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RESUMO 

O presente estudo cientifico se propoe a abordar sobre a problematica trazida diante 

do conflito de aplicabilidade existente entre os artigos referentes a corrupcao eleito

ral e captacao ilfcita de sufragio. Tratando primordialmente sobre os crimes eleitorais 

de maneira geral, focando competencia, acoes cabfveis e sua aplicabilidade. Uma 

breve analise sobre os crimes contra o sigilo do voto, para dai entao enfatizar a cor

rupcao eleitoral e sua real funcao e aplicacao no sistema eleitoral brasileiro. Adiante 

tem-se a captacao ilfcita de sufragio, que deve ser tratada minuciosamente visto que 

fora trazido por lei mais recente e obtem mais aplicabilidade funcional na atualidade. 

Surgindo entao a grande problematica de tipicidade, se aquela viria a suprir esta. O 

que apos de uma analise profunda, atraves de metodos exegetico jurfdico, historico 

evolutivo e dedutivo, fundados em uma ampla pesquisa bibliografica, coletar argu

m e n t s , levantar proposicoes e levar a classe jurfdica a urn severo debate acerca do 

tema. Nota-se com clareza que apesar de ser uma lei mais recente, a captacao ilfci

ta de sufragio so veio a aprimorar e enfatizar o que de fato ocorre no sistema eleito

ral do pafs, que venha a ser a punicao daqueles que utilizam sua candidatura de ma-

fe, visando apenas o beneffcio particular da pessoa do candidato. O que nada impe

de a aplicacao dos dois artigos em determinado ato, pois os mesmos se diferem em 

diversos aspectos apresentados neste texto. 

Palavras-chave: Corrupcao. Captacao Ilfcita de Sufragio. Sistema Eleitoral Brasileiro. 



ABSTRACT 

The present scientific study is about the issues brought by the conflict of existent ap

plicability, between the articles that talk about the electoral corruption and suffrage 

illicit captivation. At first, exploring about the electoral crimes, most specificly, the 

competence, appropriate actions and their applicability. A concise analysis about the 

crimes against the secrecy of the vote, in order to emphasize the electoral corruption 

and her real function and application in the Brazilian electoral system. After, we have 

the illicit captivation of suffrage that must be treated carefully, because it was brought 

by a more recent law and it obtains more functional applicability in the present. This 

is the moment when the great problems of typicalness rises, because we do not 

know if the other would come to complete this one. After of a deep analysis, utilizing 

the legal interpretation of texts' methods, evolutive and deductive historical, based in 

a huge bibliographical research, to collect arguments, to raise propositions and to 

make the legal class discuss about the subject. We can clearly notice that despite the 

law is recent, the illicit captivation of suffrage came to develop and to emphasize 

what, actually, happens in the electoral system of the country, which happens to be 

the punishment of the ones that use their candidature in a wrong way, searching just 

particular benefits.This do not obstructs the application of the two articles in the de

termined act, because they are different in several aspects presented in this text. 

Keywords: Corruption. Illicit Captivation of Suffrage. Electoral Brazilian System. 
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1 INTRODUgAO 

A Justica Eleitoral Brasileira, refletindo as condicoes de sua estrutura judicia-

ria, ainda e encarada, em certos pontos, como ineficiente, mais especificadamente 

na coibicao de abusos eleitorais que visam obter votos dos eleitores de forma des-

medida e inconsequente. Isto se deu, inclusive, pelo fato de que os brasileiros, de 

uma forma geral, estavam aceitando, com certa normalidade, diversos casos de a-

busos e irregularidades que comprometiam a lisura do pleito eleitoral. 

As deficiencias observadas na Justica Eleitoral decorrem da propria historia 

polftico-eleitoral brasileira e de alguns outros elementos socio-culturais especificos 

da camada mais carente da sociedade, agravada ainda mais pelo fato de que, mui-

tas vezes, os proprios juizes eleitorais, ao decidirem alguma demanda, o fazem le-

vando mais em conta o aspecto politico ao juridico. 

Para exaltar a importancia do problema, a repressao penal dos abusos eleito

rais vem de longa data. Na Antiga Roma, durante a Republica, a aliciacao dos eleito

res em busca de seus votos mediante dinheiro ou favores, exercida pelos candidatos 

e pelas assoc ia tes politicas, era punida com rigor, ao ponto de existir uma proibi-

cao feita aos pretendentes a cargos eletivos de vestirem, nos lugares publicos, trajes 

que os diferenciassem de seus concidadaos. Porem, como vem de longe a fraqueza 

da lei ante os interesses eleitoreiros, tal proibicao caiu em desuso. 

Na atualidade, a aliciacao de eleitores continua a existir, e a inventividade dos 

candidatos esta cada vez maior. Durante o perfodo eleitoral, verifica-se a busca acir-

rada dos candidatos a cargos eletivos para angariar votos, e, em virtude disso, mui-

tas vezes os candidatos cometem abusos de forma a ferir juridica e moralmente o 

processo das eleicoes. 

E muito salutar o exercicio da democracia, a medida que os candidatos que 

objetivam ocupar cargos - cujo proposito e representar o povo na elaboracao das 

leis (eleicoes proporcionais), ou governar o pais, os Estados ou os Municipios, ad-

ministrando seus bens publicos (eleicoes majoritarias). Utilizam-se dos meios de 

comunicacao para expor aos eleitores seus projetos de campanha e ideologias de 

seu partido, sempre com o escopo de conquistar-lhes a confianca para a obtengao 

de seu voto. 
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Paralelamente, varios movimentos sociais conclamam a populacao para que 

esta "nao venda seu voto". Esta conscientizacao e necessaria, pois parte da popula

cao condena a corrupcao dos politicos, ao mesmo tempo em que dela participa ao 

aceitar ou solicitar vantagens. A atividade do corruptor e fomentada pela indiferenca 

ou conivencia do eleitor. 

Ha uma cultura ainda arraigada de que a oferta de bens ou dinheiro faz parte 

da campanha eleitoral. Muitos candidatos valem-se desta conviccao. Ha uma parte 

da populacao, que por falta de instrucao ou de valores morais mais solidos, que a-

ceita (ou solicita) de bom grado dadivas oriundas das tais praticas imorais, querendo 

tirar vantagem da situacao, ao mesmo tempo em que atribui aos candidatos a pecha 

de corruptos. 

O ato de solicitar ou aceitar vantagens oferecidas para que se vote em deter-

minado candidato e urn crime, tipificado no Codigo Eleitoral Brasileiro. E evidente 

que o Direito Penal nao esta preordenado a punir toda e qualquer conduta lesiva aos 

bens jurfdicos. Deve haver razoabilidade e criterios jurfdicos para diferenciar a ofen-

sa com a qual o Estado nao deve dispender suas energias, daquelas que, nao obs

tante ate serem toleradas no meio social, efetivamente ofendem os bens juridica-

mente tutelados. 

A pesquisa desenvolver-se-a por meio da utilizacao do metodo exegetico juri-

dico, buscando a interpretacao dos dispositivos legais e ainda atraves de artigos ci-

entfficos, tanto de mestres como de academicos, de doutrinas e opinioes de grandes 

eleitoralistas. Alem da demasiada utilizacao do metodo historico evolutive com a 

analise do aprimoramento legal e doutrinario no que se refere a tematica principal. 

Por fim, a metodologia aplicada sera a dedutiva, a qual proporcionara o aperfeicoa-

mento na ideia primordial para a conclusao do pensamento. 

A conquista do voto por meio ilfcito, corrompendo a vontade eleitoral e crime 

proprio do candidato. No primeiro capftulo conclui-se que a pessoa que pratica o ato 

ilfcito, em nome do candidato, com a finalidade de conseguir o voto do eleitor, come-

te abuso de poder economico ou corrupcao, nunca captacao de sufragio, uma vez 

que o texto legal e claro ao mencionar expressamente apenas o candidato a cargo 

eletivo. 

Entretanto, esse induzimento ao voto deve ser licito, sendo repelido o uso de 

artificios ilegais que quebrem a isonomia da disputa entre os candidatos e que vici-

em a liberdade de escolha dos cidadaos ao exercerem o poderoso direito do sufra-
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gio. Destarte, sao abominadas quaisquer condutas, pelos participantes da eleigao, 

que gerem a corrupcao, os abusos de poder economico e politico. 

Porem, a corrupgao e praticada com muita frequencia no Brasil, por isso, deve 

ser combatida a todo custo, mediante empenho do Ministerio Publico, dos candida

tos, dos partidos e das coligagoes. O mau candidato usando de sua esperteza, a-

proveita-se da pobreza e inexperiencia de seu eleitor e com maestria convence este 

que tera grandes beneffcios em troca de seu voto a favor daquele pseudo benfeitor. 

Cresce na sociedade a preocupagao com a etica na polftica e em especial no 

processo eleitoral. Exige-se, cada vez mais, pelo menos em discurso, que os politi

cos atuem pautados pela etica. A velha pratica da chamada compra de votos, so-

mando-se ao instituto da captacao de sufragio. Instituto analisado no segundo capi-

tulo deste texto. 

Entretanto, na tentativa de coibir os abusos perpetrados pelos candidatos em 

busca de votos, que surgem leis das quais resultem dos postulados da sociedade 

organizada, que viu na norma contida na lei uma forma de combater o problema da 

chamada corrupgao eleitoral ou compra de votos. 

Podendo se analisar no ultimo capitulo a problematica juridica existente no 

sistema eleitoral brasileiro do qual ainda se encontra muito vago e nao consolidado, 

prejudicando assim a eficacia das normas, incluindo ate preceitos constitucionais. 

Afinal, o direito de sufragio e uma clausula petrea na Constituigao Federal de 1988. 

Contudo observa-se urn grande descaso com o Direito Eleitoral no Brasil, in

clusive por parte dos proprios academicos de direito, os quais sao os futuros profis-

sionais do amanha, e a quern, de maneira geral, ocupam os cargos funcionais do 

pais, seja ele executivo, legislativo e obviamente o judiciario. 

Assim sendo, o futuro do pais torna-se ainda mais incerto e moroso. Ja que 

tem-se o conhecimento como grande base para evolugao de qualquer Estado. Entao 

cabe aos aplicadores e academicos de direito uma analise sobre a "ignorancia" no 

sistema eleitoral do pais e tambem sobre a grande demanda de brechas na referida 

area, para assim formar urn Direito Eleitoral Brasileiro Consolidado. 
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2 DOS CRIMES ELEITORAIS 

Os Crimes Eleitorais vem merecendo atencao maior de estudiosos e doutri-

nadores, dado os ultimos acontecimentos que ocorreram e ocorrem no cenario poli

tico nacional. 

Essa atencao e fruto da conscientizagao da importancia do Direito Eleitoral, 

como consolidacao do Estado de Direito e das plenas liberdades democraticas, es-

pecialmente as consagradas com a promulgacao da Constituicao Federal de 1988. 

Porem a sistematizacao e analise dos Crimes Eleitorais nao e tarefa facil, ja 

que nao ha regras proprias de processamento judiciario, a nao umas poucas no C6-

digo Eleitoral e em outras raras leis que regem o tern. O que faz com que as regras 

de Direito Processual Penal e Direito Penal sao aplicadas subsidiariamente aos Cri

mes Eleitorais, como forma de interpretar e integrar as normas que regem o tema. 

