

Hodiernamente de maneira nao peremptoria pode-se estabelecer Estado 

como sendo uma sociedade polit icamente organizada detentora de espago proprio, 

jur idicamente regida por um poder coercitivo soberano. 

Nao difere do ju izo apresentado pelo Constitucionalista Walter Ceneviva 

consigna: 

O Estado e entidade juridico-social soberana, constituida pelo povo, 
sob governo exercido sobre espago delimitado. Visto como 
instituigao, compreende os elementos fundamentals indicados (povo, 
territorio e governo), cuja conceituagao, por envolve ramos diversos 
das ciencias, varia conforme a posigao do observador (CENEVIVA, 
1991, p.27). 

Uma outra delimitagao de Estado leva em conta pr imordialmente o fator luta 

de classes intr inseca no seio social, que em determinado momento a classe mais 

forte, independente de onde extrai a forga, prepondera sobre as demais, ou mais 
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fracas. Tendo com isso, um poder irresistivel impondo-o frente as demais classes, 

ou seja, a todos os individuos pertencentes a sociedade natural. Como assevera 

Leon Duguit mencionado por Marcus Claudio: 

O estado nao e uma pessoa juridica soberana. O estado e o produto 
historico de uma diferenciagao social entre os fortes e os fracos em 
determinada sociedade. O poder pertence aos mais fortes, individuo, 
classe, maioria, e mero poder de fato, jamais legitimo em sua origem. 
Os governantes que detem este poder sao individuos como tantos 
outros, sem nunca possuir, na qualidade de governantes, o poder 
legitimo de impor suas ordens [...] (apud ACQUAVIVA, 1994, p. 5 -6). 

Do mesmo pensamento comungam Karl Marx e Friedrich Engels: 

Quando, no curso do desenvolvimento, desaparecerem todas as 
distincoes de classes e toda a producao concentrar-se nas maos da 
associacao de toda a nagao, o poder publico perdera seu carater 
politico. O poder politico propriamente dito e o poder organizado de 
uma classe para oprimir a outra (MARX et al. 2003, p.46). 

O poder pode esta focado em uma classe, em uma pessoa, em mais de uma 

classe, em um grupo de pessoas, mas nao deixa de ser uma organizacao politica 

dependente da sociedade e produto da mesma. 

2.2 EVOLUQAO HISTORICA DO ESTADO 

E preciso conhecer as mudancas preteritas para entender-se o presente e 

com isso poder, nos tempos vindouros, planejar com primor os valores morais, 

eticos, e buscar a paz, o desenvolvimento social, a fel icidade, fraternidade, o bem 

comum, tao almejados pelo homem. 

Da mesma forma, deve-se tratar do Estado. Consoante aduz Dalmo de Abreu 

Dallari (1998, p. 62): "Procuremos, pois, fixar as caracterist icas fundamentals do 

Estado, em suas formas mais diferenciadas, como uma preparacao para 

conhecermos melhor o presente e conjeturarmos com mais seguranga sobre o futuro 

do Estado". 
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2.2.1 ESTADO ANTIGO 

As sociedades da antiguidade nao apresentavam uma ciencia do Estado, 

careciam de erudigao polit ica, pois havia ingerencia de religiao, moral, famil ia, 

governo e do proprio Estado caracterizando uma rede confusa. Entretanto possuiam 

elementos fundamentals de constituicao de Estado, mesmo que sendo uma 

estrutura primitiva. Conforme, Aderson de Menezes, que denomina Estado Antigo de 

Estado oriental, assevera: 

Sob esta denominacao, costuma-se englobar o Estado incipiente que 
apenas comegou a definir-se entre as mais antigas civilizagoes, tanto 
as do Oriente propriamente dito como as primeiras do mediterraneo: 
chineses, indus, persas, assirios, hebreus, egipcios, etc. 
Sao muito parcas, geralmente incompletas, as informagoes 
disponiveis sobre a organizagao estatal no seio dessas civilizagoes 
orientals e mediterraneas, De formagao artificial, pela fortuna das 
armas de um conquistador, que anexava territorios e escravizava 
populagoes vencidas, o chamado Estado oriental ainda e um embriao 
como tal, mal delineado em sua fisionomia politica, em que prevalece 
absoluta diferenciagao de castas, da qual emerge, pelo predominio 
da classe sacerdotal, uma verdadeira teocracia, que se traduz com a 
presenga da autoridade divina no governo dos homens ( MENEZES, 
1998, p.106). 

Nesses Estados em que pese o fato de apresentarem suas peculiaridades 

foram marcados por atributos em comum. Eram estruturados com base nas guerras 

onde a forga das armas trazia para o imperio sua expansao territorial, manutengao, 

mao de obra escrava, riquezas. Alem disso, o poder, quase absoluto, estava reunido 

em uma unica pessoa. Esta o transmitia hereditariamente, caracterizando a 

monarquia. 

Um dos elementos, quiga, o mais importante, presentes nos Estados Antigos 

era a religiao. Ela estava impregnada no seio social e servia como fulcro para 

justificar a alta concentragao de poder dos monarcas, como tambem, as leis de 

conduta social ou moral. Por isso, os governantes representavam a soberania divina, 

ou muitas vezes ate mesmo eram considerados a propria divindade. Segundo 

comenta o Dalmo Dallari: 
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Ha, entretanto, duas marcas fundamentais, caracteristicas do Estado 
desse periodo:a natureza unitaria e a religiosidade. Quanto a 
primeira, verifica-se que o Estado Antigo sempre aparece como uma 
unidade geral, nao admitindo qualquer divisao interior, nem territorial, 
nem de fungoes. A ideia da natureza unitaria e permanente, 
persistindo durante toda a evolugao politica da Antiguidade. Quanto a 
presenga do fator religioso, e tao marcante que muitos autores 
entendem que o Estado desse periodo pode ser qualificado como 
Estado Teocratico. A influencia predominante foi religiosa, afirmando-
se a autoridade dos governantes e as normas de comportamento 
individual e coletivo com expressoes da vontade de um poder divino. 
Essa Teocracia significa, de maneira geral, que ha uma estreita 
relagao entre Estado e a divindade, [...] ( DALLARI, 1998, p. 62 - 63). 

Dentre os Estados Antigos um salientou-se com acuidade, e Israel. Apesar, 

de ser teocratico continha apanagios deveras democrat icos, porque com seus 

principios, mesmo derivados da religiao, permita a todos, escravos, estrangeiros, 

nacionais, pessoas economicamente mais necessitadas, a devida protegao da lei. 

Inclusive, as normas resguardavam os mais fracos e desamparados como pessoas 

viuvas e mendigos, l ivrando-os das tentativas de opressoes dos governantes. 

Consoante Sahid Maluf, que com apuradissimo senso exprime: 

Uma das instituigoes proprias do povo israelita foi o profetismo. Os 
profetas eram homens que recebiam inspiragoes de Deus, e, por 
essa razao, a sua palavra era respeitada e acatada por todos, 
inclusive pelos proprios reis. E como pregassem os principios 
eternos das leis de Deus puderam eles impedir, nos seus dominios, a 
tirania dos monarcas absolutos, imprimindo ao Estado de Israel uma 
orientagao mais humana, mais condizente com o direito natural e que 
hoje poderia receber o qualificativo de democratica (MALUF, 1999, 
p.95). 

E possivel notar que o Estado de Israel apresentou, dentre os Antigos, um 

dos que mais se aproximaram da democracia, pois o principio da igualdade, tao 

contingente, era intr inseco a sua forma de Estado. A lem disso, pode-se observar o 

carater humanist ico de sua legislagao por se estender ao mais necessitados como 

para o estrangeiro. A opiniao politica e a moral da Idade media foram influenciadas 

pelas organizagoes consignadas na biblia. Onde nao seria exagero nem tao pouco 

incorreto afirmar a contribuigao e influencia do Estado de Israel e sua legislagao 

baseada na biblia para o direito publico medieval e dos tempos modernos. 
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2.2.2 ESTADO G R E G O 

Os gregos certamente encontram destaque concernente a sua organizagao 

politica. A despeito de os gregos nao exibirem um Estado como nacao unida 

dispunham de varias estruturas institucionais, as tao conhecidas polis. Estas 

exprimiam autonomia e sistematizagao especial de onde se pode espreitar dos 

gregos a ideia que para eles o Estado deveria agir na persecucao dos objetivos do 

ser humano. 

A denominacao Estado grego e uma convengao, pois na Grecia Antiga nao 

existia um Estado unificado propriamente dito e sim inumeros e distintos Estados 

helenicos, as polis, ou acertadamente cidades-Estado. Estas, nao obstante, deterem 

auto-suficiencia gozavam de origem comum e mant inham religiao e organizacoes 

sociais semelhantes. 

Foi na Grecia Antiga que surgiu a ideia de interesse publico. Mas para se 

estabelecer a estrutura social e estatal passaram por mudangas. No antigo Estado 

grego a religiao influenciava as leis e os costumes agindo diretamente na 

organizagao social principalmente no direito que era tido como imutavel. Entretanto, 

com a criagao das leis das doze tabuas o direito passa a ter normas instituidas pelos 

homens tornando-se suscetiveis de modif icagoes. Doravante, o direito passou a ter 

como escopo o interesse da sociedade. 

Ass im, o interesse publico passou a ser base para organizagao social a 

religiao com normas inflexiveis nao mais regia a conduta da sociedade. As decisoes, 

as instituigoes publicas, o senado, as assembleias populares, as leis eram 

direcionados pelo interesse publico. Este principio se tornou o f im a ser alcangado 

pela sociedade grega, como tambem, deveria subjugar a sua autoridade o interesse 

privado, as vontades pessoais, os magistrados, os senadores. Como pontifica Fustel 

de Coulanges: 

Mas no periodo em que entramos agora, a tradigao nao tern mais 
forga e a religiao nao governa mais. O principio regulador, do qual 
todas as instituigoes devem tirar de agora em diante sua forga, o 
unico que estara acima das vontades individuals, e que seja capaz 
de obriga-las a se submeter, e o interesse publico. O que os latinos 
chamam res publica, os gregos to koinon, eis o que agora substitui a 
velha religiao. (COULANGES, 2006, p. 513). 
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Devido ao surgimento do principio do interesse publico a sociedade grega 

classica sofreu mudangas, que dariam origem a democracia, mas nao de maneira 

precipitada e sim gradativa. Essas alteragoes se iniciaram com a supressao do 

dominio religioso sobre as relagoes sociais, bem como no direito. 

Anter iormente o direito especialmente os direitos polit icos provinham da 

hereditariedade cominados pela religiao concentrando o poder na aristocracia que 

infligia o restante dos cidadaos. Entao, ao suprimir a religiao como fonte do direito e 

dos direitos polit icos foram estabelecidos outros criterios para fundamentar tais 

direitos, por exemplo, a propriedade de bens. Isto permitiu que pouco a pouco os 

direitos polit icos fossem concedidos a determinadas classes ate serem cedidos a 

todos os homens livres, dando origem a democracia. 

Os direitos polit icos adquiridos pelos cidadaos gregos permit iam a estes 

del iberarem sobre todos os assuntos, tratados de alianga, guerra ou paz, atos 

administrativos, f inangas. Alem disso, geriam a justiga, nomeavam juizes, 

autoridades militares, elegiam os senadores, e decidiam as leis. Dessa forma, se 

tinha uma profunda intromissao dos cidadaos gregos nos assuntos publicos, pois 

toda materia de interesse geral era discutida e deliberada diretamente por eles. 

As decisoes aconteciam nas assembleias populares, onde os cidadaos 

exerciam os direitos polit icos diretamente por meio do voto. Nas reunioes populares 

nas pragas publicas a vontade geral prevalecia sobre o interesse privado ou de 

determinadas classes. O voto direto representava o instrumento pelo qual os 

cidadaos organizavam e governavam a polis ou cidade-Estado. 

A cidade-Estado era considerada como pilar da politica grega, porque em 

seus limites que os cidadaos decidiam sobre as normas as quais iriam submeter-se. 

Dai provem o termo polit ica, visto que era na polis onde se determinavam o direito 

publico. Dentre as polis gregas sobressai Esparta. Por quanto, a compreensao do 

nascimento da democracia ter sido na Grecia classica resulta do fato de essa 

cidade-Estado em seu apice exibiu um controle do Estado por meio de seus 

cidadaos, onde atraves das assembleias part icipavam at ivamente, ult imando o 

interesse publico. Como corrobora Anderson de Menezes ao elucidar o periodo 

classico em que viveu o povo grego: 

Atenas em seu maximo esplendor, era governada pela assembleia 
do povo, como orgao supremo que fazia as leis principals e revia as 
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decisoes em geral; pelo senado de quinhentos membros, sorteados 
entre todos os cidadaos, cuja tarefa era votar certas leis menos 
importantes e fiscalizar os atos administrativos, principalmente os 
relacionados com o tesouro[...] (MENEZES, 1998, p. 112). 