Desse modo, fica claro o quanto o eleitor nao obtem informacao clara e preci-

sa sobre os Crimes Eleitorais, a competencia para apura-los e julga-los, os procedi-

mentos de apuracao e as partes legitimas para agir. 

2.1 O QUE SAO CRIMES ELEITORAIS? 

Os Crimes eleitorais sao atitudes anti-sociais lesivas a regra juridica preesta-

belecida, sendo que essas atitudes sao vinculadas aos atos eleitorais, isto e, do alis-

tamento do eleitor a diplomacao do eleito. 

Nao ha contrariedade ao entendimento de que sao considerados crimes elei

torais os que buscam atingir as eleicoes em qualquer das suas fases, desde a ins-

cricao do eleitor ate a sua diplomacao. 

Doutrinariamente o crime eleitoral e uma especie do crime polftico. Estes po-

dem englobar os crimes contra a seguranca do Estado e os crimes eleitorais, que 

sao atentatorios a lisura dos atos eleitorais, ou praticados com objetivos eleitorais. 



15 

Favila Ribeiro1, doutrina, "os crimes politicos dividem-se em duas categorias, 

estando a primeira ocupada pelos crimes contra a seguranga nacional e a ordem 

politica e social; e a segunda referir-se-ia aos crimes eleitorais". 

Ja sobre os crimes politicos, explica Claudio Pacheco 2: 

De um modo geral, pode-se indicar como crimes politicos aqueles que se 
dirigem contra a seguranca do Estado e a integridade das suas i n s t i t u t e s 
politicas. 
Consideram-se nesta categoria tanto os crimes praticados contra a ordem 
politicas da Uniao, como os que sejam praticados contra a ordem politica 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territorios e dos Municipios. Quando 
falta uma definicao ou mesmo uma discriminaccio legal de crime politico, a 
doutrina tern encontrado dificuldades em estabeler esta nocao. 

Acredita-se entao que por atingirem diretamente a ordem politica do Estado, 

os crimes eleitorais sao classificados como especie do genero crimes politicos, que 

sao os crimes dirigidos contra a ordem politica e social do Estado. 

Nesse sentido, destaca Nelson Hungria, "crimes eleitorais, exatamente apre-

ciados sao, por consequencia, crimes contra o Estado ou contra a Ordem Publics. ".3 

Ressalta-se ainda que os crimes eleitorais nao estao vinculados ao Direito 

Penal Comum. Os crimes e as penas, o processo de apuracao, desde a denuncia 

ate o transito em julgado, estao disciplinados nas leis eleitorais, dentre quais pode-

mos citar: o Codigo Eleitoral, a Lei de Inegelibilidades, Lei Geral das Eleicoes (Lei 

Complementar n. 64/90) e a Lei dos Partidos Politicos. 

Analisando a fundo os Crimes Eleitorais, deparamos-nos com duas indaga-

coes: ou a imputacao do delito e penalmente atfpica, e, assim, nao ha justa causa 

para desencadear o processo; ou o fato se enquadra perfeitamente dentro dos tipos 

proibitivos das normas eleitorais, caracterizando dolo suficiente para dar prossegui-

mento ao processo a fim de apurar, identificar e punir aos autores e ai, ou a acusa-

cao procede ou nao procede. 

Jose Joel Candido 4 entende que "se a acao do agente for manifestamente 

com escopo eleitoral, eleitoral sera o crime; caso contrario, o crime sera comum". 

1 RIBEIRO, Favila. Direito Eleitoral, Editora Forense, 4 a ed.. Sao Paulo: 1996. 
2 PACHECO, Claudio. Tratado das C o n s t i t u t e s Brasileiro. Editora Freitas Bastos: 1 9 6 5 - V o l . VII, 
p. 203. 

HUNGRIA, Nelson. Comentarios ao Codigo Penal, 4 a ed., vol. I, tomo II. Rio de Janeiro: Compa-
nhia Editora Forense, 1958. 
4CANDIDO, Joel Jose. Direito Eleitoral Brasileiro, 7 a ed.. Sao Paulo: Editora Edipro, 2003. 



16 

Entretanto uma forte corrente doutrinaria entende que os crimes eleitorais sao 

crimes "especiais", por nao estarem contemplados nem no Codigo Penal, nem no 

Codigo de Processo Penal. 

O Superior Tribunal Federal 5 entende que "os crimes eleitorais incluem-se 

entre os crimes comuns", e esta e a orientacao jurisprudencial firme. Nao se situa 

entre os demais crimes politicos, como os relacionados com a seguranca nacional e, 

portanto, nao tern nem o rito processual nem as penalidades a estes relativas. 

A legislagao penal eleitoral tern, assim como toda legislagao penal, uma serie 

de dispositivos de cunho geral, em seguida elenca os crimes eleitorais e as penali

dades respectivas, e finalmente trata do processo das infracoes. 

Alem da existencia o aspecto do uso dos meios de comunicacao de massa 

para o cometimento de crimes eleitorais, quando o Codigo Eleitoral assim preceitua 

o artigo 288: "Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do radio ou da 

televisao, aplicam-se exclusivamente as normas deste Codigo e as remissoes a ou-

tra lei nele contempladas". 

Assim, sao crimes eleitorais todas aquelas condutas levadas a efeito durante 

o processo eleitoral e que, por atingirem ou macularem a liberdade do direito de su

fragio, em sua acepcao ampla, ou mesmo os servigos e desenvolvimento das ativi-

dades eleitorais, a lei as reprimiu, infligindo a seus autores uma pena. Desta forma, 

consistem em condutas delituosas que podem se revelar nas mais diferentes for-

mas, indo desde aquelas que conspurcam a inscrigao de eleitores, a filiagao a parti-

dos politicos, o registro de candidatos, a propaganda eleitoral, a votagao, ate aque

las que violam a apuragao dos resultados e diplomacao de eleitos. 

2.2 A COMPETENCY PARA APURAQAO DOS CRIMES ELEITORAIS 

A polfcia judiciaria encarregada de investigar os crimes eleitorais e a Polfcia 

Federal, embora, admite-se a atuagao conjunta da Polfcia Civil e ate mesmo da Po

lfcia Militar por solicitagao da Polfcia Federal, requisigao da Justica Eleitoral ou ate 

5 RTJ 33/509; 63/5-6. 
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mesmo de oficio (Dec-lei n. 1.064/69, Decreto Federal n. 73.332/73 e Resolucao 

TSEn. 11.494/82.). 

Em regra a denuncia ou a queixa subsidiaria pertinente a crime eleitoral deve

ra ser apresentada ao juiz eleitoral do lugar do crime, observadas as regras do artigo 

6.° do Codigo Penal 6. 

Assim, qualquer cidadao que tiver conhecimento de infracao penal eleitoral 

devera comunica-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou, e esse re-

metera a noticia ao Ministerio Publico. 

Caso o autor do delito desfrute de prerrogativas funcionais, o processo e o 

julgamento serao deslocados do Juiz Eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral, ca

so o crime eleitoral seja praticado por urn Juiz Eleitoral, urn promotor eleitoral ou urn 

prefeito; para o Superior Tribunal Judiciario, caso o crime eleitoral seja praticado por 

urn governador; ou para o Supremo Tribunal Federal, caso o do crime eleitoral seja 

praticado pelo Presidente da Republica, Deputado Federal ou Senador. O rito do 

processo nos tribunals, segundo prevalece na jurisprudencia, e o da Lei n. 8.038/90 

porforca da Lei n. 8.658/93). 

Essa regra de competencia tambem sera observada nos casos de habeas 

corpus, cuja materia verse sobre crimes eleitorais. 

O artigo 53 da Constituicao Federal de 1988, na redacao da Emenda Consti-

tucional n. 35, de 20.12.2001, os Deputados Federals e os Senadores sao inviola-

veis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opinioes palavras e votos (inviolabili-

dade denominada imunidade material ou real). 

Ja o § 3.° do artigo 53 da atual Constituicao Federal, por sua vez, alterou as 

regras da imunidade processual (formal) e passou a estabelecer uma especie de 

moratoria processual. Dispensando assim a previa autorizacao da casa legislativa 

para o recebimento de denuncia contra deputado (federal ou estadual) ou senador. 

De acordo com as novas regras, ao receber a denuncia contra deputado ou 

senador, por crime ocorrido apos a diplomacao, o Supremo Tribunal Federal, ou o 

Tribunal de Justica no caso de deputado estadual, dara ciencia a casa legislativa a 

que pertence o parlamentar. 

6 Art. 6° - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a acao ou omissao, no todo ou em 
parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. 
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2.3A AQAO PENAL PUBLICA 

Os crimes eleitorais sao julgados mediante acao penal publica incondicionada 

(artigo 355 do Codigo Eleitoral), ja que o Estado e o principal sujeito passivo dos de-

litos de tal natureza. 

Com o deferimento do pedido de arquivamento do inquerito policial, nao cabe 

recurso, nos termos da Sumula n. 524 do Supremo Tribunal Federal. Caso discorde 

do pedido de arquivamento, o juiz eleitoral devera remeter as pecas ao Procurador 

Regional Eleitoral, e nao ao Procurador-Geral de Justica, que podera insistir no pe

dido de arquivamento, caso em que o juiz devera arquivar o expediente, oferecer 

denuncia ou designar outro promotor para oferece-la (artigo 357 do Codigo Eleito

ral). 

No entanto, possuindo desde logo elementos suficientes para ofertar a de

nuncia, o Ministerio Publico podera dispensar o inquerito policial. O Ministerio Publi

co nao esta obrigado a informar a fonte de suas informacoes. 

O prazo para o oferecimento da denuncia e de dez dias, esteja o acusado 

preso ou solto, e, em regra, a competencia para o seu julgamento e do juiz eleitoral. 

No caso da denuncia ofertada pelo Ministerio Publico desde logo deve especificar as 

testemunhas, em numero de cinco, crimes punidos com pena de multa cumulativa 

ou nao a detengao, ou oito, crimes punidos com pena de reclusao. 

Nao ha previsao de interrogators, o qual podera ser facultado pelo juiz eleito

ral ao acusado. Recebida a denuncia, o acusado e citado para contestar em dez di

as, seguindo-se com a colheita dos depoimentos das testemunhas e com as alega-

coes finais (arts. 355 a 364 do CE). 

Nao havendo pena expressamente prevista, aplicam-se os prazos minimos 

previstos no artigo 284 do Codigo Eleitoral, ou seja, 15 dias para os crimes punidos 

com detengao, e urn ano para os crimes punidos com reclusao. 

Nos termos da Sumula n. 192 do Superior Tribunal de Justica, a execugao da 

pena por crime eleitoral sera realizada pelo Juizo das Execugoes Criminais. 

O acompanhamento de medidas suspensivas decorrentes do artigo 89 da Lei 

n. 9.099/95 e feito pelo proprio Juizo eleitoral (Juizo processante), conforme decidiu 

o Superior Tribunal de Justiga no Conflito de Competencia n. 18.673.DJL/ de 

19.5.1997. 

http://18.673.DJL/
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Note-se que o juizo que se faz sobre a possibilidade ou nao da aplicacao dos 

institutos contidos na Lei n° 9.099/95, diz respeito tao somente a verificacao de pres-

supostos objetivos e subjetivos do acusado, mas nao deixa de haver obrigatoriedade 

da promocao da persecucao penal. 

O procedimento a ser adotado a princlpio seria o estabelecido no proprio Co

digo Eleitoral, com a aplicacao subsidiaria do Codigo de Processo Penal. O minimo 

da pena abstratamente cominada, urn ano, contudo, indica o cabimento do artigo 89 

da Lei n° 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Civeis e Criminals. E pacffico o 

entendimento de que os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 aplicam-se as 

acoes de competencia da Justiga Eleitoral. A este respeito, comentario a respeito da 

citada lei: 

0 art. 89 da Lei 9.099/95 nao excluiu do ambito de sua incidencia nenhum 
crime previsto em lei especial nem qualquer procedimento especial. Logo, 
e evidente que a suspensao do processo e aplicavel tambem aos crimes da 
competencia das Justicas Eleitoral e Federal. 
A suspensao do processo, por razoes de oportunidade, acabou sendo dis-
ciplinada na Lei dos Juizados Especiais, mas nao e instituto dos Juizados 
Especiais. E instituto de ampla e geral aplicacao, pouco importando o pro
cedimento, o locus da previsao tipica do delito (Codigo Penal ou lei especi
al) ou a competencia para o julgamento do caso. 

A medida contida no art. 89 da lei n° 9099/95 e despenalizadora, dirigida para 

a chamada pequena e media criminalidade. Trata-as com a devida proporcionalida-

de, evita uma especie de constrangimento de urn processo penal, mas nao e norma 

descriminalizadora. Com isto, deseja-se enfatizar que a suspensao condicional do 

processo nao elide por completo a fungao de prevengao geral (e especial, natural-

mente) tao necessaria nestes tempos de descrenga no Poder Publico e em particu

lar, no Poder Judiciario. 

Causa maior impacto no meio social a suspensao do processo (pois continua-

ra, durante o tempo da suspensao o acusado sujeito a persecugao penal, que pode

ra ser retomada, caso descumpridas as condigoes impostas), do que simplesmente 

ser o inquerito arquivado sem maiores investigagoes, ou nem mesmo ser instaurado. 

Restara demonstrada a existencia de uma reagao estatal a conduta do eleitor que 

solicita ou aceita dadivas. 

Durante os efeitos da condenagao, o sentenciado fica com seus direitos politi

cos suspensos (artigo 15, inciso III, da Constituicao Federal). Quanto a elegibilidade, 
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ha que se observar que os condenados criminalmente, com sentenca transitada em 

julgado, pela pratica de crimes contra a economia popular, a fe publica, a adminis-

tracao publica, o patrimonio publico, o mercado financeiro, por crimes eleitorais e por 

trafico de entorpecentes, permanecerao inelegiveis por tres anos apos o cumprimen-

to da pena (artigo 1.° , inciso I, alinea "e", da Lei Complementar n.64/90). 

No caso das sentencas condenatorias ou absolutorias cabe recurso, normal-

mente denominado apelacao criminal, no prazo de dez dias (artigo 362 do CE). Esse 

recurso e o unico com efeito suspensivo. E contra as decisoes previstas no artigo 

581 do Codigo de Processo Penal, cabe o recurso em sentido estrito, no prazo de 

cinco dias. 

Em face das decisoes do Tribunal Regional Eleitoral cabem recurso especial 

(artigo 121, § 4.°, incisos I e II, da Constituicao Federal) ou recurso ordinario (artigo 

121, § 4.°, inciso V, da Constituicao Federal), no prazo de tres dias. Contra decisao 

do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral que negue seguimento ao recurso es

pecial cabe agravo de instrumento, em tres dias (artigo 279 do CE), tambem contra 

as decisoes do Tribunal Superior Eleitoral cabem recurso extraordinario ou recurso 

ordinario (se decisao denegatoria de habeas corpus ou mandado de seguranca), em 

tres dias. 

No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos crimes comuns que Ihe 

forem conexos, assim como nos recursos e na execucao que Ihes digam respeito, 

aplicar-se-a, como lei subsidiaria ou supletiva, o Codigo de Processo Penal (artigo 

364 do CE). 

2.4A AQAO PENAL PRIVADA SUBSIDIARIA DA PUBLICA 

A acao penal, em regra, e publica incondicionada. Prevalece o interesse do 

Estado e o Ministerio Publico oferece a denuncia, independentemente do interesse 

da vftima. 

Conforme estabelece o artigo 129, inciso I, da Constituicao Federal, compete 

privativamente ao Ministerio Publico promover a acao penal publica, na forma da lei. 

No entanto, o inciso LIX do artigo 5.° da Constituicao de 1988 e a lei infra-

constitucional (artigo 29 do CPP e artigo 100, § 3.°, do CP) admitem a acao penal 
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privada nos crimes de acao publica, se esta nao for intentada pelo Ministerio Publico 

no prazo legal. 

Como bem leciona Favila Ribeiro7, que: 

A regra do artigo 355 do Codigo Eleitoral nao mais prevalece em termos 

absolutos, diante do que vem estipulado no artigo 5.°, inciso LIX, da Consti

tuicao Federal, que admite acao privada nos crimes eleitorais caso a acao 

publica nao seja intentada no prazo legal. 

Ja o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe a acao penal privada subsi

diaria da publica, caso o Ministerio Publico so se pronuncie pelo arquivamento apos 

o prazo legal {RT 575/478 e 647/345). 

O prazo para apresentagao da queixa subsidiaria, salvo expressa disposicao 

em contrario, e de seis meses, contados do dia em que se esgotar o prazo para o 

oferecimento da denuncia, sob pena de decadencia (causa de extincao da punibili-

dade), nos termos do artigo 103 do Codigo Penal e 38 do Codigo de Processo Pe

nal. 

Como o Ministerio Publico deve acompanhar todos os termos do processo e 

retoma-lo caso o querelante seja negligente, nao ha que falar em perempcao (perda 

do direito de demandar em face da inercia do querelante nas acoes exclusivamente 

privadas - artigo 60 do CPP) nas acoes decorrentes de queixa subsidiaria. 

Ao recebimento da denuncia, o acusado e citado para contestar em dez dias, 

seguindo-se com a colheita dos depoimentos das testemunhas e as alegacoes finais 

com prazo de cinco dias para cada uma das partes (arts. 355/364 do Codigo Eleito

ral). 

Contudo, prevalece o entendimento segundo o qual so cabe a acao penal pri

vada subsidiaria da publica, a queixa subsidiaria ofertada pelo ofendido por seu ad-

vogado, e que deve conter os mesmos elementos de uma denuncia, nos casos de 

inercia do Ministerio Publico. Assim sendo, se o Ministerio Publico, no prazo que Ihe 

e concedido, nao oferecer denuncia, nao requerer diligencias e nao pedir o arquiva

mento das pecas de representacao ou do inquerito policial. 

7 RIBEIRO, Favila. Direito Eleitoral. 5. a ed., Sao Paulo: editora Forense, 2000. Pag. 704. 
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2.5 DA APLICAQAO 

Os Crimes Eleitorais, assim como qualquer outro delito criminal deve ser pu-

nido com a devida rigorosidade pela autoridade competente, seja ela judiciaria ou 

policial. 

Essa rigorosidade deve ser compatfvel com o prejuizo causado pela conduta 

criminosa, haja vista que na maioria dos tipos penais eleitorais o dano estende-se a 

toda a sociedade e a organizacao do Estado Democratico de Direito. 

Ressalte-se que a maioria dos Crimes Eleitorais sao cometidos ou envolvem 

indivfduos com imunidade e privileges politicos, ou pessoas que exercem cargos 

publicos e por isso detem certo grau de poder. 

No entanto, e necessario romper esse poder e demonstrar que o Estado De

mocratico de Direito e mais forte. 

Para tanto e necessario uma aplicacao mais rigida da legislagao no sentido 

de coibir a pratica de novos delitos, e conscientizar a populagao da necessidade de 

denunciar os criminosos eleitorais. 

Assim, somente com a efetiva e real aplicagao da justiga pode-se evitar a 

sensagao de impunidade que reina entre os indivfduos que cometem os Crimes Elei

torais. 

2.5.1 Competencia para julgar crimes eleitorais cometidos por cargos em exercfcio. 

A constituigao so distingue comum e especial. Os crimes eleitorais sao consi-

derados crimes comuns. 

Aos crimes eleitorais e competencia do STF em casos de presidente e vice-

presidente em mandato eletivo. Quando o autor do crime for governador do estado, 

cabe ao Superior Tribunal de Justiga. 

Ja em relagao aos deputados estaduais o Tribunal Regional Eleitoral do res-

pectivo estado e quern julga. Quando ao prefeito pratica urn crime eleitoral, a Consti

tuicao Federal de 1988, no art.29, X, afirma que e competencia do Tribunal de Justi

ga estadual. 
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Porem ha uma grande celeuma, quando se fala em competencia para julgar 

os crimes eleitorais cometidos pelos prefeitos, releve-se que nao esta se tratando de 

candidato prefeito, e sim do prefeito do qual esta exercendo seu mandate 

O art. 96, III, tambem da carta magna, diz compete privativamente aos Tribu

nals de Justica. Nao existindo assim competencia originaria do TSE para crimes elei

torais. Entretanto a grande polemica diante do exposto venha a ser o questionamen-

to sobre o devido processo legal e da ampla defesa, visto que os recursos cabfveis 

na justica comum nao sao os mesmos cabfveis na justica eleitoral. 

Quando se trata de vereadores estes sao julgados pelos juizes eleitorais. 

2.5.2 Pena Mfnima dos Crimes Eleitorais 

A pena mfnima dos crimes eleitorais nem sempre vem indicada, na lei, junto 

com a pena maxima, logo apos a descricao do tipo, que e a tecnica legislativa co-

mumente usada em materia penal. O legislador eleitoral preferiu indicar o grau des-

sa sangao pelo artigo. 284 do Codigo Eleitoral, norma aplicavel a todos os crimes 

eleitorais em que silenciou. 

A pena minima, em relacao ao art. 299 do CE, como nao ha cominagao espe-

effica, e a do art. 284 do Codigo Eleitoral, ou seja, de urn ano, sendo o crime punido 

com pena de reclusao. O procedimento para apurar a ocorrencia do crime e aplicar 

eventual sancao e o estabelecido no Codigo Eleitoral, com aplicacao subsidiaria do 

Codigo de Processo Penal. E aplicavel, ainda, o instituto despenalizador estabeleci

do no art. 89 da Lei 9.099/95, como ja fora exposto. 

Observando ainda se cabe ou nao a suspensao condicional do processo (LE-

JEC/ art.89) sobre os respectivos tipos penais, cujo primeiro requisite para tal e ba-

seado na pena mfnima ao crime cominada. 
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2.6 DA CLASSIFICAQAO DOS CRIMES ELEITORAIS 

Sempre houve uma grande dificuldade em se classificar tais crimes, visto que 

atraves da grande diversidade da sociedade brasileira, incluindo ai costumes e tradi-

coes, e onde se percebe o que venha ser crime ou nao, eleitoralmente falando. 