A importancia do Estado grego Antigo para o surgimento e desenvolvimento 

da democracia e perceptivel. Porem, a democracia na Ant iga Grecia nao era ideal, 

como idealizara Aristoteles com acurado rigor em sua obra Politica, nem muito 

menos ampla, pois somente os cidadaos livres det inham poderes polit icos que para 

exerce-los era preciso dedicar-se quase que integralmente as atividades polit icas. 

Como adverte Coulanges (2006) que a pratica da democracia no Estado grego 

antigo exigia do cidadao quase exclusividade das suas atividades, nao deixando 

prat icamente nenhum tempo para seus afazeres pessoais e famil iares. Ademais, a 

existencia da polis e da democracia dependia das at ividades publicas exercidas 

pelos cidadaos. 

2.2.3 ESTADO ROMANO 

As distincoes entre o Estado grego e o romano eram minimas, este havia 

sofrido influencia direta das fi losofias daquele. Como, outrossim, na sintese de seu 

povo, o qual derivava das mesmas famil ias helenicas que contr ibuiram para o 

surgimento dos gregos. Por isso, as civitas, Estado-cidades romanas, eram 

semelhantes as polis gregas. 

Entretanto, e perceptivel o progresso produzido pelos romanos aos principios 

polit icos gregos. Onde o Estado passou a ter personal idade desl igando-se da 

sociedade, dist inguindo a soberania politica do mesmo, ainda que ele fosse criador 

das leis, o poder emanava do povo. Sem olvidar o grande desenvolvimento 

alcangado pelo sistema jur idico com a instituicao de magistrados e de leis mais 

democrat icas. 

O desenvolv imento do Estado romano era notavel, como se examina na 

criagao de varias fungoes dentre elas as de magistratura, as quais serviam para 

restringir os poderes dos consules, permitindo uma maior distribuigao de poderes, 
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acentuando maior carater democrat ico e por obvio uma maior seguranga para a 

populagao. 

Destarte, com o encargo de magistrado de ultima jurisdigao no ambito civil 

f igurava o questura, que assistia os consules e por estes escolhidos. Ja o pretura 

eram nomeados mediante a previa consulta aos deuses, em materia de direito 

privado suas decisoes eram amplas e absolutas, publicava editais, promulgava 

regulamentos, a reuniao de seus atos e conhecido como direito pretoriano. 

Despontava com grande respeito e prestigio perante o povo romano o 

censura, era responsavel pelo zelo da moral idade publica e privada e gerenciava as 

rendas do Estado. Outro exercicio de estimavel valor, pr imordialmente para as 

camadas mais desfavorecidas era o Tribunato. Os tr ibunos agiam na defesa dos 

direitos individuals, dai a suma importancia de sua atividade para os romanos, 

recorriam das decisoes dos magistrados, caracterizando disso a denominada 

apelatio. Eram os tr ibunos eleitos pelos plebeus. 

Tinha-se ainda o edilidade nao menos importante, pois desenvolvia o encargo 

semelhante a dos vereadores dos tempos modernos, com administragao na esfera 

municipal. E por ultimo, igualmente consideravel, foram criadas as pro-magistraturas, 

advindas da imprescindibi l idade de administrar as novas provincias que iam sendo 

anexadas pelas conquistas do Estado. 

Esse aperfeigoamento se deu na medida em que as civitas iam se 

expandindo. Expansao esta produzida pelo desejo de tornar-se um Estado universal, 

impregnado ha muito nos romanos. Com isso, agregava-se a Roma inumeras 

culturas e religioes obr igando o Estado a se adequar as necessidades surgidas 

desse convivio. Como infere Darcy Azambuja: 

Nos primeiros seculos, o Estado romano era em tudo semelhante ao 
Estado grego, desde a extensao diminuta ate a absorgao igualmente 
absoluta do individuo na vida politica. Mas, o destino e a ambigao 
dos romanos era o Estado universal. Conforme ia conquistando 
novas terras e populagoes, Roma deixava de ser um Estado-cidade e 
se transformava em verdadeiro Estado. Como as cidades gregas, 
Roma tinha o seu culto religioso oficial e obrigatorio, mas o genio 
romano era mais pratico. Anexava ao seu culto o dos deuses dos 
povos conquistados e, assim, chegou um momento em que todos os 
deuses do mundo conhecido eram ou podiam ser adorados na 
cidade eterna (AZAMBUJA, 1995, p.141). 
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Com o advento do imperio, Roma que experimentara um desenvolvimento 

singular em seu modelo estatal, sofre um concreto retrocesso. Pois, suas 

organizagoes se veem mescladas com a religiao, e onde o poder despotico dos 

imperadores dominou, deixando de lado a cogitada democracia outrora praticada. 

2.2.4 ESTADO MEDIEVAL 

O ano de 476 e considerado como marco de inicio da Idade Media com a 

ruina do imperio romano do ocidente. E seu termo se deu no seculo XV no ano de 

1492 com o descobr imento da America. E nesse periodo que se desenvolveu e 

consolidou o Estado medieval de caracterist icas peculiares, as quais o fazem 

complexo e de dificil minuciosidade. 

A intricada delimitagao do Estado medieval e, mormente, consequencia da 

origem de uma nova e complexa estrutura social. Esta teve como substancias 

principals as invasoes dos barbaros, o feudal ismo e o crist ianismo, sendo que este 

ultimo elemento influenciou de modo preponderante na composigao dos Estados 

medievais. 

Sob a forte egide do cristianismo o homem adquiriu notavel valor 

independente de sua or igem social. Esse, inclusive, e um principio de suma 

importancia, pois nele todo homem e igual, tern o mesmo valor, ou seja, 

independentemente da classe social, da etnia, or igem, cor, sexo, o homem tern os 

mesmos direitos que qualquer outro. Fomentando a ideia de fraternidade e 

humanidade na sociedade medieval. 

E a partir desse principio que, o homem comega a obter carater universal e o 

Direito Natural, arraigado na divindade, conquista grande relevancia. Ass im, o 

cristianismo com imponencia pacifica consol idou-se no periodo medieval instituindo 

a supremacia da lei e impondo principios gerais, universais. Como destaca Bigne 

Vil lencuve: 

Existe um Direito natural, de origem divina, ao qual toda a atividade 
humana, e consequentemente a do Estado e subordinada. Existe um 
Direito Positivo de que o Estado e o criador, mas que tambem se 
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deve harmonizar com o Direito natural e tende a realizar o bem 
publico. Seus preceitos mais gerais sao obrigatorios tambem para o 
chefe do Estado (apud AZAMBUJA, 1995, p. 144). 

Atraves dessas opinioes e que a Igreja Romana passou a ter poder politico, 

embora de maneira descentral izada, junto com os senhores feudais, sendo que 

estes exerciam o poder com fulcro em relagoes contratuais, e aquela com base no 

direito natural de procedencia divina. A superioridade do poder espiritual 

permaneceu em todo decurso da era Media, onde com tirania ditou as regras de 

maneira autoritaria desvir tuando-se da ideia crista primitiva. 

O poder temporal pertencente aos monarcas e aos senhores feudais, por isso 

o grande numero de amagos de poderes, em jungao, e ao mesmo tempo conflitante, 

com o poder espiritual e com o sistema feudal, embasado na propriedade de terras e 

nos pactos medievais, que estabeleciam a vassalagem e suserania, desfavoreciam 

a produgao de um Estado central izado, redundando em uma conturbada estrutura 

politica. Conforme sustenta Dalmo Dallari: 

Conjugados os tres fatores que acabamos de analisar, o cristianismo, 
a invasao dos barbaros e o feudalismo, resulta a caracterizagao do 
Estado Medieval, mais como aspiragao do que como realidade: um 
poder superior, exercido pelo Imperador, com uma infinita pluralidade 
de poderes menores, sem hierarquia definida; uma incontavel 
multiplicidade de ordens juridicas, compreendendo a ordem imperial, 
a ordem eclesiastica, o direito das monarquias inferiores, um direito 
comunal que se desenvolveu extraordinariamente, as ordenagoes 
dos feudos e as regras estabelecidas no fim da Idade Media pelas 
corporagoes de oficios. Esse quadro, como e facil de compreender, 
era causa e consequencia de uma permanente instabilidade politica, 
economica e social, gerando uma intensa necessidade de ordem e 
de autoridade, que seria o germe de criagao do Estado Moderno 
(DALLARI, 1998, p. 70). 

A composigao do Estado medieval, o qual era dirigido pela Igreja Romana e 

pelos privi legiados (senhores feudais) e onde nao existia a ascensao social deveras 

distanciou a populagao da vida politica nao havendo, por isso, democracia. Dessa 

maneira, somente as classes dominantes, clero e proprietaries de terras, 

part icipavam das decisoes retendo o poder. Segundo preleciona Reinaldo Dias: 

O sistema feudal se baseava na existencia dos estamentos, ou seja, 
na presenga de grupos sociais os quais devem sua existencia a um 
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conjunto de direitos e deveres juridicos de tal modo que a 
participagao politica de qualquer pessoa dependia do grupo social ao 
qual se encontrava integrada. Nao existem acoes politicas de carater 
individual, nem uma relacao direta entre o poder publico e o cidadao. 
A Idade Media desconhece a existencia de um exercicio concentrado 
do poder, pois a estrutura social estava atravessada por um 
emaranhado de pactos feitos entre os diferentes estamentos (DIAS, 
2008, p. 60). 

No Estado medieval a concentracao de poderes nas classes dos senhores 

feudais e na clerical elidiu qualquer possibil idade de emprego tanto da soberania 

popular como da democracia. Donde, restava impedido qualquer t ipo de 

manifestacao volitiva do povo f icando este a merce das classes dominantes, as 

quais o oprimiram por longos seculos. 

2.2.5 ESTADO A B S O L U T O 

Diante da peleja entre os soberanos e o poder eclesiastico romano, houve o 

enfraquecimento deste e a tonificagao da monarquia surgiu, entao, o Estado 

Absoluto ou Absolut ismo, ou conhecido, tambem, como Monarquia Absoluta. O 

poder do Estado focou-se na pessoa dos soberanos, os quais com fulcro no 

movimento Renascentista de extrema importancia, que fundamentava o poder dos 

reis e a racionalizagao das leis, acossaram a unif icacao de territories e populacoes 

submetendo-os a sua direcao. 

Um dos apanagios primordiais do Absolut ismo e certamente a personificagao 

do Estado no individuo do Rei. Desse modo, todo poder fora convergido na 

autoridade dos principes. Que passaram a dominar de maneira suprema toda 

populagao anexada aos seus dominios. 

O monarca possuia autoridade para legislar, impor as normas, julgar nos 

territories sob seu dominio. Sua voligao era soberana, pois havia dominado a forga 

com a unificagao dos exercitos subordinando-os a sua vontade, extinguindo os 

exercitos esporadicos, que eram formados pelos senhores feudais, os quais t inham 

o dever de prestar servigo militar ao monarca se necessitasse. 
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Igualmente, submeteu a politica sob sua diregao aniqui lando os numerosos 

focos de poder, provindos dos pactos entre senhores feudais e seus vassalos, 

remanescentes da Idade Media. Com a eliminagao desses pactos entre os senhores 

feudais e seus vassalos, transferiu o poder que senhores feudais exerciam sobre 

seus vassalos para o rei e consequentemente o monarca passou a subjugar as 

pessoas. Dessa forma, as leis criadas pelo rei eram impostas a toda populacao 

encontrada sob seu dominio, tendo-se um sistema juridico unitario. 