Pois urn pais como o Brasil que ja passou por diversas formas de governo, 

como imperio, ditaduras e por diversos tipos de censuras durante praticamente todo 

seculo XX, nesse contexto passaram a construir o conceito da democracia atual. 

Porem da qual nao facilita a real classificacao dos crimes eleitorais, tendo em vista 

que torna-se "inviavel" aos parlamentares a criacao de crimes dos quais os proprios 

sao os principais sujeitos as punicoes. 

Diante de tal celeuma, vem uma advertencia de Roberto Lyra 8 , quando, ainda 

a luz do codigo penal de 1890, ja assim prelecionava: 

Divisao de crimes - E possivel conter, numa enumeracao completa, todas 
as divisoes do crime, mesmo sob o exclusivo aspecto jurfdico. Variam tais 
divisoes na medida dos pontos de vista e tendencias dos tratadistas, aper-
feicoando-se as suas preferencias, aos seus padroes legislativos e judicia-
rios. Ajurisprudencia, sobretudo contribui para essa instabilidade. 0 certo e 
que, com a mesma designacao, sao apresentadas modalidades conceitu-
almente diversas, aparecendo 'nuances' quase imperceptiveis e confusoes 
essenciais. 

Sem embargo, procuraram classificar os crimes eleitorais. Tais classificacoes 

ora se assemelham, ora se distanciam, dependendo muitas vezes, do ponto de par-

tida tomando pelo autor para agrupar as tipicas, como sujeito ativo, objetividade juri-

dica, momento de ocorrencia. 

Antonio Roque Citadini9, por exemplo, propoe uma divisao sistematica dos 

crimes eleitorais a partir das "diversas etapas de todo o processo eleitoral". 

1. Crimes Eleitorais no Alistamento Eleitoral - arts. 289 a 295. 
2. Crimes Eleitorais no Alistamento Partidario - arts. 319 a 321. 
3. Crimes Eleitorais na Propaganda Eleitoral - arts. 299 a 304 e 322 a 338. 
4. Crimes Eleitorais na Votacao - arts. 297, 298, 305 a 312. 
5. Crimes Eleitorais na Apuracao - arts. 313 a 319. 

8 LYRA, Roberto. Direito Penal, Parte Geral, 1 a ed., Livraria Jacintho, Rio de Janeiro, RJ, 1938, pag. 
183. 
9 CITADINI, Antonio Roque. Codigo Eleitoral Anotado e Comentado. Sao Paulo: Max Limonad, 
1985, pag. 291. 



25 

6. Crimes Eleitorais no Funcionamento do Servico Eleitoral - arts. 296, 339 
a 354." 

Este vem a observar o tempo do procedimento. Periodo esse trazido pela Lei 

64/90. 

Favila Ribeiro10, por seu turno, ja oferece classificacao tendo por base os 

"bens atingidos pela conduta delitiva". Para esse autor cearense a classificacao e 

esta: 

Crimes Eleitorais 
I - lesivos a autenticidade do processo eleitoral do processo eleitoral; 
II - lesivos ao funcionamento do servico eleitoral; 
III - lesivos a liberdade eleitoral; e 
IV - lesivos aos padrSes eticos igualitarios nas atividades eleitorais. 

* \ 

Porem esse professor cearense procura da enfase ao bem juridico atingido 

podendo ser do proprio sistema eleitoral ou ate mesmo o direito ao voto. 

O mesmo ainda cita Nelson Hungria, sobre o mesmo tema. Eis a classificacao 

apresentada pelo ilustre ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal: 

a) abusiva a propaganda eleitoral (arts. 322 a 337); 
b) corrupcao eleitoral (art. 299); 
c) fraude eleitoral ( arts. 289 a 291, 302, 307, 309, 310, 312, 315, 317, 319, 
321, 337, 339, 340, 348, 349, 352, 353, 354); 
d) coacao eleitoral (arts. 300 e 301); 
e) aproveitamento economico da ocasiao eleitoral (arts. 303 e 304); e 
f) irregularidades no ou contra o servico publico eleitoral (os demais artigos 
do Capitulo II do Titulo IV). 

Pode-se apresentar outra classificagao dos crimes eleitorais tendo em vista a 

objetividade juridica das normas legais, aqui ja incluidas, tambem, as figuras cons-

tantes da legislacao extravagante. Tornando se mais atrativas. 

2.7 CRIMES CONTRA O SIGILO OU EXERClCIO DO VOTO 

A Constituicao Federal de 1988, ja garante de ante mao, como clausula pe-

trea o direito e o sigilo do voto, como bem traz o caput do artigo 14 afirmando que a 

1 0 RIBEIRO, Favila. Direito Eleitoral. 4 a ed.. Rio de Janeiro: Forense 1996, pag. 558. 
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soberania popular sera exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, 

com valor igual para todos, e, nos termos da lei. 

Dentre as classificacoes trazidas por Joel J. Candido11, o mesmo vem a tratar 
de crimes contra o sigilo ou exercicio do voto. Que venham a ser: 
Do Codigo Eleitoral: 

Artigo Pena 
Art. 295 Reter titulo eleitoral contra a 
vontade do eleitor. 

Detencao de 15 a 2 meses ou pagamen-
to de 30 a 60 dias multa. 

Art. 297 Impedir ou embaracar o exer
cicio de sufragio: 

Detencao de 15 dias a 6 meses e paga-
mento de 60 a 100 dias multa. 

Art. 298 prender ou deter o eleitor, 
membro de Mesa Receptora, fiscal, 
delegado de partido ou candidato, com 
violacao do disposto no art.236. 

Reclusao de 1 a 4 anos. 

Art. 299 dar, oferecer, prometer, solici-
tar ou receber, para si ou para outrem, 
dinheiro dadiva, ou qualquer outra van-
tagem, para obter ou dar voto e para 
conseguir ou prometer abstencao, ain-
da que a oferta nao seja aceita. 

Reclusao de 1 a 4 anos e pagamento de 
5 a 15 dias-multa. 

Art.300 valer-se o servidor publico da 
sua autoridade para coagir alguem a 
votar ou nao em determinado candida
to ou partido. 

Detengao de 15 dias a 6 meses e paga
mento de 60 a 100 dias-multa. 
Paragrafo unico. Se o agente e membro 
ou funcionario da Justica Eleitoral e co-
mete o crime prevalecendo-se do cargo, 
a pena e agravada. 

Art. 301 usar de violencia ou grave 
ameaca para coagir alguem a votar, ou 
nao votar, em determinado candidato 
ou partido, ainda que os fins visados 
nao sejam conseguidos. 

Reclusao de 1 a 4 anos e pagamento de 
5 a 15 dias-multa. 

Art.302 promover, no dia da eleicao, 
com o fim de impedir, embaracar ou 
fraudar o exercicio do voto, a concen-
tracao de eleitores sob qualquer forma, 
inclusive o fornecimento gratuito de 
alimento e transporte coletivo. 

Reclusao de 4 a 6 anos e pagamento de 
200 a 300 dias-multa. 

Art. 307 fornecer ao eleitor cedula ofici-
al ja assinalada ou por qualquer forma 
marcada. 

Reclusao de 1 a 5 anos e pagamento de 
5 a 15 dias-multa. 

Art.308 rubricar e fornecer cedula ofici-
al em outra oportunidade que nao a de 
entrega da mesma ao eleitor. 

Reclusao de 1 a 5 anos e pagamento de 
60 a 90 dias-multa. 

Art.309 votar ou tentar votar mais de 
uma vez, ou em lugar de outrem. 

Reclusao de 1 a 3 anos. 

1 1 CANDIDO, Joel Jose. Direito Eleitoral Brasileiro, 7 a ed.Sao Paulo: Editora Edipro, 2003. P. 334. 
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Art.312 violar ou tentar violar o sigilo 
do voto. 

Detencao de 15 dias a 2 anos. 

Art.317 violar ou tentar violar o sigilo 
da urna ou dos involucros. 

Reclusao de 3 a 5 anos. 

Art.339 destruir, suprimir ou ocultar 
urna contendo votos, ou documentos 
relativos a eleicao. 

Reclusao de 2 a 6 anos e pagamento de 
5 a 15 dias-multa. 
Paragrafo unico. Se o agente e membro 
ou funcionario da Justica Eleitoral e co-
mete o crime prevalecendo-se do cargo, 
a pena e agravada. 

Tem-se tambem o artigo 5° da Lei n° 7.021/1982, que diz: 

Art. 5° - Constitui crime eleitoral destruir, suprimir ou, de qualquer 
modo, danificar relacao de candidatos afixada na cabina indevassa-
vel.Pena - detencao, ate seis meses, e pagamento de sessenta a 
cem dias-multa. 

Tal crime busca garantir a seguranca e imparcialidade do voto do eleitor, evi-

tando assim qualquer influencia externa focando o exercfcio livre da democracia. 

E ainda, na Lei das Eleicoes (Lei 9.504/95), art 39, §5°, incisos I, II e III; e art. 

91 paragrafo unico. 

Art. 39. A realizacao de qualquer ato de propaganda partidaria ou eleitoral, 
em recinto aberto ou fechado, nao depende de licenga da policia. 
§ 5° Constituem crimes, no dia da eleicao, puniveis com detencao, de seis 
meses a urn ano, com a alternativa de prestacao de servicos a comunidade 
pelo mesmo perfodo, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: 
I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promocao de comi-
cio ou carreata; 
N—a distribuicao de material de propaganda politica, inclusive volantes e 
outros impressos, ou a pratica de aliciamento, coagao ou manifestacao 
tendentes a 
II - a arregimentacao de eleitor ou a propaganda de boca de urna; (Reda-
cao dada pela Lei n° 11.300. de 2006) 
III - a divulgacao de qualquer especie de propaganda de partidos polfticos 
ou de seus candidatos, mediante publicacoes, cartazes, camisas, bones, 
broches ou disticos em vestuario. (Inclufdo pela Lei n° 11.300, de 2006) 
Art. 91 . Nenhum requehmento de inscricao eleitoral ou de transferencia se
ra recebido dentro dos cento e cinquenta dias anteriores a data da eleicao. 
Paragrafo unico. A retencao de titulo eleitoral ou do comprovante de alis-
tamento eleitoral constitui crime, punivel com detencao, de urn a tres me
ses, com a alternativa de prestacao de servicos a comunidade por igual pe
riodo, e multa no valor de cinco mil a dez mil UFIR. 

A grande relevancia dos incisos do artigo citado acima, esta que com a Lei n. 

11.300/06 modificou muita coisa no processo eleitoral no eu tange a propaganda 

eleitoral. Limitando ao candidato e seus assessores a diminuirem a publicidade por 
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meios irrelevantes comparados ao verdadeiro intuito do voto. E ainda garantindo a 

diminuicao de gastos diante da campanha eleitoral, gastos esse que desviavam o 

foco da eleicao. 

Ja no artigo 91, tambem da Lei das Eleicoes, e mais urn meio de prevenir 

contra a fraude no dia da eleicao. E ainda auxiliar ao sistema eleitoral como urn todo 

na contagem de eleitores de determinada zona. 