No ambito social o monarca uniu e sujeitou a sua autoridade as fungoes 

administrativas cr iando uma hierarquizacao. A lem disso, constituiu a especial izacao 

dessas funcoes. Como consigna Heller, aludido por Reinaldo Dias: 

A emergencia do Estado deveu-se a concentragao de diversos 
instrumentos-militares, burocraticos, economicos em um so centro, 
de tal modo que, se o traco especifico da organizagao politica na 
Idade Media foi o pluralismo de poderes, o que distinguiu o novo 
modelo politico configurado no Estado moderno foi a centralizagao 
de poder. A tendencia a centralizagao e unidade do poder politico 
constituiu um dos tragos essenciais do Estado moderno. Os fatores 
que possibilitaram essa monopolizagao e unidade do poder foram: 
a) a criagao de um exercito permanente, cujos membros dependiam 
de pagamento. Os novos exercitos formavam uma organizagao 
integrada, como um unico centro de comando. Com a criagao de 
exercitos permanentes o rei tornou-se independente dos senhores 
feudais, que antes tinham o dever, atraves do pacto de lealdade, de 
fornecer homens para a defesa do reino; 
b) a formagao de uma burocracia composta por funcionarios 
permanentes e competencias bem delimitadas, economicamente 
dependentes e organizados de forma hierarquica [...]. 
c) a criagao de um sistema de tributos que permitiu que os monarcas 
deixassem de depender das contribuigoes voluntarias da nobreza; 
d) o estabelecimento de uma unica ordem juridica em todo o territorio 
(apud DIAS, 2008, p.62-63). 

A condensagao dos poderes do Estado na pessoa do principe deu uma nova 

configuragao aquele, pois o monarca iniciou o granjeamento de unificagao territorial 

e com isso tornou-se mais viavel e eficaz a fixagao de sua supremacia. Esta 

superioridade foi ratificada no apice do Absolut ismo no seculo XVII no reinado de 

Luiz XIV, o qual af irmava ser personalizagao do Estado, e ao qual se atribui a frase 

"L'Etat c'est moi", que quer dizer O Estado sou eu (tradugao nossa). De acordo com 

esse pensamento prescreve Dalmo Dallari: 
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Isso tudo foi despertando a consciencia para a busca da unidade, 
que afinal se concretizaria com a afirmagao de um poder soberano, 
no sentido de supremo, reconhecido como o mais alto de todos 
dentro de uma precisa delimitacao territorial. Os tratados de paz de 
Westfalia tiveram o carater de documentacao de existencia de um 
novo tipo de Estado, com a caracteristica basica de unidade territorial 
dotada de um poder soberano. Era ja o Estado Moderno, cujas 
marcas fundamentals, desenvolvidas espontaneamente, foram-se 
tornando mais nitidas com o passar do tempo e a medida que, 
claramente apontadas pelos teoricos, tiveram em sua definigao e 
preservagao convertidas em objetos do proprio Estado (DALLARI, 
1998, p. 70-71). 

Com a unif icacao territorial e a el iminagao dos inumeros nucleos de poder o 

soberano elidiu os obstaculos comerciais, fortalecendo o capital ismo e com isso fez 

surgir a burguesia, que sob sua diregao mudaria novamente a composigao estatal. 

Contudo, a democracia nao ressurgiu no periodo absolutista, pois o renascimento 

estava fazendo ressurgir o pensamento politico, outrora suprimido na epoca 

medieval. 

2.2.6 ESTADO M O D E R N O 

O desenvolv imento do Renascimento fez progredir no intelecto das 

populagoes as ideias de l iberdade, e principalmente a nogao dos direitos do homem, 

da pessoa, brotando dai o pensamento Antiabsolutista, ou Liberal ismo, provocando 

a reagao social e estabelecendo Estado Moderno, liberal, ou democrat ico. Com esse 

raciocinio, de busca das l iberdades individuals a democracia ressurgiu e 

desenvolveu-se aperfeigoando o ente estatal e as crengas sociais desembocando na 

fundagao do Estado social-democratico. 

Para firmar o Estado moderno foi imprescindivel a reforma cultural que 

ocorreu por consequencia da Renascenga, a qual deu fundamento as teorias liberals 

de grandes pensadores como Montesquieu, John Locke, Jean-Jacques Rousseau 

entre outros. Teorias essas, que combat iam a supremacia do poder do Estado e 

perseguiam restringir sua intensa forga, mormente a atuagao direta na sociedade 

oprimindo a massa ja atormentada. Tal qual estar a admoestar Rousseau: 
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Ve-se por ai que o poder soberano, por mais absoluto, sagrado e 
inviolavel que seja, nao passa nem pode passar dos limites das 
convengoes gerais, e que todo homem pode dispor plenamente do 
que Ihe foi deixado, por essas convengoes, de seus bens e de sua 
liberdade, de sorte que o soberano jamais tern o direito de onerar 
mais a um cidadao do que a outro, porque, entao, tornando-se 
particular a questao, seu poder nao e mais competente 
(ROUSSEAU, 1999, p.98). 

A ideologia liberal fez prosperar conceitos de l iberdade, democracia, 

soberania popular, separacao entre os poderes, de suma importancia para a 

definigao do Estado hodierno. Essa ideia liberalista foi produto do movimento 

Renascentista e especialmente dos fi losofos liberais emanada, principalmente, de 

suas teorias contratualistas vertidas do animo supremo da sociedade nacional. 

No concernente as teorias contratualistas, estas defendiam ser por meio de 

um contrato entre as pessoas para impor suas vontades elaborando suas proprias 

normas, governando a si mesmas, fazendo ressurgir o principio democrat ico, 

estabelecendo um Estado democrat ico de direito. Ou seja, a soberania popular 

como criadora e mantenedora do Estado e da propria sociedade. Com isso, as 

teorias contratualistas contr ibuiram de forma indispensavel para o reavivamento e 

propagagao da democracia. Conforme Reinaldo Dias, ao analisar Rousseau, 

sustenta: 

Rousseau concebe as pessoas no estado de natureza como seres 
livres, bons e iguais entre si, e as sociedades e que as corrompem. 
Mas, como no estado de natureza existem dificuldades para 
satisfazer todas as necessidades, os individuos tern a necessidade 
de associar-se para colocar sua vontade a servigo de todos. Esta ele 
denomina de vontade geral, e ao obedece-la o individuo obedece a si 
mesmo. O resultado institucional deste contrato e o Estado 
democratico de direito, representative, em que o parlamento e 
instrumento fundamental da vontade geral que se expressa por meio 
da lei ( DIAS, 2008, p.72). 

O Estado moderno tern como pilares os direitos individuals e precipuamente o 

poder soberano que o constitui val idamente, o qual brota do povo que o exerce e 

administra como Ihe aprouver. Dessa maneira, a democracia se revigorou 

influenciando na formagao dos Estados Unidos da America do Norte, concret izando-

se na Constituigao Federal de 1787 daquele pais. Mas, sua di fusao mundial de 

modo acentuado se deu na Franga, tendo a revolugao francesa de 1789 como 
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marco, tornando-se parte indissociavel de prat icamente todos os Estados atuais. 

Consoante corrobora Sahid Maluf: 

O Liberalismo ganhava terreno, ao mesmo tempo, na Franca, sob a 
lideranga de Montesquieu, Voltaire, D' Argenson e outros que 
formariam a famosa corrente dos enciclopedistas. Helvetius, 
Holbach, Mably, Condorcet e inumeros outros revolucionarios, 
empolgados principalmente pelo genio fulgurante de Rousseau, 
abriram ao homem a estrada larga da democracia que deveria levar 
o povo escravizado a um mundo novo e melhor. 
A Franga, que era caldeira fervente das ideias liberals, estava 
destinada a conseguir a vitoria das ideias democraticas para si e 
para o mundo inteiro (MALUF, 1999, p. 125). 

A revolugao francesa e a independencia dos Estados Unidos da America do 

Norte f incaram peremptor iamente no molde do Estado moderno as garantias 

individuals, o principio democrat ico e notoriamente a soberania popular, legitimadora 

do poder e existencia dos Estados atuais. Com isso, surgem as denominadas 

Constituigoes democrat icas, que dao enfase aos direitos fundamentals e 

estabelecem o Estado democrat icos de direito. 
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3 S O B E R A N I A E D E M O C R A C I A : E S T A D O D E M O C R A T I C O D E D IREITO 

Democracia e soberania estao indissociavelmente interl igadas, mormente 

com o progresso ocorrido do conceito de soberania t ransmudando-a em soberania 

popular. Visto que, a soberania popular e sustentaculo para a democracia, pois esta 

somente pode existir se houver reconhecimento de que o poder d imana do povo, ou 

admitindo aquela. A lem disso, sao conceitos essenciais aos modernos conceitos de 

Estados, que dao fundamentos principalmente aos denominados Estado 

Democrat ico de Direito. 

O voto, outrossim, esta imprescindivelmente ligado a democracia, visto que 

desde a or igem da democracia, na Grecia Antiga, e um instrumento que permite sua 

concret izacao. A lem disso, o voto se fez presente nas diversas formas de Estado e 

de democracia, como observado no capitulo antecedente deste trabalho. Mesmo 

com as alteracoes nas formas e conceitos de democracia o voto ainda sim 

permaneceu ligado a democracia. 

3.1 SOBERANIA 

A definicao de Soberania tern sido demasiadamente limitada por parte da 

doutrina. Contudo, e preciso elucidar a sua extrema importancia para a Existencia de 

qualquer Estado, pois o precede e o e essencial. Imprescindivel, porque para se 

formar um Estado e indispensavel que o povo tenha a vontade particular de se 

constituir e governa-se, sendo esse desejo a substancia da Soberania. 

Portanto, a Soberania e elemento essencial para a formacao do Estado, 

sendo este outro nao e o pensamento de Antonio Jose e Miguel Rosa, que 

asseveram: 

Quando um povo, compondo uma nacao, passa a ter vontade 
propria, afirmando sua personalidade e governando-se a si mesmo, 
diz-se que adquiriu soberania, passando a formar, dai em diante, um 
Estado. Esse Estadp torna-se uma pessoa juridica de direito 
internacional (ANTONIO; ROSA, 1998, p. 103). 
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No concernente a poder, a Soberania e a sua expressao maxima na esfera da 

ordem interna. Destarte, no piano interno nao existe outro poder que o subordine ou 

se quer esteja a seu nivel. Entao, esse poder ira reger o proprio Estado, tornando 

este Soberano. Ass im, Celso Bastos citado por Vicente Paulo infere: 

Soberania e a qualidade que cerca o poder do Estado. Entre os 
romanos era denominada suprema potestas, imperium. Indica o 
poder de mando em ultima instancia, numa sociedade politica [...] A 
soberania se constitui na supremacia do poder dentro da ordem 
interna e no fato de, perante a ordem externa, so encontrar Estados 
de igual poder. Esta situacao e a consagracao, na ordem interna, do 
principio da subordinacao, com o Estado no apice da piramide, e, na 
ordem internacional, do principio da coordenagao (BASTOS, 1998, p. 
158). 

A nocao soberania e tida como um poder supremo legit imador que da ensejo 

a instauragao de um Estado. Somente no poder soberano o Estado e legitimo. 

Ademais, a soberania moderna e abordada em dois ambitos o externo e interno. 

Este seria o poder maximo, que nao conhece limites subordinando todo e qualquer 

poder na del imitacao do Estado. Ja no ambito externo, prevalece a igualdade entre 

os outros poderes soberanos, sendo a esfera internacional composta por Estados 

igualmente soberanos. 

3.1.1 SOBERANIA DE BODIN E SOBERANIA ATUAL 

Jean Bodin pensador do seculo XVI e considerado como teorico da soberania. 

Para ele a soberania se fundava em dois atributos perenidade e de ser absoluto, 

segundo Bodin (apud BOBBIO, 2001 , p.96) afirma: "Por soberania se entende o 

poder absoluto que e proprio do Estado". Ass im, a nocao de soberania para ele era 

baseada na insubordinacao do poder soberano as leis positivas, como tambem, na 

eternidade desse poder. 

Para Bodin o poder soberano dimana do povo que o transfere para o principe, 

que nao poderia ser subjugado a outro poder nem as leis elaboradas pelo proprio 
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poder soberano, este pode instituir ou revogar leis quando bem entender. Isso se 

verifica segundo afirma Bodin (1530-1596): 

Quern e soberano nao deve estar sujeito, de modo algum, ao 
comando de outrem; deve poder promulgar leis para seus suditos, 
cancelando ou anulando as palavras inuteis dessas leis, substituindo-
as—o que nao pode fazer quern esta sujeito as leis ou a pessoas que 
Ihe imponham seu poder (apud BOBBIO, 2001, p. 96). 

Atualmente a soberania tern sido relativizada pelo fato de os Estados cada 

vez mais estarem interdependentes, devido a inumeros fatores, especialmente o da 

globalizacao. Destarte, para um Estado exercer sua soberania devera estar atento 

aos outros Estados soberanos, pois os paises na contemporaneidade apresentam 

intensas relacoes, principalmente economicas. Dessas relacoes surgem acordos 

internacionais, os quais tern reduzido sensivelmente o poder soberano dos Estados 

membros desses pactos. Como observa Raquel: 

Uma das mudangas que se pode observar e com relagao aos limites 
da soberania. Referida mudanga parece dever-se ao fato de que, se 
antes ja havia autores que nao aceitavam o carater ilimitado da 
soberania, hoje a tendencia que as relagoes entre os paises vem 
mostrando, de uma interdependencia - principalmente economica -
cada vez maior, devido, por sua vez, a globalizagao da economia e 
ao desenvolvimento e democratizagao dos meios de transporte e 
comunicagao, vem aumentando o numero de defensores da limitagao 
da soberania (PERINI, 2003, p. 1). 

Com isso, o conceito de soberania tern sofrido mudangas com destaque para 

sua caracterist ica externa, de ser um poder il imitado frente a outros poderes 

soberanos. Hodiernamente a soberania tern sido limitada pelo proprio Estado 

soberano ao se relacionar com os paises membros da comunidade internacional 

atraves de acordos internacionais ao qual estara subordinado. 

3.1.2 SOBERANIA POPULAR 

Apos a Revolugao Francesa deu-se inicio a um novo tipo de pensamento 

relativo a Democracia e consequentemente ao poder. Floresceu uma nova nogao de 
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Soberania, onde haveria uma maior participacao do povo, o qual exerceria o poder 

direta ou indiretamente, desembocando entao no tao sonhado Estado Democrat ico 

de Direito. No qual deve haver permanente, imprescindivel, respeito aos direitos 

fundamentals e total repudio a qualquer forma de poder autoritario material izando-se 

dessa maneira a Soberania Popular. 

A soberania popular e a prevalencia da vontade do povo dentro do Estado. E 

torna-se concreta ao reger o Estado, ao determinar sua organizagao polit ica, 

f inanceira, administrat iva, seu funcionamento, estabelecendo os vinculos sociais, 

dirigindo de maneira geral o proprio Estado. Toda estrutura estatal depende da 

soberania popular tanto para dar existencia ao Estado, como para legitimar suas 

acoes em busca da realizagao das f inalidades do povo e das do proprio Estado, 

como leciona Antonio Jose e Miguel Feu: 

Dotada desses atributos, a soberania se manifesta interna e 
externamente. 
Opera internamente ao dominar toda a vida do Estado: economia, 
seguranca, instituigoes, funcionamento, organizagao administrativa, 
enfim, tudo que se refere aquela sociedade humana e sua evolugao. 
Tanto nas relagoes dos cidadaos entre si como relativamente as 
relagoes Estado-cidadaos (JOSE; ROSA, 1998, p. 109). 

A existencia do Estado democrat ico de direito depende direta e 

precipuamente da soberania popular, pois a confecgao das leis, as quais formarao o 

Estado dir igindo-o, e produto da soberania popular, que o dara val idade. E nesse 

prisma que, o Estado moderno esta solidificado atingindo a prat icamente todas as 

sociedades polit icas existentes. 

3.2 NOQOES A RESPEITO DA DEMOCRACIA 

A democracia desde seu nascimento na Grecia Antiga esta infundida no 

homem influenciando-o a buscar seu concreto exercicio. Embora, em seu inicio era 

aplicada somente de um modo, com o decurso do tempo foi desenvolvendo-se e 

ganhou outras maneiras de ser exercida. A evolugao da democracia esta 

diretamente vinculada a evolugao do Estado. Pois, o atual exercicio democrat ico 
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necessitou das mudangas ocorridas nas formas de Estado para implantar a 

soberania popular, que e fundamento de constituigao de Estado como da propria 

democracia. A nocao de democracia , tambem, sofreu mudangas em sua forma, ate 

se desembocar no principio democrat ico hodierno. A democracia criada pelos 

gregos com o decorrer nos anos e devido as transformagoes em sua estrutura 

difundiu-se nas sociedades e permanece na contemporaneidade. 

3.2.1 CONCEITO DE DEMOCRACIA 

Definir democracia e um labor arduo, pois com o decurso do tempo adquiriu 

novos elementos obtendo uma evolugao e hodiernamente e complexo. Nao se 

resume, portanto, a ideia simploria de governo do povo. A lem disto, estao agregadas 

a democracia as concepgoes de Estado, l iberdade e igualdade. E assim, o conjunto 

desses principios e conceitos visando a alcangar a disposigao estatal, coexistencia e 

fins sociais, com fulcro no desejo do povo, tendo como consequencia o exercicio da 

soberania popular. 

Democracia necessita da concepgao de Estado, pois somente existira este se 

for de Direito respeitando e prescrevendo as garantias individuals, como tambem, a 

soberania popular, a qual ao mesmo tempo a fundamenta, na medida em que as leis 

sao sintetizadas direta ou indiretamente pelo povo e em conformidade com o desejo 

deste, consoante leciona Kelsen: 

Se o Estado e reconhecido como uma ordem juridica, se todo Estado 
e um Estado de Direito, esta expressao representa um pleonasmo. 
Porem, ela e efetivamente utilizada para designar um tipo especial de 
Estado, a saber, aquele que satisfaz aos requisitos da democracia e 
da seguranga juridica. "Estado de Direito" neste sentido especifico e 
uma ordem juridica relativamente centralizada segundo a qual a 
jurisdigao e a administragao estao vinculadas as leis isto e, as 
normas gerais que sao estabelecidas por um parlamento eleito pelo 
povo, com ou sem a intervengao de um chefe de Estado que se 
encontra a testa do governo os membros do governo sao 
responsaveis pelos seus atos, os tribunals sao independentes e 
certas liberdades dos cidadaos, particularmente a liberdade de 
crenga e de consciencia e a liberdade da expressao do pensamento, 
sao garantidas (KELSEN, 1999, p. 346). 
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No referente a l iberdade e a igualdade sao indispensaveis a democracia, visto 

que para se garantir o poder ao povo, por obvio a soberania popular, os sujeitos que 

o compoe devem impreterivelmente ser livres decidindo segundo sua ciencia. E para 

que o principio da l iberdade seja concreto e imperativo o principio da igualdade, 

donde todos os individuos devam possuir os mesmos direitos relativos ao poder de 

decisao e com isso del iberem tudo quanto Ihes aprouver. Com lucidez, aquele que e 

considerado pai da democracia moderna, Rousseau assegura: 

Encontrar uma forma de associacao que defenda e proteja a pessoa 
os bens de cada associado com toda a forga comum, e pela qual 
cada um, unindo-se a todos, so obedece contudo a si mesmo, 
permanecendo assim tao livre quanto antes (ROUSSEAU, p.69-70). 

E prossegue a f irmar seu entendimento o pensador: 

Se separar-se, pois, do pacto social aquilo que nao pertence a 
sua essencia, ver-se-a que ele se reduz aos seguintes termos: 
Cada um de nos poe em comum sua pessoa e todo seu poder sob 
a diregao suprema da vontade geral, e recebemos, enquanto 
corpo, cada membro como parte indivisivel do todo. (ROUSSEAU, 
1999, p.71). 

Como e sabido, na historia do homem as camadas sociais privilegiadas, na 

maioria das vezes detentora do poder economico, e principalmente do poder de 

governar, infligiam seus desejos ao restante da populagao, que certamente era a 

massa constituinte do povo. Neste, e quern repousa, e sempre permanecera o ideal 

democrat ico. Por isso, relevantemente, o anseio da sociedade na incessante busca 

por modif icagoes em seu amago e por alcangar a supremacia de sua vontade. 

Disso resultaram as mudangas sucedidas na textura do Estado ao longo dos 

seculos tanto as sociais quanto as politicas as quais, cont inham como um de seus 

alicerces a democracia. Destarte, permite conceber uma outra nogao de democracia 

nao so com elementos polit icos, mas tambem, aspectos sociais. 

Com elementos polit icos e a democracia em seu sentido adstrito, de ser um 

sistema de governo em que o proprio povo governa a si . Ja os subsidios sociais 

devem estar presentes na concepgao de democracia, visto que a vontade do povo 
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somente sera soberana se aos componentes deste forem assegurados os direitos 

sociais e os direitos individuais do homem. Do mesmo jeito, expoe Darcy Azambuja: 

Em primeiro lugar, a democracia nao e concebida como devendo ser 
essencialmente politica, e reclamada a intervengao do Estado em 
materia economica, pois nao poderia haver liberdade politica sem 
seguranca economica. Ao lado dos direitos individuais, a 
democracia deve tambem assegurar os direitos sociais; nao 
somente deve defender o direito do homem a vida e a liberdade, 
mas tambem a saude, a educacao, ao trabalho, e dai, nos 
Estados modernos, a abundante legislagao social. 
Em resumo, a democracia nao deve ser apenas politica, e sim 
politica e social (AZAMBUJA, 1995, p. 219-220, grifo nosso). 

Pode-se ainda denotar o sentido juridico a concepgao de democracia. Esta 

englobaria o sentido jur idico realizando-o na medida em que a elaboracao das leis 

seria a manifestacao do anseio do povo, e ao mesmo tempo a lei seria imposta e 

obedecida pelo proprio povo. Sendo assim, o sistema jur idico seria formado pelas 

leis expoentes da volicao da sociedade. 

Destarte, o sistema juridico brotaria do povo e se direcionaria ao mesmo. 

Pois, o ordenamento juridico e composto pelas leis e estas devem ser obtidas do 

desejo do povo e implementadas em seu seio. Com isso, tem-se um conceito de 

democracia com feicao jur idica, que ao mesmo tempo legitima o proprio organismo 

juridico. Igualmente, expoe Elcir Branco: 

A democracia em sua plena extensao e contraditoria, porque parece 
absurdo que todos governem alguns poucos. O normal seria a 
situacao inversa. Contudo, e o caminho legitimo para a consagracao 
das leis a serem observadas pelo povo. 
A lei e que deve governar por si, como expressao da vontade geral. 
Como um texto tecnico que discipline igualmente todas as pessoas, 
levando-as a crer que tais disposicoes sejam a satisfacao de suas 
necessidades juridicas (BRANCO, 1988, p. 97). 

E possivel notar, que a nocao de democracia na atual idade nao se resume 

aquela maxima outrora considerada por muitos doutr inadores como sua melhor 

definicao, qual seja, democracia ser uma forma de governo. Porem, se observa que 

a democracia engloba varios aspectos polit icos, sociais, principiologicos, 

economicos. Com isso, apareceram classificagoes novas para a democracia, 

diferenciando-a entre democracia formal e substancial. 
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Substancial seria uma acepgao dinamica de democracia sendo um meio pelo 

qual a sociedade visa a atingir seus objetivos. Por isso, a democracia se encontra 

int imamente ligada ao Estado, porque este depende da sociedade, que o constituiu, 

para se organizar e satisfazer suas f inalidades. E para que isso se efetue o Estado 

precisa da democracia. Sendo esta um ambiente, que atraves do amparo aos 

direitos individuais, aos direitos sociais, ao principio da igualdade, a l iberdade, e a 

soberania popular, permite, com fundamento na vontade na maioria do povo, a 

pratica das atividades sociais, politicas e economicas. 

Essa classif icagao substancial seria um principio, um modo de ser. Sendo que 

o Estado deve ser democrat ico, atuando com respeito aos principios basilares 

estabelecidos pelo povo para a consecucao de suas f inal idades, segundo obtempera 

Sahid Maluf: 

Ja se ve que assume maior importancia o conceito substancial, insto 
e, o conceito de democracia como um ambiente, um clima, em que 
se desenvolve as atividades sociais, politicas e economicas. Vale 
dizer que a democracia serve ao Estado como um meio para atingir 
seu fim, e o fim do Estado so pode ser o mesmo da sociedade civil 
que o organizou e em fungao da qual ele existe. 
O fim do Estado nao consiste em simplesmente em realizar a 
democracia. O Estado tern um fim imediato, que e o de manter a 
ordem socio-etico-juridica; e tambem um fim mediato, que e o de 
estabelecer, para todos, indistintamente, condigoes propicias 
tendentes a realizagao dos imperativos naturais da pessoa humana. 
A grande vocagao do Estado, como afirmou Angelo Bruculleri, e 
servir a pessoa humana. O Estado nao visa a realizar a democracia 
apenas para ser democratico, assim como o individuo nao pode 
pretender a liberdade apenas para ser livre. A democracia para o 
Estado, assim como a liberdade para o individuo, e um meio e nao 
um fim. Procuram, o Estado e o homem, atingir os seus fins pelo 
caminho do ideal democratico (MALUF, 1999, p.282). 