2.8 CORRUPQAO ATIVA E PASSIVA ELEITORAL 

Com o intuito de inibir essa historica pratica costumas, que surgiu o artigo 299 

do Codigo Eleitoral (Lei 4.737 de 15 de julho de 1965), estabelecendo que a compra 

de votos e crime. Possuindo urn texto semelhante ao de captacao ilicita de sufragio, 

visto a seguir: Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

dinheiro, dadiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conse-

guir ou promover abstencao, ainda que a oferta nao seja aceita. 

Este artigo continua em vigor, todavia, peca em varios aspectos, pois nos ra-

ros casos em que se consegue obter provas, demonstrando a compra de votos feita 

pelo candidato, a eventual condenacao que pode ocorrer, e tardia e os mandates 

questionados ja estao praticamente terminados. Assim, a captacao de sufragio era 

urna pratica tao rotineira e pouco punida que os proprios eleitores a aceitavam. 

O artigo 299 do Codigo Eleitoral e claro: 

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para ou
trem, dinheiro, dadiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e 
para conseguir ou prometer abstencao, ainda que a oferta nao seja aceita: 
Pena - reclusao de 1 a 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa. 

Garante nao so na urna, mas durante todo o dia da eleicao, qualquer manifes-

tacao de parcialidade em forma de propaganda tanto do partido politico como do 

candidato em si qualquer q seja a explanacao. 

Como bem trouxe a Lei 11.300/2006, da qual objetiva tambem a garantia da 

validade juridica do titulo de eleitor, evitando fraudes ao sistema eleitoral. 
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E um crime de acao multipla, seja na modalidade passiva ou ativa. O seu tipo 

contem varios verbos, sendo que pratica a conduta tipica quern executa qualquer 

urna das acoes ali descritas. Basta, em tese, para que haja conduta tipica, que o 

eleitor aceite a vantagem em troca de seu voto, ainda que nao tenha tido a iniciativa 

de procurar o candidato ou interposta pessoa para solicita-la. E certo que o fato de 

nao ter solicitado a vantagem, de nao se ter colocado em situacao que favorecesse 

a ocorrencia da conduta tipica atenuaria o desvalor de sua conduta o que, em even

tual condenacao, deve ser sopesado para a fixacao da pena, mas que nao e o sufi-

ciente para tornar a conduta atfpica ou excluir a antijuridicidade. 

Embora o crime seja urna unidade, a sua analise pode ser realizada por par

tes, (conceito estratificado do crime). Daf dizer-se que o crime e urna conduta, tipica, 

antijuridica e ainda existir a necessidade de que o agente seja culpavel. Para que 

haja um crime e a punicao por ele, todas estas etapas devem ser preenchidas. 

Historicamente os cientistas politicos e setores da imprensa, especialmente, 

muito falam da endemica corrupcao existente no processo eleitoral brasileiro, ocor-

rente, entre outras, na modalidade conhecida como "compra de votos". 

Na esfera penal, nao e de hoje, porem, a existencia de normas legais tenden-

tes a por um fim a essa modalidade delituosa, por tudo perniciosa a ordem juridica 

em geral, e a lisura normalidade e legitimidade das eleicoes, no particular. A guisa 

de exemplo, diga-se que a epoca do Codigo de Assis Brasil (1932), o art. 107, §21, 

ja punia essa infracao com pena de 6 meses a 2 anos de prisao celular. No Codigo 

de Getulio Vargas (1935), o art. 182 n°24, tambem apenava esse crime com a pena 

de 6 meses a 2 anos de prisao celular. Na sucessao legislativa se seguiu, a Lei A-

gamenon Magalhaes (1945), no art. 123, n°20, seguiu essa mesma esteira repressi-

va punindo com 6 meses a 2 anos de detencao o crime de "compra de votos". No 

Codigo Eleitoral Democratico (1950), o art. 175, n°20, a sancao penal para esse cri

me era a mesma, ou seja, 6 meses a 2 anos de detencao. Atualmente, o texto puni-

tivo desse crime esta no Codigo Eleitoral da Revolucao, em seu artigo 299 - ja cita-

do -, mas a pena ja e consideravelmente maior. Ele leciona a "compra de votos" com 

a pena de 1 a 4 anos de reclusao e pagamento de 5 a 15 dias-multa. 

Ja na esfera extrapenal, so considerado o perfodo pos-revolucionario a esta 

parte, e sem mencao aos textos constitucionais, o art. 1°, I, " I " , da Lei n° 4.738, de 

15.7.1965, previu inelegibilidade aos condenados por essa conduta. Apos essa lei, a 

sua sucessora no trato das inelegibilidades, que foi a Lei Complementar n°5, de 
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29.4.1970, em seu artigo 1°, I, " I " , tambem tomou inelegivel o comprador de votos. 

Finalmente, o art.22 da Lei das Inelegibilidades vigente (LC n° 64/1990) punia essa 

modalidade de corrupcao eleitoral com a cassacao do registro, do diploma e com 

inelegibilidade por tres anos. Porem, ele veio, agora, a recuar para dar passagem e 

vigencia, nesta parte, ao art. 41-A, incluido na Lei das Eleicoes atraves da chamada 

"Lei dos Bispos" 1 2, como adiante se vera. 

O artigo 299 do CE tern como objetividade juridica, proteger a lei do livre e-

xercicio do voto. A liberdade do voto e urna garantia eleitoral. E Crime Contra o Sigi

lo e o Exercicio do Voto. Classificando-se ainda como crime formal e de acao multi-

pla. Para sua caracterizacao, basta a promessa de vantagem e esta nao precisa ser 

aceita. Para sua consumacao, independente do resultado das eleicoes. Todavia, 

para que haja crime, e necessario que a solicitacao ou recebimento da dadiva se 

vincule a promessa de voto. 

Percebe-se, entao, que a eventual falha no combate ao clientelismo polftico 

ou a mercancia dos votos nao tern tido como causa a ausencia de regras juridicas 

repressivas, de razoavel qualidade, de facil aplicabilidade e, inclusive, prevendo a 

inelegibilidade como sancao polftica aplicavel. Sua causa maior, talvez esteja locali-

zada no mau funcionamento, por diversas razoes, dos orgaos repressivos do Estado 

incumbidos de dar combate a corrupcao eleitoral, como a Policia Judiciaria, o Minis

te rs Publico Eleitoral e a propria Justica Eleitoral. 1 3 

Saliente-se que o deputado Antonio Carlos Biscaia, apresentou o Projeto Lei 

837 de 2007, do qual pretende acrescentar ao artigo 299 do Codigo Eleitoral. Tipifi-

cando o crime de violacao de sigilo do voto por meio de fotografia ou filmagem. Nes-

te caso o texto ficaria da seguinte forma: 

Art. 299. (...) 
Pena (...) 
Paragrafo unico. Na mesma pena incorre quern tirar fotografia ou filmar o pr6-
prio voto ou o voto de outrem, com o objetivo de dar, oferecer, prometer, solici
tar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dadiva, ou qualquer outra van
tagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstencao, ainda 
que a oferta nao seja aceita. (Redacao trazida pela Lei..). 

1 2 A chamada "Lei dos Bispos" e a Lei n°9.840, de 28.9.1999. 
1 3 Vide urna sintese da evolucao legislativa acerca na inelegibilidade no Brasil, desde o advento da 
Republica ate nossos dias, in Joel J. Candido, Inelegibilidades no Direito Brasileiro, 2 aed..Bauru, 
SP: Edipro, pags. 126-129. 
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Por sua vez, o crime de violacao do sigilo do voto ja e previsto pelo art. 312 

do mesmo Codigo Eleitoral. Alem desse dispositive o sigilo do voto e garantido pelo 

art. 103 do Codigo Eleitoral, que impoe a justica eleitoral o "emprego de urna urna 

que assegure a inviolabilidade do sufragio e seja suficientemente ampla para que 

nao se acumulem as cedulas na ordem que forem introduzidas". 

Tal acrescimo fora solicitado, devido a grande demanda de fotos para garan-

tia de eficacia da corrupcao. Dessa forma o eleitor que recebeu a "barganha", prova-

ria que de fato teria votado no candidato que havia comprado seu voto. 

2.8.1 Perfodo 

Note-se que o perfodo, estipulado em lei, em que se reconhece a ocorrencia 

da corrupcao eleitoral, inicia-se na data do registro de candidatura e culmina na data 

da eleicao. Considere-se que, este perfodo e muito curto, pois, a tftulo "de lege fe-

renda", este deveria ter sido estabelecido, pelo menos, a partir da escolha do candi

dato em convencao, porque a campanha dos candidatos tern comecado cedo, sendo 

certo que se estes veicularem propaganda irregular antecipada, poderao ser punidos 

com o pagamento da multa prevista no artigo 36, da Lei 9504/97, mas, se praticarem 

a corrupcao eleitoral somente serao punidos por atos praticados apos o registro de 

candidatura. 

Isto porque, o artigo 41-A da Lei n.° 9.504/97, erigiu um criterio temporal limi-

tador para fins da caracterizacao de captacao de sufragio, citado no proximo capftu-

lo. 

2.8.2 Julgamentos do TSE a Respeito 

O Tribunal Superior Eleitoral e a instancia maxima da justica eleitoral, tendo 

jurisdicao nacional. As demais instancias sao representadas pelos Tribunais 

Regionais Eleitorais (TRE), jufzes eleitorais e Juntas Eleitorais, nos momentos de 

eleicao, espalhados pelo Brasil. 
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Ha varios posicionamentos relacionados aos crimes eleitorais. Roberval Ro-

cha Ferreira Filho 1 4 organizou os principais julgamentos do TSE. Em relacao aos 

crimes eleitorais traz: 

Acao penal. Corrupcao eleitoral. Art. 299 do Codigo Eleitoral. Admis-
sibilidade. Representacao. Captacao ilicita de sufragio. Improceden-
cia. Transito em julgado. Irrelevancia. 
A absolvicao na representacao por captacao ilicita de sufragio,na esfera c i-
vel-eleitoral, ainda que acoberta pelo manto da coisa julgada, nao obsta a 
persecutio criminis pela pratica do tipo penal descrito no art. 299 do Codigo 
Eleitoral. Nesse entendimento, o Tribunal negou o provimento ao agravo 
regimental. Unanime. AAG n° 6.553/SP, rel. Min. Cezar Peluso, em 
27.11.2007. (Informativo n °41 , ano IX). 
Agravo Regimental. Agravo de instrumento. Eleicoes 2004. Crime de 
corrupcao eleitoral. Acerto da Corte Regional no enquadramento da 
conduta. Reexame do conjunto fatico-probatorio. Impossibilidade. 
A subsuncao da conduta do art. 299 do Codigo Eleitoral decorreu da anali-
se do conjunto probatorio, realizada na instancia a quo. Inviavel o reexame, 
em sede especial eleitoral (sumulas n°s 7/STJ e 279/STF). Nao se aplica 
ao caso do art. 17 do Codigo Penal. A toda evidencia, o meio era eficaz: 
oferta em dinheiro; e o objeto era proprio: interferir na vontade do eleitor e 
orientar seu voto. Nao se trata, portanto, de crime impossfvel. A corrupcao 
eleitoral e crime formal e nao depende do alcance do resultado para que se 
consuma. Descabe, assim, perquirir o momento em que se efetivou o pa
gamento pelo voto, ou se o voto efetivamente beneficiou o candidato cor-
ruptor. Essa e a mensagem do legislador, ao enumerar a promessa entre 
as acoes vedadas ao candidato ou a outrem, que atue em seu nome 
(art.299, caput, do Codigo Eleitoral). A suposta inconstitucionalidade do art. 
89 da Lei n° 9.099/95 revela apenas a insatisfacao do agravante com o 
desfecho da lide. A jurisprudencia do TSE e a jurisprudencia do STF fixam 
q o beneficio da suspensao condicional so se aplicam aos acusados que 
nao estejam, ao tempo da denuncia, sendo processados ou que nao tive-
rem sido condenados por outro crime. Nao e a hipotese dos autos. Nesse 
entendimento, o Tribunal negou provimento ao agravo regimental. Unani
me. AAG n° 8.649/SP, rel. Min. Jose delgado, em 5.6.2007. (Informativo 
n°19, ano IX). 