Ja a classif icagao formal, se restringe a ideia que unicamente por muito tempo 

dominou a compreensao de democracia, sendo uma forma de governo exercida pelo 

proprio povo, conforme pondera Celso Bastos (1999, p. 113): "A democracia e o 

governo do proprio povo". 

Ass im, e perceptivel a diferenciagao feita atualmente entre democracia 

substancial e formal , sendo esta uma forma de governo adotada, aquela um modo, 

baseado nos principios sociais mais elevados, da igualdade, l iberdade, pelo qual o 

povo pretende conquistar seus escopos, segundo manifesta Norberto Bobbio: 
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[...] a linguagem politica moderna conhece tambem o significado de 
democracia como regime caracterizado pelos fins ou valores em 
diregao aos quais um determinado grupo politico tende e opera. O 
principio destes fins ou valores, adotado para distinguir nao mais 
apenas formalmente mas tambem conteudisticamente um regime 
democratico de um regime nao democratico, e a igualdade, nao a 
igualdade juridica introduzida nas constituigoes liberals mesmo 
quando estas nao eram formalmente democraticas, mas a igualdade 
social e economica (ao menos em parte). Assim foi introduzida a 
distingao entre democracia formal, que diz respeito precisamente a 
forma de governo, e a democracia substancial, que diz respeito ao 
conteudo desta forma (BOBBIO, 2000, p. 157). 

E possivel conceber a nogao de democracia como um meio onde ocorrem 

constantes modif icagoes devido a vontade do povo, representada pala maioria de 

seus membros, procurando incessantemente o bem da sociedade, sendo um habito 

continuo. Ou seja, e a procura ininterrupta pelo bem estar social amparado pela 

soberania popular e assegurando os direitos individuais, sociais, a igualdade de 

todos, onde o povo governa-se, tragando seus objetivos e decidindo seu proprio 

destino. Do mesmo jeito doutr ina Menezes mencionado por Elcir Castello Branco: 

Apos a analise das varias acepgoes de governo do povo, Anderson 
de Menezes define democracia como "ambiente em que um governo 
de feito constitucional garante, com base na liberdade e na 
igualdade, o funcionamento ativo da vontade popular, atraves do 
dominio da maioria em favor do bem publico, sob fiscalizagao e 
critica da minoria atuante" (apud BRANCO, 1988, p. 89). 

Como ensina Canoti lho (2000) a democracia e um principio dinamico, um 

processo cont inuo e indissociavel da sociedade que com fulcro nos direitos 

fundamentais proporciona as pessoas possibil idades de realizar os direitos e se 

desenvolver p lenamente, permit indo aos cidadaos equitat ivamente a participagao 

racional no processo polit ico. 

A democracia atual e conceituada de maneira ampla e dinamica. Sua 

definigao nao mais se prende a conceituagao estatica de uma simples forma de 

governo. Entretanto, e entendida como um principio a que se deve buscar 

incessantemente, dando prevalencia a soberania popular e tendo como 

sustentaculos os direitos e garantias fundamentais. 
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3.2.2 EVOLUQAO HISTORICA 

Para alcancar presenca na quase total idade dos Estados contemporaneos a 

democracia sofreu diversas variagoes desde seu surgimento ate a presente epoca. 

Muitas dessas variagoes somente ocorreram devido as manifestagoes do sociais, 

que por diversas vezes se perf izeram por meio de revolugoes, estas algumas vezes 

sucederam-se de forma muito violenta ceifaram a vida de inumeras pessoas, e das 

alteragoes ocorr idas na estrutura do Estado. 

3.2.2.1 DEMOCRACIA ANTIGA 

A doutrina democrat ica despontou por meio dos teoricos gregos no periodo 

classico da Grecia especialmente em Atenas. Outrossim, sua designagao teve seu 

primordio na Ant iga Grecia em seu sentido literal significava poder do povo, mas era 

entendida como poder exercido pelo povo. Essa nogao de poder do povo foi 

sintetizada porque, os cidadaos gregos del iberavam sobre interesses publicos. Por 

isso, reputa-se a Grecia a qual idade de ser bergo da democracia direta. 

O reconhecimento da importancia da democracia na Grecia Antiga deve-se 

ao modo como del iberavam as leis, os assuntos de interesses publicos, ate mesmo 

sobre assuntos jur id icos. As decisoes eram efetuadas pelos cidadaos gregos nas 

pragas publicas onde mant inham as assembleias. Nestas eram nomeadas pessoas 

para cargos publicos de extrema importancia, como tambem, aconteciam 

ju lgamentos de crimes. De fato os gregos, principalmente os atenienses, exerciam 

as fungoes estatais: legislativa, judiciaria e executiva. Segundo assevera Jose de 

Alencar citado por Bonavides: 

A praga representava o grande recinto da nagao: diariamente o povo 
concorria ao comicio; cada cidadao era orador, quando preciso. Ali 
discutiam-se todas as questoes do Estado, nomeavam-se generais, 
julgavam-se crimes. Funcionava a demos indistintamente como 
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assembleia, conselho ou tribunal: concentrava em si os tres poderes 
legislative executivo e judicial (apud BONAVIDES, 1999, p. 270). 

Apesar de demonstrar elevado desenvolvimento para sua epoca a Grecia 

Antiga nao apresentava uma democracia ideal, porque a maioria do povo, mulheres, 

criancas, escravos e estrangeiros nao tinha direitos polit icos, nao fazendo parte das 

assembleias deliberativas em pracas publicas. Dessa maneira, somente os cidadaos 

gregos livres const i tuiam as assembleias deliberativas, tendo a l iberdade um valor 

significativo para os direitos polit icos na Grecia Ant iga. Como se observa nas licoes 

de Aristoteles (2002), o qual definia a democracia como sendo uma forma de 

governo dirigida pela maioria, que poderia ser ricos ou pobres, mas 

necessariamente livres. 

3.2.2.2 DEMOCRACIA MODERNA 

O sistema democrat ico moderno apareceu como oposicao ao Absolut ismo no 

qual o poder estava concentrado nas pessoas dos monarcas. Foi com o triunfo dos 

pensamentos liberals, principalmente das ideias de l iberdade, igualdade e dos 

direitos individuais, que efetivou a ruina dos Estados Absolutos e a consolidagao dos 

Estados democrat icos nos seculos XVIII e XIX. Disso resultou a or igem da 

democracia moderna. 

Com as ideias iluministas apareceu uma nova forma de democracia, a qual 

defendia que com base no principio da soberania popular o povo nao deveria 

deliberar diretamente sobre os interesses publicos, leis e governo, e sim por meio de 

representantes escolhidos extraordinariamente por ele. Surgia desse modo, a 

democracia indireta ou representativa. 

Nessa democracia moderna como aduz John Locke (2001) tanto o poder 

legislativo onde reside o poder supremo, quanto o executivo devem ser compostos 

por pessoas eleitas pela sociedade, sendo que aquelas pessoas especialmente 

selecionadas decidem no lugar do povo representando sua vontade evitando o 

poder discricionario. 
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Como sugere Montesquieu (2000) o povo nao estaria habil itado para deliberar 

diretamente, segundo defendia Rousseau, mas sim pessoas habilitadas 

devidamente eleitas o representariam, decidindo em seu nome. A triparticao dos 

poderes proposta pelo teorico ratifica essa representacao que afirmava, pois 

estabelecia a fungao estatal do legislat ive 

O apanagio principal da democracia moderna e a forma representative onde 

se tern representantes eleitos pela vontade do povo, de sua maioria. Tern na 

soberania popular seu fundamento e depende dela para existir. Os representantes 

desempenham as funcoes decisorias, sao as categorias polit icas executoras do 

poder, da qual a t i tularidade pertence ao povo que nao mais atua diretamente no 

exercicio do poder. Como adverte Francisco Bilac: 

A democracia contemporanea nao se aproxima de uma democracia 
direta, a moda grega, nem se distancia de uma completa ausencia de 
possibilidade de escolha. A democracia contemporanea aproveita a 
grande ligao dos modernos e se pratica por meio da 
representatividade. A representatividade acabou formando uma 
classe especializada no jogo politico. A classe politica, composta de 
uma minoria e com caracteristicas proprias de cada um dos paises 
onde impera, reserva para si todo o controle do poder, 
reconhecendo, todavia, a necessidade de atendimento dos pleitos 
populares como base para sua propria sobrevivencia (MOREIRA, 
2002, p. 265). 

A democracia indireta consol idou o sistema de representacao transferindo a 

pratica do poder para pessoas interpostas eleitas pela maioria do povo, f icando este 

somente com a titularidade nao mais com o exercicio. Ass im, a democracia 

representative suprimiu a atividade direta do povo no poder e passou a Concentra-la 

nos grupos de intermediaries. Conforme estar a deduzir Bobbio: 

Contrariamente a democracia dos antigos-que, fundada sobre 
governo de assembleia, nao reconhece nenhum ente intermediary 
entre o individuo e o Estado, o que faz com que Rousseau (seu 
moderno advogado de defesa) condene as sociedades parciais, 
capazes de dividir o que deve permanecer unido—, a democracia 
dos modernos e pluralista, vive sobre a existencia, a multiplicidade e 
a vivacidade das sociedades intermediaries (BOBBIO, 2000, p. 152). 

Esses grupos intermediaries sao os representantes que hoje se manifestam 

nas sociedades partidarias ou partidos polit icos. Estes surgiram da necessidade que 
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o povo tem de obter o atendimento de seus anseios. Por isso, se consideram os 

partidos polit icos de vital importancia para a democracia moderna. 

Os part idos polit icos ao longo dos anos tern se desvirtuado dos propositos 

para os quais foram concebidos, por isso cada vez mais adquirem desprestigio 

perante a populacao. Os motivos disso sao diversos corrupgao, abandono das 

ideologias partidarias, falta de respeito para com o eleitor, inclusive, muitas vezes 

deixa de praticar sua fungao primordial, que e o atendimento aos desejos e 

necessidades sociais, e passa a agir para alcancar interesses pessoais de seus 

membros e de certas classes detentoras de poder e pr iv i leges. 

Como aduz Paulo Bonavides (1999) que com a manipulacao e desonest idade 

dos lideres dos partidos polit icos quern mais sofre e o povo. Os l ideres se utilizam 

dos partidos para tentar conquistar poder, ao adquir irem, ja nao fazem a vontade do 

povo se afastando do exercicio da autentica democracia, arruinando-a. 

O sistema representative somente nao foi suficiente para atender os desejos 

sociais. A ruina da democracia representative possibil i tou o aparecimento de um 

outro tipo de democracia, a semidireta. 

3.2.2.3 DEMOCRACIA SEMIDIRETA 

Com a degradacao da democracia representativa surge na 

contemporaneidade uma outra forma de democracia, a semidireta ou participativa, 

que se caracteriza por aglomerar tanto a forma direta quanto a forma indireta. Na 

especie semidireta havera a participagao popular direta nas decisoes de certas 

materias por meio de seus institutos, como tambem, a representacao polit ica. 

Nessa forma de democracia ha alternancia no exercicio do poder. Permite a 

atuagao direta do povo quando ele atua atraves de algum dos seus institutos, mas 

conserva a forma indireta, quando preserva o exercicio do poder atraves de pessoas 

eleitas, ou seja, conserva o sistema democrat ico representative. Desse modo, na 

democracia semidireta ha uma mescla de duas formas de democracia a direta e 

indireta, esta prevalece, pois aquela so ira se concretizar em algumas determinadas 

situagoes. Consoante menciona Marcus Cladio: 
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A terceira especie de democracia e a democracia semidireta, assim 
nominada porque, ao lado da natureza representative de seu sistema 
politico, nela se admite a utilizagao esporadica da intervencao direta 
dos governados em certas deliberagoes dos governantes. Esta 
intervengao compreende, basicamente, os seguintes institutos: 
plebiscito, referendo, iniciativa popular, veto popular, recall e 
mandato imperativo (ACQUAVIVA, 1994, p. 125). 

Na democracia semidireta a participagao direta do povo se faz por meio de 

institutos t ipicos dessa forma, sendo os mais comuns a iniciativa popular, o 

referendo, recall, e o plebiscito. 

Por referendo entende-se a consulta aos cidadaos sobre atos ou normas ja 

postos em pratica pelo Legislativo para que o povo aprove ou nao essas medidas. O 

plebiscito assemelha-se ao referendo, mas difere quanto ao momento da consulta. 

Ass im, no plebiscito o ato legislativo nao e executado sem antes ser aprovado pelo 

povo, a consulta, portanto, e previa a pratica do ato. 

Dentre os institutos a iniciativa popular e considerada o mais significativo para 

a democracia semidireta, porque e por meio dela que o povo podera diretamente dar 

inicio, ou pedir modif icagao ou reparagao de uma lei. Ja o recall e o instrumento pelo 

qual a sociedade pode sem intermedios anular ou reparar lei ou um ato praticado por 

orgao publico que prejudique a confianga do povo ou a reputagao do cargo publico. 

A democracia semidireta ao estabelecer os institutos de atuagao do povo sem 

intermedios possibilita uma maior participagao da sociedade na polit ica, porque a 

concretizagao da democracia direta, que e o escopo dessas instituigoes, e em sua 

natureza instrumento de liame entre os cidadaos e as del iberagoes sobre coisas 

publicas. 

A Carta Constitucional da Republica Federativa do Brasil de 1988 perfi lhou o 

sistema de democracia semidireta, que preve o sistema representative e ao mesmo 

tempo cria institutos do sistema part ic ipat ive Ass im, o texto constitucional consolida 

o sistema representative, como se observa no paragrafo unico da Constituigao 

Federal de 1988: "Paragrafo unico. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituigao". 

Como igualmente, prescreve institutos para concretizagao da democracia 

participativa, segundo consigna o artigo 14 da Constituigao Federal de 1988: "Art. 14. 

A soberania popular sera exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e 
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secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II -

referendo; III - iniciativa popular". 

3.2.3 CONCEPQAO DE DEMOCRACIA POR TOCQUEVILLE 

O teorico frances Alexis Tocquevi l le revela um estudo sobre democracia e 

especialmente sobre o modo como e praticada nos Estados Unidos da America. 

Baseia-se na analise da sociedade americana de seus costumes e leis de modo 

pragmatico. 

Tocquevi l le entende que para se ter uma nagao verdadeiramente democrat ica 

e preciso haver l iberdade e igualdade para todos os cidadaos, onde so assim os 

homens poderao se desenvolver e expressar pol i t icamente. Por isso, Tocquevil le 

(1998) afirma ser a igualdade de condicoes dos cidadaos americanos essencia da 

democracia. Essa igualdade nao e f inanceira, nem de pensamento, e sim uma 

igualdade de possibi l idades sociais, de poderes entre cada cidadao. Como infere 

Raymond Aron: 

Mas se e esta a essencia da democracia, compreende-se que o 
governo adaptado a uma sociedade igualitaria seja aquele que, 
noutros textos, Tocqueville chama o governo democratico. Se nao 
houver diferenca essencial de condicao entre os membros da 
coletividade, e normal que a soberania seja detida pelo conjunto dos 
individuos (ARON, 2007, p. 221). 

Na igualdade de condicoes e que se funda a soberania popular, pois se a 

todos os cidadaos as possibi l idades sao as mesmas, tambem, maneira equitativa 

sera concedida a todos os cidadaos a possibi l idade de escolha, de decisao, sendo 

feita a vontade do povo, de sua maioria. Destarte, o principio da soberania popular e 

imprescindivel para a democracia. Tanto e que Tocquevi l le (1998) expoe que a 

legit imagao do poder somente se encontra na soberania do povo, e nela que a 

sociedade elege os membros do executivo, escolhe os membros do legislativo, e o 

proprio povo elabora as leis. 
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3.3 ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO 

Nao ha falar em Estado Democrat ico de Direito sem antes determinar os 

conceitos de Estado Democrat ico e Estado de Direito. Pois, a composicao do Estado 

Democrat ico de Direito engloba as ideias pilares do Estado de Direito e do Estado 

Democrat ico. A sua conceituacao, contudo, nao pode ser reduzida a nocao de ser 

apenas uma mera jungao dos conceitos de Estado de Direito e Estado Democrat ico, 

mas sim a presenga de seus principios basilares. 

O Estado de Direito surgiu como produto do Liberal ismo no final do seculo 

XVIII e inicio do seculo XIX. O movimento liberal concorria para a el iminagao do 

Absolut ismo e buscava elidir o poder arbitrario do sistema Absoluto, subordinando o 

poder e as atividades do Estado as normas de direito, a uma Constituigao. Trazia 

consigo os ideais, mormente, de implantagao dos direitos individuais, da separagao 

dos poderes do Estado e obediencia as formas legais. Como esta a admoestar 

Celso Ribeiro (1999) o Estado de Direito ergue-se com ideologia base de um 

movimento que almejava a sujeigao dos governantes aos di tames das leis, l imitando 

a atuagao do Estado, que ficou encarregado basicamente a protegao da l iberdade, 

da propriedade privada e a conservagao da ordem. 

Entretanto, mesmo com a conquista dos direitos individuais, o modelo de 

Estado de Direito foi insuficiente, pois se tornou extremamente legalista, onde todas 

as agoes eram praticadas em conformidade com as normas nao interessando suas 

f inal idades, apenas que fosse legal. Ass im, Tinha-se um Estado seguidor das meras 

formas legais sem apresentar principios permanecendo imparcial quanto as 

necessidades sociais. 

Um dos fatores que mais contr ibuiram para o f racasso do Estado de Direito 

foi a sua indiferenga quanto as necessidades sociais. A maioria da populagao 

carecia de auxil io, pois era economicamente mais fraca e constituia a classe 

trabalhadora. Com isso, despontaram inumeros movimentos sociais objetivando 

melhoria nas condigoes de vida. Originaram-se ideologias social istas com escopo de 

estabelecer o estado de bem estar social. O Estado passa a intervir principalmente 

promulgando direitos sociais, caracteriza-se o Estado social de Direito. 
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Apesar de alcancar diversas concessoes e importantes direitos sociais a 

grande maioria do povo estava excluido da participagao na coisa publica, na polit ica. 

Com o desenvolv imento do pensamento de participagao nas deliberagoes das 

coisas publicas surge o Estado Democratico. Este tern como elemento de 

sustentagao o principio democrat ico, o qual visa a participagao do povo na decisao 

nos assuntos do Estado com supedaneo na soberania popular. 

Porem, a simples participagao na politica nao foi suficiente para concretizar a 

justiga social e satisfazer os desejos da sociedade. Entao, para assegurar a justiga 

social com participagao equitativa dos cidadaos nas decisoes na coisa publica, 

realizar os fins sociais e garantir os direitos fundamentais e que brota um novo 

conceito o de Estado Democrat ico de Direito. Este reune nao apenas conceitos de 

Estado de Direto e Estado Democrat ico, mas engloba os elementos substancias 

destes conceitos e dota-lhes de principios, com destaque para os principios o 

democrat ico e de direito. Conforme preleciona Jose Afonso: 

Aonde a concepgao mais recente do Estado Democratico de Direito, 
como Estado de legitimidade justa (ou Estado de justiga material), 
fundante de uma sociedade democratica, qual seja a que instaure um 
processo de efetiva incorporagao de todo o povo nos mecanismos do 
controle das decisoes, e de sua real participagao nos rendimentos da 
produgao ( SILVA, 1999, p. 122). 

O prestigio do principio da soberania popular para o Estado Democrat ico de 

Direito e notorio, pois da autenticidade ao principio democrat ico restringindo o poder 

autoritario do Estado e assegurando os direitos fundamentais. Consoante elucida 

Pedro Lenza: 

A ideia de que todo Estado deva possuir uma Constituigao e de que 
esta deve conter limitagoes ao poder autoritario e regras de 
prevalencia dos direitos fundamentais desenvolve-se no sentido de 
consagragao de um Estado Democratico de Direito (art. 1.°, caput, da 
CF/88) e, portanto, de soberania popular ( LENZA, 2009, p. 14). 

O Estado Democrat ico de Direito nao se resume a um sistema normat ive 

nem a um Estado onde o povo participe da atividade de formalizagao da lei, todavia, 

se estrutura em principios solidos tendentes a realizagao da justiga social e das 

f inalidades sociais com fulcro em um sistema juridico democrat ico, bem como a 
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assegurar os direitos fundamentais e a aplicacao concreta do principio democrat ico. 

Como esclarece Jose Afonso (1999, p. 126) "A tarefa fundamental do Estado 

Democrat ico de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e 

instaurar um regime democrat ico que realize a justiga social". 

O Brasil adota o sistema Democrat ico de Direito, nao de forma tacita, mas 

expressamente. No texto da atual Constituigao esta consagrado de forma nitida no 

que a Republica brasileira e composta pelo Estado Democrat ico de Direito, conforme 

caput do artigo 1° da Constituigao de 1988: "Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, 

formada pela uniao indissoluvel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrat ico de Direito [...]". 

Ass im, pondera Alexandre de Moraes (2008) que A Republica Federativa do 

Brasil adotou o principio democrat ico ao prever em seu artigo primeiro que todo 

poder brota do povo e proclama o Estado Democrat ico de Direito, onde o Estado 

honra os direitos e garantias fundamentais, se dirige por normas democrat icas, 

tendo eleigoes livres e pelo povo, assegurando a soberania popular. 
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4 V O T O C O M P U L S O R I O E V O T O F A C U L T A T I V O 

O voto tern relevancia para o desempenho da soberania popular, pois e 

atraves dele que a sociedade se manifesta diretamente a respeito das questoes de 

maior importancia para a sociedade. Outrossim, e atraves do voto que os cidadaos 

podem escolher quern os representara na administragao do Estado, e dos interesses 

publicos. 

E um instrumento que permite a concretizagao da democracia, da soberania 

popular e de grande relevancia para o Estado Democrat ico de Direito, por isso sua 

facultatividade e obrigatoriedade ainda sao bastante discutidas. No Brasil o voto 

compulsorio tambem e um tema bastante discutido. 

4.1 CONCEITO DE V O T O 

Ao falar de voto geralmente se confunde com a ideia de sufragio, porem sao 

conceitos diferentes. Este e o direito de participar tanto ativa como passivamente do 

sistema polit ico. De acordo com Djalma Pinto (2003, p. 171): "O sufragio, em 

sintese, e um direito polit ico amplo que compreende o direito de votar, de ser 

votado, de participar da organizagao do poder politico". 

Ja o voto e o meio pelo qual o cidadao desempenha o direito de sufragio. O 

voto e a participagao direta ou indireta do cidadao na vida polit ica, os direitos 

politicos sao exercidos atraves do voto. Como deduz Manfredi Mendes (apud 

CANDIDO, 2000, P. 193): "Nao ha confundir-se sufragio com o voto. O primeiro e um 

direito em sua expressao generica; o segundo e o exercicio desse direito. Dai ser 

licita a afirmagao de que nem todo sufragio e voto, mas todo voto e sufragio". 

O voto nao se restringe a eleigao de candidatos para ocupagao de cargos 

publicos. E tambem, um instrumento pelo qual permite a populagao participar da 

soberania popular, da democracia semidireta, no processo de votagao de seus 

institutos, como acontece no referendo. Como ressalta Jose Silva (1999) o voto e 

uma agao imprescindivel para a pratica do direito de sufragio, tanto na questao 
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eletiva, escolha de representantes, como na atitude de votar no plebiscito ou no 

referendo, exercitando desse modo, os direitos polit icos. 

Nesse sentido, o voto e um direito por meio do qual o povo decide 

diretamente sobre assuntos publicos nos institutos da iniciativa popular, do referendo 

e do plebiscito, como tambem escolhe seus representantes, permit indo as pessoas o 

exercicio da soberania popular. Ass im, voto e um instrumento que possibilita a 

participagao do povo na democracia. Conforme infere Paulo Bonavides (1999) que o 

povo ao praticar o ato de votar optando quern o representara esta fazendo parte da 

administragao da vida publica, ou del iberando sobre a vida publica esta fazendo uso 

da soberania. 

4.2 BREVE HISTORICO DO V O T O NO BRASIL 

O voto tern a sua or igem nos primordios do Brasil. Foi em 1532 na colonia 

portuguesa de Sao Vicente, em Sao Paulo, que o voto despontou. Porem, sua 

utilizagao se deu em ambito municipal, ocorreu a votagao para ser composto o 

Conselho Municipal. A legislagao aplicada foi do reino de Portugal, as ordenagoes, 

oficialmente publ icadas somente em 1603. A votagao nao era direta, os habitantes 

elegiam representantes e estes f icavam incumbidos de escolherem as autoridades 

constituintes do Conselho. Segundo ensina Castello Branco: 

A historia do voto no Brasil comegou 32 anos apos Cabral ter 
desembarcado no Pais. Foi no dia 23 de Janeiro de 1532 que os 
moradores da primeira vila fundada na colonia portuguesa - Sao 
Vicente, em Sao Paulo - foram as urnas para eleger o Conselho 
Municipal (BRANCO, 2004). 