Agravo Regimental. Art. 299 do Codigo Eleitoral. Condenagao. Dolo 
especifico. Comprovacao. Reexame do conjunto fatico-probatorio. 
Pretensao. Impossibilidade. 

A jurisprudencia do TSE exige, para a configuracao da conduta encar-
tada no art. 299 do Codigo Eleitoral, a demonstracao do dolo especifico. 
Nao ha como se realizar contejo analitico com o HC n° 366/SE, rel. Min. 
Eduardo Alckmin, precedente apontando pelo agravante, pois exara enten
dimento semelhante ao consignado no acordao recorrido. Nesse entendi
mento, o Tribunal negou provimento ao agravo regimental. Unanime. AAG 
n°7.983/SP, rel. Min. Jose Delgado, em 19.6.2007. (Informativo n°21, ano 
IX)." 

O TSE confirma que e necessaria a prova de que o ato de dar ou prometer, 

enfim, os atos tipificados no artigo 299 do Codigo Eleitoral tenham ocorrido. Porem 

1 4FERREIRA FILHO, Roberval Rocha, Principais Julgamentos do T S E - Tribunal Superior Eleito
ral. Salvador: Editora JusPodvm, 2008. Pag. 81 . 
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nao e fundamental que o ocorra o resultado material, pelo artigo 299 ser crime for

mal. 

Assim sendo, comprovado o ato, nao ha que se falar em recurso, pois o ato 

obtendo seu resultado, este sera visto como agravante de pena. 

2.9 DAS LEIS PENAIS EXTRAVAGANTES 

Coube as leis penais extravagantes apresentar sancoes a determinados atos 

dos quais a norma diz para cumprir, porem nao foram tratados no Codigo Eleitoral. 

Tais situacoes 

Alem dos crimes dos arts. 289 a 354 do Codigo Eleitoral, ha modalidades cri-

minosas espalhadas pelo mesmo Codigo e outros crimes tipificados em mais quatro 

leis penais eleitorais extravagantes, a saber, em ordem cronologica: 

a) Lei n° 6.091, de 15.8.1974 - Lei do Transporte e Alimentacao de Eleitores (Dis-

poe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleigao, a eleitores resi-

dentes nas zonas rurais, e da outras providencias). 

b) Lei n° 7.021, de 6.9.1982 (Estabelece o modelo de cedula oficial unica a ser usa-

da nas eleicoes de 15 de novembro de 1982 e da outras providencias). 

c) Lei Complementar n° 64, de 18.5.1990 - Lei das Inelegibilidades, da qual estabe

lece, de acordo com o art. 14, §9°, da Constituicao Federal, casos de inelegibilidade, 

prazos de cessacao e determina outras providencias. 

d) Lei n° 9.504, de 30.12.1997 - Lei das Eleicoes (Estabelece normas para elei

coes). 

Anteriormente a Lei das Eleicoes, quando se editava urna lei para cada pleito, 

era comum o surgimento de figuras criminais novas, a cada ano, no seio de cada 

urna dessas leis. Disso sao exemplos o art. 57 da Lei n° 8.713, de 30.9.1993 e o art. 

67 da Lei n°9.100, de 29.9.1995, hoje todos revogados. Muitas dessas figuras eram 

iguais as constantes do Codigo Eleitoral, e, outras ligeiramente diferentes, e, outras 

ainda, totalmente diversas, caracterizando-se ainda, como crimes novos. Eram, po

rem, leis penais especiais, de vigencia temporaria (CP, art. 3°) e que, a principio, 

nao passavam a integrar o ordenamento juridico eleitoral permanente. 
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Todos os codigos eleitorais anteriores tambem trouxeram a legislacao penal 

propria, salutar sua pratica seguida pelo ordenamento vigente. 

Codigo Eleitoral de 1932: arts. 107 a 109; 

Codigo Eleitoral de 1935: arts. 183 a 184; 

Lei Agamenon Magalhaes (1945): art. 123; e , 1 5 

Codigo Eleitoral de 1950: art. 175. 

E de se esperar que as novas leg is la tes eleitorais, sejam ou nao codifica-

das, mantenham essa sistematica. Os crimes eleitorais nao devem, mesmo, ficar de 

fora da legislacao eleitoral propria, em nome da especialidade e da unicidade do sis

tema repressivo e de sua dogmatica. Algumas reformas e mudancas nos crimes elei

torais, porem, de ha muito ja se impoem. 

Atualmente, com o desenvolvimento tecnologico, nao se pode fugir e ignorar a 

ideia de culpa stricto sensu, presente em nosso dia-a-dia. E assim no transito, nas 

profissoes cujo desempenho nao prescinde de conhecimentos tecnicos e nao havera 

de ser diferente no Direito Eleitoral, mormente agora com a introdugao do sistema de 

informatica em diversas fases do processo eleitoral. Alguns comportamentos ja es-

tao a merecer censura penal a titulo de culpa, que agora inexiste, como nos casos 

dos arts. 291, 297, 311, 315, 319, 320 e 321, e todos do Codigo Eleitoral. Novas fi

guras criminais precisam ser criadas para impedir ou obrigar comportamentos ten-

dentes a proteger a ordem juridica e seus valores (por exemplo, impedir, nas cam-

panhas eleitorais, o uso do chamado "caixa 2", financiamento nao contabilizado e 

sobre o qual nao se presta contas a Justica Eleitoral). D outra banda, algumas dis

c r im ina tes ja se impoem, assim como modificacoes, em alguns tipos penais, de

vem ser feitas para atualizar seus tipos e dar urna protecao mais abrangente e eficaz 

aos bens juridicamente tutelados. 

A esperanga para a modernizacao dos crimes eleitorais e suas penas esta na 

boa reforma da legislacao eleitoral. Essa reforma devera ser criteriosa, cientffica e 

profunda. Reformas pontuais e casufstas, feitas apenas em resposta ao crime come-

tido no momento, ou ao sabor dos reclamos da sociedade ou da midia, em nada 

contribuem para o aperfeicoamento da ordem juridica, nao raro fracionando e enfra-

quecendo ainda mais a tal sistema repressivo. 

1 5 Decreto Lei n° 7.586, de 28.5.1945. 
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3 ARTIGO 41-A DA LEI 9.504/97 

Apesar da evolucao de um sistema eleitoral isento de problemas nao estar 

completa, com o advento da Lei 9.504/97, que regula as eleicoes em geral, em es

pecial o artigo 41-A, que foi acrescentado pela Lei 9.840 de 28 de setembro de 

1999, o processo eleitoral, ao menos teoricamente, passou a dispor de mais rigoris-

mo e celeridade na punicao dos politicos corruptos. 

Tem-se como urna das formas mais antigas e conhecidas de concretizacao 

desses abusos eleitorais e a chamada captacao de sufragio, que e a popular compra 

de votos. Assim, pode-se definir como o ato do candidato que promete ou entrega 

ao eleitor algum bem ou vantagem, em troca de seu voto, pouco importando se o 

bem ou vantagem e efetivamente entregue ou nao para a concretizacao do ilicito 

eleitoral. 

Captar significa apoderar-se de algo utilizando-se de meios ardilosos e, no 

caso em tela, o objetivo e conseguir votos. A criatividade dos candidatos para adqui-

rir votos e ilimitada, especialmente diante de tantas carencias populares. A lista e 

extensa: dentaduras, oculos, sapatos, roupas, cobertores, bergos, exames de labo

ratory, passagens, transporte, fogoes e cestas basicas. Numa lista sem fim que de-

monstra a falta de recursos e o estado de miseria da populacao brasileira. 

Com o objetivo de obter urna punicao mais eficaz para a moralizacao do pro

cesso eleitoral e a contencao da captacao de sufragio, surgiu o artigo 41-A da Lei 

9.504/97, trazendo a cassacao do registro de candidatura ou do diploma do candida

to, quase que de maneira imediata. 

Porem, como ja fora citada, esta ja era prevista como tipo penal no artigo 299 

do Codigo Eleitoral, cuja conduta delitiva e punida com reclusao de um a quatro a-

nos. Em 1988, ano em que foi promulgada a Constituicao Federal, em seu art. 14, 

paragrafo 10, ficou estabelecido que o abuso de poder economico, a corrupcao e a 

fraude devam ser punidos mediante acao de Impugnacao de mandato eletivo, cuja 

natureza e administrativa. 

A Lei das Eleicoes - Lei 9.504/97 diz: 

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui capta
cao de sufragio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, 
ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem 
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pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou funcao publica, desde 
o registro da candidatura ate o dia da eleicao, inclusive, sob pena de multa 
de mil a cinquenta mil Ufir, e cassacao do registro ou do diploma, observa-
do o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 64, de 18 de 
maio de 1990. (Incluido pela Lei n° 9.840, de 28.9.1999). 

Porem a Unidade Fiscal de Referenda (UFIR) e um fator de correcao do valor 

dos impostos. O valor da UFIR e reajustado regularmente. A UFIR ficou extinta a 

partir de 27/10/2000 (arts. 29, § 3°, e 37 da MP n° 2.095-70/2000). 

E ainda a Lei 9.840/99 teve grande repercussao no pais, pois foi gerada por 

iniciativa popular, chamada - Lei dos Bispos. Para a sua edicao foram colhidas mais 

de 1 (um) milhao de assinaturas, causando grande expectativa, nos segmentos so-

ciais, de combate a corrupcao. 

3.1 A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 41-A DA LEI 9.504/97 

Os eleitoralistas de todo o pais e a populacao brasileira comprometida com a 

legitimidade das eleigoes estao comemorando a decisao do Supremo Tribunal Fede

ral do dia 26 de junho de 2006, que reconheceu a constitucionalidade do art. 41-A da 

Lei 9.504/97. 

Ao julgar a ADI n° 3.592-4/DF, proposta pelo Partido Socialista Brasileira, o 

Ministro Gilmar Mendes (Relator) reconheceu a constitucionalidade do artigo 41-A, 

que foi introduzido na Lei 9.504/97 por iniciativa popular de que resultou a Lei n° 

9.840/99. 