A votagao se estendeu ao territorio nacional apenas em 1821 para escolha de 

representantes da coroa portuguesa. Devido a falta de legislagao sobre eleigao 

nacional a votagao foi submetida as normas consti tucionais da Espanha, as quais 

permit iam aos analfabetos votar e homens livres, contudo o voto nao era secreto, 

Como manifesta Branco(2004) 
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Em 1822 o Brasil se tornou um pais independente, porem com sistema de 

governo imperialista. O imperador D. Pedro I criou a primeira legislagao eleitoral 

brasileira, que era extremamente conservadora, somente t inha direito a voto as 

pessoas opulentas e proprietaries de terras. 

No ano de 1824 o imperador D. Pedro I outorgou a primeira Constituigao. Nao 

deixou de ser sumamente conservadora, pois o direito a voto era censitario, sofria 

restrigoes por diversos fatores, dependia da condigao f inanceira, da profissao, da 

renda, da religiao, entre outros. Alem disso, foi preservada a votagao indireta 

conforme se observa nos artigos 90 e 92 da Constituigao do Imperio do Brasil de 

1824: 

Art. 90. As nomeagoes dos Deputados, e Senadores para a 
Assemblea Geral, e dos Membros dos Conselhos Geraes das 
Provincias, serao feitas por Eleigoes indirectas, elegendo a massa 
dos Cidadaos activos em Assembleas Parochiaes os Eleitores de 
Provincia, e estes os Representantes da Nagao, e Provincia. 
Art. 92. Sao excluidos de votar nas Assembleas Parochiaes. 
I. Os menores de vinte e cinco annos, nos quaes se nao 
comprehendem os casados, e Officiaes Militares, que forem maiores 
de vinte e um annos, os Bachares Formados, e Clerigos de Ordens 
Sacras. 
II. Os filhos familias, que estiverem na companhia de seus pais, salvo 
se servirem Officios publicos. 
III. Os criados de servir, em cuja classe nao entram os Guardalivros, 
e primeiros caixeiros das casas de commercio, os Criados da Casa 
Imperial, que nao forem de galao branco, e os administradores das 
fazendas ruraes, e fabricas. 
IV. Os Religiosos, e quaesquer, que vivam em Communidade 
claustral. 
V. Os que nao tiverem de renda liquida annual cem mil reis por bens 
de raiz, industria, commercio, ou Empregos (BRASIL, 1824). 

Durante o periodo imperial as eleigoes foram marcadas por frequentes casos 

de burlas. Nao existia documento oficial para identif icagao dos eleitores, que era 

feita por testemunhas e pelas autoridades responsaveis pela votagao, permitindo a 

contagem de votos de pessoas residentes em outras cidades, de criangas, e ate de 

defuntos. Era, tambem, concedida as pessoas a transferencia do direito de votar a 

outra pessoa, por meio de procuragao. 

Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a Republica pondo fim ao 

sistema imperial. E em 1891 foi promulgada a Constituigao Republ icana que instituiu 

pr imariamente o voto direto, contudo ainda restaram sem direito ao voto os 
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mendigos, analfabetos, menores de 21 anos, mulheres, alguns soldados e 

religiosos. Foi sob vigencia da Magna Carta de 1891 que se realizaram as primeiras 

eleigoes, e legendo pela primeira vez presidente e vice-presidente, Consoante 

lembra Joel Candido (2000). 

Um dos per iodos de maior desprestigio para as eleigoes brasileiras foi o da 

chamada Republica Velha, ocorrido entre a o inicio da Republica 1889 e a revolugao 

de 1930. Nesse decurso de tempo ocorreram constantes fraudes, compra de votos, 

voto de pessoas inexistentes, ate mesmo util izava-se a violencia, originando-se o 

chamado voto de cabresto, maculando de forma intensa tanto a votagao como o 

voto. 

O periodo da Republica Velha, que vai do final do Imperio ate a 
Revolugao de 1930, foi marcado por eleigoes ilegitimas. As fraudes e 
o voto de cabresto eram muito comuns, com os detentores do poder 
economico e politico manipulando os resultados das urnas 
(BRANCO, 2004). 

Mudangas sumamente importantes aconteceram nos anos trinta. Dentre elas 

foi a elaboragao de uma nova legislagao Decreto n. 21.076 de 1932, Codigo 

Eleitoral, que instituiu o direito de voto da mulher, o voto secreto e obrigatorio, Como 

adverte Jose S i lva(1999) . 

Ja em 1934 foi declarada a Constituigao da Republica ratif icando o direito do 

voto feminino e abordando primariamente no bojo de uma Constituigao normas 

impositivas da obrigatoriedade do voto. Outrossim, foram criados a Justiga Eleitoral e 

seus orgaos Tribunal Superior Eleitoral e Tribunals Regionais Eleitorais, como 

ensina Joel Candido (2000). 

Getulio Vargas revogou a Constituigao de 1934 promulgou em 1937 uma 

nova Carta Consti tucional e neste mesmo ano estabeleceu a ditadura. A partir dai o 

Brasil passou por um periodo de retrocesso e de exclusao da democracia. O voto foi 

suprimido durante toda a ditadura de Vargas, que se prolongou de 1937 a 1945. 

Como manifesta Celso Bastos: 

Interessante observar que a carta de 1937 aparentava conservar os 
fundamentos basilares da democracia, mantendo inclusive as 
garantias dos cidadaos no elenco da Declaragao dos Direitos dos 
Individuos e afirmando no seu artigo 1°. A origem popular do poder, 
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mas havia na realidade um patente hiato entre o que preconizava a 
Lei Maior e a sua concreta aplicabilidade, tanto assim e que nem se 
realizou o plebiscito preceituado no artigo 187 nem se 
convocaram eleigoes imprescindiveis para a composigao e 
funcionamento efetivo do Congresso Nacional (BASTOS, 1999, 
p. 122 grifo nosso). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial a persecugao ao principio 

democrat ico e a f irmagao dos valores constitucionais intensif icaram-se no ambito 

internacional. No Brasil seguindo a tendencia mundial iniciaram-se diversos 

movimentos a favor dos principios constitucionais e da redemocrat izagao do pais. 

Com isso, em 1946 organizou-se a assembleia constituinte, que em 18 de setembro 

desse mesmo ano outorgou a Constituigao contida de principios democrat icos, bem 

como leciona Jose Silva (1999). 

Como elucida Marcos Ramayana (2008) que a Constituigao de 1946 trouxe 

normas com mais excelencia, tratando da Justiga Eleitoral com normas mais 

qualif icadas e instituiu o sufragio direito e universal e o voto secreto, como 

preleciona Branco(2000). 

A democracia reinstalada pela Constituigao de 1946 sofreu profundas 

modif icagoes por meio dos Atos Institucionais e poster iormente foi suprimida pela 

Constituigao de 1967. O golpe militar de 1964 estabeleceu a ditadura militar. O voto 

para presidente, senador, governador e prefeito foi abolido, ja o voto para deputado 

e vereador permaneceram obrigatorios, os meios de comunicagao como radio e 

televisao foram censurados. A l iberdade de imprensa, a l iberdade artistica, a 

l iberdade de pensamento, tambem, foram anulados. Somente subsist iram as 

eleigoes para vereadores, deputados federais e estaduais, o voto permaneceu 

obrigatorio. Conforme sustenta: 

O golpe militar de 1964 impediu a manifestagao mais legitima de 
cidadania, ao proibir o voto direto para presidente da Republica e 
representantes de outros cargos majoritarios, como governador, 
prefeito e senador. Apenas deputados federais, estaduais e 
vereadores eram escolhidos pelas urnas. O regime que destituiu o 
presidente Joao Goulart fechou emissoras de radio e televisao, e a 
censura tornou-se pratica comum (BRANCO, 2004). 

Em 1984 o combate contra a ditadura se intensificou, milhares de pessoas 

vaos as ruas para reivindicar o retorno das eleigoes diretas para presidente, o 
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movimento de redemocrat izagao ganha forga e em 1987 e aprovada a Emenda a 

Constituigao que tinha como objetivo a convocagao da Assembleia Nacional 

constituinte para a aprovagao de um novo texto Consti tucional. E em 1988 foi 

promulgada a atual Constituigao Federal, que restabeleceu as eleigoes para 

presidente e o voto direto, secreto e obrigatorio, Como menciona Jose Silva (1999). 

Como salienta Jose Silva (1999) a Constituigao Federal de 1988 e inovadora, 

moderadamente progressista, demonstra relevancia nao somente para o 

consti tucionalismo brasileiro, mas tambem, mundial. Parte dessa importancia se da 

por ter apresentado grande participagao popular em sua criagao e se direciona 

peremptor iamente para a efetivagao da cidadania. 

4.3 VOTO COMPULSORIO E VOTO FACULTATIVO 

No Brasil o voto e obrigatorio para as pessoas maiores de dezoito e menores 

de setenta anos de idade e facultativo para as pessoas maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos, analfabetas e maiores de setenta anos, como estabelece 

o §1°, art. 14° da Constituigao Federal de 1988: "§ 1° - O al istamento eleitoral e o 

voto sao: I - obrigatorios para os maiores de dezoito anos; II - facultativos para: a) os 

analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de dezesseis e menores 

de dezoito anos". 

Existe pensamento que rejeita a ideia da obrigatoriedade do voto af irmando 

que o voto nao e compulsor io, mas sim o comparecimento da pessoa a sua segao 

eleitoral, para subscrever a folha individual de votagao ou para digitagao do voto na 

urna eletronica. Pois, acredita-se que o voto e a escolha real de um representante e 

nao a mera atitude do eleitor de votar deve-se determinar o voto e nao votar em 

branco. Ass im, atribui-se ao voto tanto a qual idade de dever polit ico e social, quando 

nao escolhe um representante e vota em branco, quanto a qual idade de dever 

juridico, quando o eleitor vota e escolhe um cand ida te Consoante afirma Jose Silva: 

Convem entender bem o sentido da obrigatoriedade do voto, prevista 
no citado dispositivo constitucional, para conciliar essa exigencia com 
a concepgao da liberdade do voto. Aquela obrigatoriedade nao impoe 
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ao eleitor o dever juridico de emitir necessariamente o seu voto. 
Significa apenas que ele devera comparecer a sua segao eleitoral e 
depositar sua cedula de votagao na uma, assinando a folha individual 
de votagao. Pouco importa se ele votou ou nao votou, considerando 
o voto nao o simples deposito da cedula na uma, mas a efetiva 
escolha do representante, dentre os candidatos registrados. A rigor, 
o chamado voto em branco nao e voto. Mas, com ele, o eleitor 
cumpre seu dever juridico, sem cumprir o seu dever social e politico, 
porque nao desempenha a fungao instrumental da soberania popular, 
que Ihe incumbia naquele ato (SILVA, 1999, P. 359). 

Todavia, esse pensamento e repudiado ao se observar o artigo 14° da 

Constituigao Federal e as sangoes aplicadas pela Lei 4.737 de 1965, Codigo 

Eleitoral, as pessoas que nao comprovarem o ato de votar. O Estado ordena que se 

vote e nao que comparega a segao de votagao. O voto e um direito e um dever de ir 

a segao e votar. Segundo manifesta Joel Candido (2000, p. 193): "Por 

obrigatoriedade do voto se entende a exigencia do Estado de que cada um, sob 

sangao, manifeste sua vontade nas urnas, como dever, a lem de um direito [...]". 

Igualmente, assevera Djalma Pinto (2003) que segundo o artigo 7° do Codigo 

Eleitoral ha a aplicagao de multa para quern nao emitir seu voto e nao justificar no 

prazo estabelecido em lei. Dessa forma, no Brasil o voto e obrigatorio, pois 

apresenta sangao para quern nao justifica a ausencia do voto. Este, portanto, e um 

dever jur idico, porque se nao adimplido gera punigao. 

No Brasil em regra o voto e considerado um dever e ao mesmo tempo um 

direito. Contudo, o voto nao e dever, mas um direito subjetivo que necessita da 

liberdade dos eleitores para a sua legitimagao. A propria concepgao de democracia 

se funda nos principios da igualdade e l iberdade. Se a escolha dos representantes e 

compulsoria nao se pode afirmar que a eleigao se deu de maneira democrat ica. 

Como estatui Darcy Azambuja (1995, p. 238): "Se o povo nao tern, de direito e de 

fato, o poder de indicar l ivremente a pessoa ou pessoas que vao governar, nao seria 

verdade dizer que os governados elegeram os governantes. [...] A democracia, pois, 

supoe a l iberdade e a igualdade". 