Com a decisao do STF, que foi unanime, a luta contra a captagao ilfcita de 

votos recebe um aval decisivo para a conquista de eleigoes cada vez mais legitimas, 

com mais forte expressao da vontade soberana do eleitor, sem interferencia da cor-

rupgao eleitoral. Decidiu o Supremo que a cassacao de registro ou do diploma do 

candidato favorecido pela captagao ilicita (compra de voto) nao constitui nova forma 

de inelegibilidade e que tal previsao por lei ordinaria nao ofende a atual Constituigao 

Federal. 

Disse enfaticamente o ministro relator: 
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Assim, tendo em vista que a sancao da cassacao de registro ou do diploma 
nao implica em declaracao de inelegibilidade, nao vislumbro inconstitucio-
nalidade no art. 41-A da Lei 9.504/97 em face do disposto no § 9° do art. 14 
da Constituicao. 

Assegurando, ainda, que o voto secreto e inseparavel da ideia do voto livre, 

Gilmar Mendes acatou em seu voto o anseio de todos aqueles que lutaram e lutam, 

no Brasil, por um sistema eleitoral sem a ofensa a vontade espontanea do eleitor. 

3.2 JUIZO COMPETENTE 

Nas eleicoes gerais, a competencia para o processamento e julgamento das 

representacoes fundadas no artigo 41-A, quanto ao presidente, e do Tribunal Supe

rior Eleitoral, enquanto que no tocante aos deputados, estaduais e federais, senado-

res e governadores, a competencia e do Tribunal Regional Eleitoral e do juiz auxiliar, 

por forca do disposto no §3° do artigo 96 da Lei 9.504/97. Por fim, nas eleigoes mu

nicipals, o competente sera o Juiz Eleitoral da Comarca. 

Logo, e competente para julgar a acao de representagao quern o e para a di-

plomagao. 

3.3 PARTES LEGlTIMAS 

Sao as pessoas legitimadas a figurar a relagao processual, podendo entao 

agir ativa ou passiva mente. Visto que e um ato bilateral. 

A legislagao eleitoral vem evoluindo e muito no sentido de moralizar as elei

goes em todos os nfveis e tern municiado urna serie legitimados com um arsenal fan-

tastico para perseguir as condutas vedadas, genericamente falando. 
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3.3.1 Ativas 

A representacao, com espeque no artigo 41-A da Lei n° 9504/97, deve seguir 

o procedimento do artigo 22, incisos I a XII,I da Lei Complementar 64/90 e, sendo 

assim, com base no caput desse artigo, pode-se afirmar que o partido polftico, o 

candidato, as coligacoes e o Ministerio Publico sao as partes legitimadas para o aju-

izamento da representacao em apreco. 

3.3.2 Passivas: 

Estao como sujeitos passivos da questao os candidatos, eleitos ou nao, cada 

um com sua respectiva sangao. Dessa forma, analisa-se a situacao da pessoa ffsica 

do candidato, do comportamento durante toda a sua candidatura, com o objetivo de 

manter a licitude de todo o processo eleitoral, e mais urna vez para garantir ao ma-

ximo o real objetivo de urna sociedade democratica. 

3.3.2.1 Candidato eleito 

Pelo que se depreende do teor do dispositivo acima citado, o candidato prati

ca a cooptacao ilegal de votos quando este promete, doa, oferece, ou entrega, ao 

eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer nature-

za, inclusive, emprego ou funcao publica. Contudo, estas condutas devem ser en-

tendidas como realizadas quando o candidato pratica o ato pessoalmente, age como 

participe ou como mandante. Nao se pode adotar a interpretagao restritiva no senti-

do de que o candidato somente pratica a corrupcao eleitoral quando a realiza pes

soalmente, pois bastaria que este mandasse qualquer pessoa em seu lugar e ne-

nhuma providencia poderia ser tomada pelas partes legitimadas. 



39 

Em relacao a outros casos relacionados a candidato eleito, a Dra. Fatima 

Borgh 1 6 menciona: 

Recurso. Investigacao Judicial. Alegacao de infracao ao artigo 41-A da lei 
n.° 9.504/97. Ausencia de comprovacao da participacao do candidato. Re
curso Improvido. "Para o exame da ocorrencia de captacao indevida de su
fragio requer-se, inicialmente, a demonstracao da participacao do represen-
tado na realizacao de referido ato. (TRE/MA, Acordao n° 3659, julgado em 
17.10.2000, Relator Jose Ribamar Santos Vaz). 
Investigacao Judicial. Art. 41-A da Lei 9.504/97 e art. 22, XIV, da LC 64/90. 
Captacao de sufragio e transferencia fraudulenta de eleitores. Ausencia de 
prova inequivoca acerca da participacao ou anuencia dos recorridos nos fa-
tos. Pelo improvimento do recurso.TRE/SP, REC 25.242, julgado em 
13.03.2007, publicado em 20.03.2007, Relator Paulo Henrique dos Santos 
Lucon). 

Portanto nao sendo provado que houve participacao de ao menos urna das 

partes envolvidas, a acao e considerada improcedente, visto estar-se diante de um 

ato bilateral. 

3.3.2.2 Candidato nao eleito 

Na hipotese em que o candidato nao foi eleito, porem, restou provada sua 

conduta de captacao ilegal de votos, cabe ao julgador aplicar-lhe a sangao de pa

gamento da multa. Tambem esse e o entendimento dos Tribunals Regionais Eleito

rais: Candidato 1 7. Contratagao. Servigos medicos. Populagao 1 8. Recurso Eleitoral 1 9. 

Contratagao de servigos medicos, por candidato, no perfodo eleitoral, para atendi-

mento de consultas gratuitas a populagao. Conduta que configura captagao de su

fragio, tipificada pelo art. 41-A da Lei n.° 9.504/97. Pena reduzida. Sentenga parcial-

mente confirmada. Dado exemplo: 

1 6 BORGHI, Fatima. Captagao Ilegal de Sufragio, Disponivel em: http://www.presp.mpf.qov.br. Aces-
sado em: 

1 7 A oferta de servicos medicos gratuitos a eleitores, por candidato, no periodo eleitoral, caracteriza a 
infracao modelada no art.41-A da Lei 9.504/97, sujeitando o agente, quando nao eleito, a pena de 
multa. 
1 8 Sendo o recorrente primario e inexistindo circunstancias agravantes, a pena deve aproximar-se do 
minimo cominado in abstrato. 
1 9 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRE/GO; Ac. 113011, de 01/10/2001, relator Juiz Sil
vio Mesquita). 

http://www.presp.mpf.qov.br
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RECURSO ELEITORAL - CANDIDATO A PREFEITO NAO ELEITO - CAP
TACAO ILlCITA DE SUFRAGIO - APLICACAO DE MULTA - PROVA RO-
BUSTA - SENTENCA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo pro-
va robusta da captacao ilicita de sufragio, por candidato nao eleito, a apli-
cacao de multa e medida que se impoe. Inteligencia do art. 41-A, da Lei n° 
9.504/97. (TRE/MT, RE 16462006, de 11.10.2006, publicado em 
17.10.2006, Relator Alexandre Elias Filho). 

O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso aplicou apenas a pena de mul

ta, pois o candidato por nao ser eleito e sendo recorrente primario e sem agravantes. 

Confirmando a ideia de diversidade de sancoes. 

3.4 A IMPOSSIBILIDADE DA EXECUQAO PROVIS6RIA NO PROCESSO CIVIL-

ELEITORAL DE SENTENQA CONDENAT6RIA DAS SANQOES DO ARTIGO 41-A 

DA LEI 9.504/97. 

Embora nao tenha tido um aprofundamento doutrinario e jurisprudencial en-

contra-se, na esfera das discussoes jurisdicionais, superada. E tal fato advem da 

simplicidade com que se entendeu, majoritariamente, que, pelo simples fato de nao 

constar a palavra inelegibilidade no artigo 41-A, nao cuidaria tal dispositivo deste 

instituto, emprestando, assim, a compatibilidade com o texto constitucional que me-

receria artigo de lei tao esperado e tao bem nascido do ponto de vista da justica in

clusive social. 

No ponto de vista de Adrianna Belli Pereira de Souza 2 0 : 

Afirmo que meu pensamento e consentaneo com o entendimento de que 
inelegibilidade nao e fato e sim efeito, sendo inquestionavel, juridicamente, 
a inconstitucionalidade formal do artigo em exame. 

Porem, sendo aplicadas como vem sendo as sancoes do artigo 41-A, quais 

sejam, a cassacao de registro, diploma e multa, merece relevo urna analise sobre os 

aspectos processuais inerentes ao processo eleitoral atraves do qual se aplica as 

sancoes indicadas, as quais, independem, em face do entendimento jurisprudencial 

atual, de passada em julgado a decisao para sua efetividade, o que, em face das 

Juiza Titular da Corte do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 
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normas de direito processual civil que norteiam subsidiariamente o processo eleito

ral, divorciam da seguranca juridica imposta pelo diploma processual como a seguir 

se demonstrara. 

3.4.1 Requisitos e pressupostos da execucao provisoria no processo civil. 

Em regra, a execucao baseia-se na perfeicao do titulo e no seu carater defini

tive. Se e certo que a sentenca tern forca de lei nos limites da lide e das questoes 

decididas, nao e menos exato que e a res iudicata que torna o decisorio imutavel e 

indiscutfvel. Daf a afirmacao geral de que a sentenca para ser executada deve ter 

transitado em julgado, fato que ocorre quando nao seja mais admissfvel a interposi-

cao de recurso ordinario ou extraordinario. 

No ambito civel, a lei abre algumas excecoes, por levar em conta as diferen-

cas entre eficacia e imutabilidade das sentencas. Desta forma, em circunstancias 

especiais, confere eficacia a determinadas decisoes antes mesmo de se tornarem 

imutaveis. E o que se passa quando o recurso e recebido apenas no efeito devoluti

ve. 

Seguindo os ensinamentos de Candido Rangel Dinamarco 2 1, existe urna 

questao fundamental no tocante a execucao. A exigencia politico-social da plena 

solucao do litigio com a prevalencia dos ditames do ordenamento jurfdico nacional e 

exigencia jurfdica de integral atuacao da vontade da lei na execucao forcada, outra 

se contrapoe: a de que ao executado nao se imponham sacrificios alem do estrita-

mente necessario. 

E da responsabilidade do Poder Judiciario a aplicacao do direito, mas toda a 

sua atividade vem disciplinada por lei, sofre condicionamentos, e esta sujeita a limi

tes bem definidos. 

Quando se trata de atividades exercidas in executivis, a par dos chamados 

limites naturais e polfticos a execucao, urna linha da qual nao nao de passar as me-

didas judiciais e a necessidade do sacriffcio em face dos objetivos. Portanto, reco-

nhecido o ilfcito civil por sentenca judicial, haveria que se submeter aos prinefpios 

2 1 DINAMARCO, Candido Rangel. Execucao Civil. 6 a ed. Sao Paulo. Malheiros Editores, 1998. 
P. 166. 
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norteadores da tutela provisoria, posto que a decisao so adquiriria a qualidade de 

imutavel quando da ocorrencia da coisa julgada material, a partir do transito em jul

gado da decisao a realizar. 