O voto compulsor io e uma caracteristica presente nos Estados autoritarios, 

demonstrando que a adogao do voto obrigatorio nao dirige o Estado a democracia. 

Ao contrario, a adogao do voto compulsorio afasta o pais da democracia. Caso o 

voto obrigatorio possibil i tasse a aproximagao do Estado com a democracia os 

regimes totalitarios o el iminariam, algo que nunca aconteceu. Como ensina Paulo 
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Soares (2004, p. 113) "Ademais, se a obrigatoriedade do voto fosse um instrumento 

de essencia democrat ica, os nossos governantes autoritarios a repelir iam, fato 

jamais corrido na nossa Historia; o voto compulsorio, portando nao conduz a via da 

democracia". 

Na America a adogao do voto obrigatorio esta conexa aos paises que t iveram 

governos autoritarios. Excetuando-se a Costa Rica, dentre os paises do continente 

americano, cuja historia esta ligada a governos ditatoriais, a golpes de Estado, a 

governos mil itares, estabelecem o voto obrigatorio. Como sugere Paulo Soares 

(2004, p. 112): "[...] os paises que adotam o voto compulsor io tern sua historia 

associada intervengoes militares, golpes de estado e autoritarismo politico, com 

excegao de Costa Rica". 

No Brasil nao foi diferente, o voto compulsorio foi uti l izado pelos regimes 

ditatoriais ocorridos, tanto na ditadura militar como na de Getul io Vargas. Podem-se 

citar alguns paises amer icanos em que os regimes autoritarios se f izeram presentes 

e que atualmente nesses paises se adota o voto obrigatorio sao exemplos: Mexico, 

Guatemala, Equador, Uruguai Argent ina, Panama, Venezuela, como adverte Soares 

(2004, p. 112). 

Ja em paises onde ha tradigao na democracia representativa o voto e 

facultativo. Podem-se mencionar como exemplo os Estados Unidos da America do 

Norte e a Inglaterra. Nao so nos paises onde a democracia representativa e solida, 

mas tambem, em muitos que a democracia representativa nao e tao consagrada 

como o exemplo da India, como declara Homero Costa (2008). 

O voto compulsor io esta presente em 38 (trinta e oito) dos 100 (cem) paises 

que possuam algum tipo de apanagio que os possibil ita ser quali f icados como 

democrat icos. E conforme lembra Rafael Faria (2010) dentre os 38 (trinta e oito) 

dos 100 (cem) paises, que sao tidos como democrat icos, somente em 17 

(dezessete) desses paises e apl icada algum tipo de sangao em quern nao votar. 

Alega-se que se o voto fosse facultativo a legit imidade da votagao estaria 

ameagada pela abstengao, porque nao representaria a autentica vontade do povo. 

Mas deve-se considerar que nos paises mais desenvolv idos com democracias 

solidas a abstengao e habitual, e mesmo assim nao se discute a legit imidade das 

pessoas escolhidas pela votagao. Como admoesta Soares (2004) Cite-se, por 

exemplo, a Franga onde o voto e facultativo que nas eleigoes para composigao da 
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Assembleia Nacional a participagao do eleitor se faz em 8 0 % (oitenta por cento). Ja 

na Gra-Bretanha a part icipagao do eleitorado atinge 7 0 % (setenta por cento) nas 

eleigoes para a Camara dos Comuns. 

Destarte, mesmo nos paises onde se adota o voto facultativo a participagao 

do eleitorado na votagao alcanga indices consideraveis, mesmo em alguns paises, 

como nos Estados Unidos da Amer ica, onde se tern uma menor part icipagao do 

eleitor nao se discute legit imidade dos representantes. Pois a facultat ividade do 

voto e entendida como um ato livre e racional, uma como atitude de livre arbitrio. 

Nas nagoes hodiernas que apresentam democracias consagradas nao se contesta 

a facultat ividade do voto, como considera Paulo Soares: 

De acordo com os conceitos mais modernos, o voto facultativo e 
questao pacifica nas principals democracias do mundo 
contemporaneo. O voto e entendido como uma faculdade da pessoa, 
uma autodeterminagao do proprio cidadao, fruto de sua liberdade de 
escolha, de sua vontade. O ato volitivo, para ser amplo e irrestrito, 
nao pode ser obrigatorio, pois vontade e uma questao de consciencia 
(SOARES, 2004, p. 113). 

Anal isando os dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral das eleigoes 

no Brasil para presidente da Republica em 2010 se percebe que a ideia de que o 

voto compulsorio faz com que as pessoas se interessem pelas eleigoes, ou que da 

maior legit imidade por apresentar maior quantidade de votos, nao tern cabimento. 

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, ha 135.804.433 (cento e trinta e 

cinco milhoes, oitocentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e tres) eleitores em 

2010. Nas ult imas eleigoes de 2010 para presidente da Republica segundo turno o 

comparecimento foi de 106.604.687 (cento e seis milhoes, seiscentos e quatro mil, 

seiscentos e oitenta e sete) eleitores, ou seja, 78 ,50% (setenta oito virgula cinquenta 

por cento). 

A quant idade de pessoas que se abstiveram foi de 29.194.356 (vinte e nove 

milhoes, cento e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis) eleitores, sendo 

o percentual de 21 ,50% (vinte e um virgula cinquenta por cento). Os votos em 

branco total izaram 2.452.591 (dois milhoes, quatrocentos e cinquenta e dois mil, 

quinhentos e noventa e um) alcangando 2,30% (dois vigula trinta por cento). Votos 

nulos foram 4.689.310 (quatro milhoes, seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e 

dez) sendo 4 ,40% (quatro virgula quarenta por cento). Votos validos foram 
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99.462.514 (noventa e nove milhoes, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos 

e quatorze) sendo 93,30% (noventa e tres virgula trinta por cento). 

Ass im, mesmo com adogao do voto compulsorio no Brasil somente 78,50% 

(setenta oito virgula cinquenta por cento) dos eleitores compareceram a votagao, 

revelando o desprest igio, muitas vezes a repulsa do eleitorado pela polit ica. Se 

comparada com as eleigoes para Assembleia Nacional francesa que o 

comparecimento e de 8 0 % (oitenta por cento) com as eleigoes no Brasil, apesar de o 

voto ser compulsor io, ressalte-se a existencia da aplicagao de penal idades as 

pessoas que nao votarem, demonstra que a implantagao do voto compulsorio nao 

granjeia o interesse do eleitor. Como tambem, demonstra que a adogao do voto 

facultativo nao repele a participagao do eleitorado. 

Ainda no que se refere aos dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, 

anal isando o indice de abstengao nas eleigoes para presidencia da Republica do 

Brasil no Estado da Bahia na regiao Nordeste, se percebe uma acentuagao desse 

indice, que atinge 24 ,82% (vinte e quatro virgula oitenta e dois por cento). Ass im, o 

indice de abstengao no Estado da Bahia se comparado com indice de abstengao do 

pais que e de 21 ,50% (vinte e um virgula cinquenta por cento) e superior, 

corroborando as estatist icas do ambito nacional. 

Na defesa do voto compulsorio alega-se que ele seria um meio de educar 

polit icamente a maioria da populagao desenvolvendo no geral uma melhoria da 

politica. Porem se o que perscruta na pratica e contrario a esse argumento, porque 

no Brasil o voto compulsorio foi estabelecido em 1932 ha bastante tempo e a 

educagao polit ica no Brasil ainda sim deixa muito claro as deficiencias em relagao a 

consciencia polit ica. Com expoe Fabio Ribeiro (2006) que faltava a 95% (noventa e 

cinco por cento) das pessoas que participaram da votagao do plebiscito para escolha 

do sistema presidencialista esclarecimento sobre o que estavam escolhendo. 

Ao comparar a quant idade abstengoes dos eleitores nas eleigoes para 

presidente da Republica ocorridas em 2006 com as eleigoes acontecidas em 2010, 

verif ica-se um aumento consideravel. Segundo os dados do Tribunal Superior 

Eleitoral, nas eleigoes de 2008 o indice de abstengao foi de 18,99% (dezoito virgula 

noventa e nove por cento), ja nas eleigoes de 2010 o indice foi 21 ,50% (vinte e um 

virgula cinquenta por cento). O crescente numero de abstengoes mostra que o voto 
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compulsorio nao melhora a educacao politica e nem contribui para a melhoria da 

qual idade dos representantes. Como corrobora Paulo Soares: 

Nesse contexto, parece-nos que a obrigatoriedade do voto se revela 
como exigencia de efeitos negativos para o aperfeigoamento do 
processo eleitoral, pois o eleitor, por ser obrigado a votar, acaba se 
sentindo como participante da deterioragao do sistema politico-
eleitoral, e nao como fator efetivo para sua melhoria (SOARES, 2004, 
P. 116). 

O voto e o meio pelo qual se permite exercer o poder soberano do povo, 

como infere Bonavides (1999). E atraves do voto que a sociedade decide seu 

des t ine O voto facultativo permite que os cidadaos anal isem melhor sobre o seu 

voto, pois devido ao fato de nao estarem obrigados a votar irao raciocinar qual a 

importancia do voto para suas vidas, tendo em vista as vantagens e prejuizos que o 

abstencionismo pode trazer. Consoante assevera Jose de Alencar: 

[...] De melhor conselho e deixar que o povo sinta por si mesmo o 
perigo da inercia e abstengao nos negocios publicos. Garanta-se o 
voto na maior plenitude com todas as condigoes favoraveis ao seu 
uso. O abandono dessa faculdade primordial corre por conta da 
consciencia e dignidade do cidadao (apud RIBEIRO, 2006). 

0 voto e um direito subjetivo, e como tal o seu exercicio e livre, nao se pode 

impelir ao titular do direito que ele exerga seu direito. Este e uma prerrogativa e esta 

submissa a voligao de seu titular, que sem interferencia e cientemente o exercita, ou 

seja, precisa da l iberdade. Como Lembra Rita Andrade (2008) a l iberdade de 

consciencia nao pode coexistir com a compulsor iedade do voto. A obrigagao imposta 

ao voto fere o direito constitucional da l iberdade de consciencia. 
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5 C O N C L U S A O 

O poder do Estado durante muito tempo se concentrou em restritas classes 

sociais. Porem, devido a inumeros movimentos e revolugoes sociais a maioria povo 

foi t ransformando a estrutura do Estado e reivindicando o direito de participar do 

poder do Estado e de sua gerencia. O surgimento do principio democrat ico foi 

imprescindivel para consecugao das conquistas da populagao, dentre essas 

conquistas ressalte-se a soberania popular, sufragio universal e o voto. 

A democracia, tambem, sofreu t ransmudacoes e com o decurso do tempo foi 

sendo moldada ate atingir a moderna concepgao, que com seus institutos tenta 

aproximar os cidadaos da gerencia do Estado. Como principio, a democracia 

consubstanciou-se a conceituacao de Estado concebendo-se a nocao de Estado 

Democrat ico de Direito. Neste, as normas jur idicas amparam os direitos 

fundamentais do homem e sua participagao na diregao do Estado. 

O voto e um direito que possibilita ao povo decidir sobre seu destino, sendo 

por excelencia instrumento da democracia e permite o exercicio da soberania. O 

voto e um direito, ou seja, um poder se for compulsorio perdera o seu principal 

apanagio que e a possibi l idade de escolha entre seu exercicio ou absente ismo. 

E perfidia a ideia de que a obrigatoriedade do voto reduz o absenteismo. No 

Brasil que estabelece o voto compulsorio quant idade de pessoas que se abstiveram 

de votar tern crescido a cada eleigao, portanto nao e com a implantagao do voto 

compulsorio que se aumenta o numero de pessoas que votam. 

A obrigator iedade do voto esta ligada aos regimes autoritarios que se 

fundamentam na forga, na coagao para imprimirem suas vontades. Os Estado 

Democrat ico de Direito nos quais a democracia e consistente a adogao do voto 

facultativo se faz robustamente presente, sendo a maioria desses paises 

desenvolvidos e evoluidos polit icamente. 

O voto compulsorio nao e meio de educar a sociedade poli t icamente, pois se 

assim fosse o Brasil estaria desenvolvido polit icamente. 

Ante ao exposto, infere-se pela implantagao do voto facultativo, visto que 

melhor se compatibi l iza com a democracia, e com o Estado Democrat ico de direito, 

pois a l iberdade do cidadao e elemento substancial para o principio democrat ico, vez 
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que pode espontaneamente escolher pelo exercicio, ou nao do direito de voto, 

f icando o poder soberano subjugado a quern realmente pertence o povo. 
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