Portanto, reconhecido o ilfcito civil por sentenca judicial, haveria que se sub-

meter aos princfpios norteadores da tutela provisoria, posto que a decisao so adqui

riria a qualidade de imutavel quando da ocorrencia da coisa julgada material, a partir 

do transito em julgado da decisao. 

Para tanto, dispoe a lei atraves do artigo 588 do Codigo de Processo Civil 

quais sao esses princfpios: 

Art. 588: A execucao provisoria da sentenca far-se-a do mesmo modo que 
a definitiva, observados os seguintes princfpios: 
I - corre por conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a 
sentenca for reformada a reparar os prejufzos que o executado venha a so-
frer: 
II - o levantamento de deposito e dinheiro, e a pratica de ato que importem 
alienacao de dominio ou dos quais possa resultar grave dano ao executa
do, dependem de caucao idonea, requerida e prestada nos proprios autos 
de execucao; 
III - fica sem efeito, sobrevindo a sentenca que modifique ou anule a sen
tenca que foi objeto da execucao, restituindo-se as coisas no estado ante
rior; 
IV - eventuais prejufzos serao liquidados no mesmo processo; 
Paragrafo 1° No caso do inciso III se a sentenca provisoriamente executa-
da for modificada ou anulada apenas em parte, somente nessa parte ficara 
em efeito a execucao; 
Paragrafo 2° A caucao pode ser dispensada nos casos de credito de natu-
reza alimentar, ate o limite de 60 (sessenta )vezes o salario minimo quando 
o exequente se encontrar em estado de necessidade. 

Originada de sentenca impugnada por recurso desprovido de efeito suspensi-

vo, a execucao provisoria por consequencia, como excecao ao ordenamento pro

cessual civil, possibilita algumas execucoes baseadas em tftulo judicial, quando ain

da passfvel de reforma mediante recurso, assumindo o signo provisional 2 2. 

Ja o ordenamento processual eleitoral excepcional, atraves do seu artigo 257, 

retira todo e qualquer efeito suspensivo aos recursos interpostos sob sua jurisdicao 

especialfssima, sendo, pois, norma processual eleitoral a nao suspensividade dos 

recursos. 

ASSIS, Araken de. Manual do Processo de Execucao, 5 a ed. Sao Paulo: Editora Revista dos 
Tribunals, 1998. P.284. 
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A excecao encontra-se apenas no artigo 216 do Codigo Eleitoral, ao expres-

samente garantir ao diplomado a permanencia no exercicio de sua atividade politica 

ate o julgamento pelo TSE. 

O carater provisional da decisao judicial origina-se da eficacia do pronuncia-

mento jurisdicional. Mas havendo a possibilidade de alteracao desse pronunciamen-

to pela via recursal, a efetividade da decisao ha que aguardar a definitividade do 

pronunciamento. 

A Lei Complementar 64/90, em relacao ao artigo 41-A da Lei 9.504/97, dispoe 

o rito a ser observado em seu artigo 22, e no tocante ao resultado da decisao con-

denatoria assim estabelece no inciso XIV: 

Art. 22. (...) 
XIV - julgada procedente a representacao, o Tribunal declarara a inelegibi
lidade do representado e de quantos hajam contribuido para a pratica do 
ato, cominando-lhes sancoes de inelegibilidade para as eleigoes a se reali-
zaram nos 3(tres) anos subsequentes a eleicao em que se verificou, alem 
da cassacao do registro do candidato diretamente beneficiado pela interfe-
rencia do poder economico e pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, 
determinando a remessa dos autos ao Ministerio Publico Eleitoral, para ins-
tauragao de processo disciplinar, se for o caso, e processo-crime, ordenan-
do quaisquer outras providencias que a especie comportar; 
XV - se a representacao for julgada procedente apos a eleicao do candida
to, serao remetidas copias de todo o processo ao Ministerio Publico Eleito
ral, para os fins previstos no artigo 14, paragrafos 10 e 11 da Constituicao 
Federal e artigo 262 do Codigo Eleitoral. 

Neste prisma, cumpre-nos a busca da identificacao da natureza da sentenca 

na acao de investigacao judicial eleitoral. 

Duvidas nao pairam acerca da aplicabilidade da disposicao contida no artigo 

22 da Lei Complementar n° 64, de 1990, em se tratando de ajuizamento de acao de 

investigacao eleitoral, fundamentada no artigo 41-A da Lei 9.504, de 1997, mere-

cendo reflexao sobre a natureza da sentenca, neste procedimento processual. 

Antes, porem, necessario se entender a distincao entre as sentencas declara-

torias, condenatorias e constitutivas, considerando o provimento pretendido, a tutela 

jurisdicional contida no pedido. 

Da analise do dispositivo anteriormente transcrito, tem-se de forma clara que 

o provimento jurisdicional buscado e de natureza condenatoria, atraves de cuja tute-
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la consiste em "afirmar imperativamente a existencia do direito do autor e aplicar 

sancao executiva" (Liebman). Como toda sentenca de merito ela e portadora de urna 

declaracao: o que a distingue das demais e o seu segundo momento logico em que 

apl ica 2 4 sancao executiva. 

As sentencas condenatorias 2 5, e apenas essas, compatibilizam-se com o insti

tute da execucao provisoria, sem perder de vista que o Codigo Eleitoral estabelece 

que os recursos eleitorais sao desprovidos de suspensividade. 

Aplicada a multa por inobservancia aos ditames contidos no artigo 41-A, nas-

ce a possibilidade de acesso ao processo de execucao, ou melhor dizendo, surge 

um novo direito de acao, direito esse que diz respeito tao somente as sentencas 

condenatorias. Enfim, o Estado autoriza que se proceda a execucao do decisum, 

devendo o juizo ser garantido em razao da ausencia de previsao legal de efeito sus-

pensivo aos recursos eleitorais. 

A cassacao do registro ou do diploma do investigado, que possui assim natu

reza condenatoria, tern o condao de alterar o universo jurfdico. Por meio do reco-

nhecimento pelo Estado do direito apresentado pelo autor, os efeitos alteradores do 

mundo jurfdico irao se projetar para o futuro. 

A execucao provisoria, para ser levada a efeito, exige a garantia do jufzo que 

consiste em o Estado se resguardar de possfvel dano advindo da satisfacao pleitea-

da. As consequencias de urna execucao devem ser passfveis de reversao, o que se 

dara sempre que a indenizacao for suficiente para compensar o dano sofrido com a 

execucao provisoria. 

Ao se cassar o registro ou o diploma do candidato, este se vera diante da 

suspensao de seus direitos polfticos, o que significa dizer que, no universo jurfdico 

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituicoes de Direito Processual Civil. 2 a edigao. Sao Paulo: 
Editora Malheiros. Ano 2002, P. 229. 
2 4 Enfatiza Candido Dinamarco que o significado da locucao aplicar a sancao executiva "nao e impor 
efetivamente as medidas executivas, o que acontece apenas no processo de execucao. Aplicar, diz o 
autor, e trazer para o caso concreto aquilo que esta no piano abstrato da lei. 
2 5 Candido Rangel, em obra citada, pag. 256, "tambem no tocante aos efeitos da sentenca constituti
ve analogos cuidados sao indispensaveis; e imperioso evitar consumacao de situacoes irreversiveis, 
sendo esse um raciocinio analogico de indiscutivel legitimidade. As razoes sao as mesmas e plena-
mente equiparaveis as situacoes consideradas. Se, tratando-se de direito a um bem, servico ou abs
tencao, o resultado ultimo da execucao forcada so se pode obter apos o transito em julgado da sen
tenca (art. 588, inc. Ill) inexiste razao para que se antecipe o gozo do resultado quando se trata de 
direito a urna modificacao juridica. Se as modificacoes no estado de fato(modificagoes materiais, 
processo e executivo) so se legitimam quando ha a res judicata , tambem e a chegada desta que 
autorizara a consumacao das modificacoes juridicas propostas pela sentenca constitutiva. 
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houve alteracao de direitos, consistente na extingao dos mesmos. O candidato tor-

na-se inelegfvel em face da desconstituicao do registro ou do diploma. 

Submeter essa decisao a urna execucao provisoria tern como implicacao ime-

diata a ocorrencia de um dano, irreparavel tanto para o jurisdicionado candidato ou 

ja eleito, a propiciar-lhe sem duvida alguma, reparagao, seja no campo material ou 

moral em caso eventual mudanca de entendimento jurisdicional. 

3.4.2 Efeito suspensivo para recursos interpostos contra decisao baseada no artigo 

41-A da Lei 9504/97: 

Na hipotese de um cidadao condenado como incurso nas sancoes previstas 

na norma do artigo 41-A da Lei 9504/97 durante o perfodo de campanha eleitoral 

que antecede o pleito, apenado com multa e cassagao de seu registro ou diploma. 

Quanto a multa, nao ha impedimentos quanto a execugao provisoria, eis que 

a quantia paga pelo condenado, caso seja o mesmo absolvido das acusagoes em 

grau de recurso, podera ser restitufda ao mesmo, inclusive monetariamente corrigi-

da, sendo-lhe garantidos os princfpios da execugao provisoria. 

Entretanto, o mesmo nao ocorre no caso da cassagao do registro ou diploma, 

pois, embora majoritariamente a cassacao nao configure hipotese de inelegibilidade, 

na pratica, a cassagao produz os mesmos efeitos. Encontrar-se-ia, a partir disso, o 

agente, impossibilitado de concorrer ao pleito enquanto nao fosse julgado seu recur

so, em obediencia ao princfpio do duplo grau de jurisdigao, face a execugao proviso

ria da pena condenatoria, cujo recurso cabfvel, em princfpio, nao produziria efeito 

suspensivo, mas apenas devolutivo. 

Neste caso, ate que fosse julgado o recurso interposto, ter-se-ia passado 

tempo suficiente para que o pleito eleitoral ja houvesse sido encerrado. Mas consi-

derando-se a hipotese de absolvigao e ja tendo ocorrido as eleigoes, a ninguem adi-

antaria esta absolvigao se o direito politico constitucional, tanto do agente - direito de 

candidatar-se e ser votado -, quanto o do cidadao - de ter aquele candidato como 

opgao e de nele depositar seu voto, caso assim deseje - teriam sido irremediavel-

mente violados. 
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A hipotese em que o dano causado a tais direitos poderia eventualmente ser 

ressarcido, a anulacao do pleito eleitoral, mostra-se absolutamente absurda, eis que 

ai estariamos agredindo frontalmente os direitos constitucionais dos demais cida-

daos, inclusive do candidato eleito, porque ja exercido os respectivos direitos de voto 

e candidatura. 

A execucao provisoria da sentenca condenatoria no caso do artigo 41-A da 

Lei 9504/97, em virtude da nao concessao de efeito suspensivo ao recurso interpos-

to contra esta decisao, nos leva a uma situacao de teratologia juridica. 

Mas, ainda que sustentavel a saida do candidato antes do pleito 2 6, tal nao 

poderia ocorrer apos as eleigoes, nao apenas porque o artigo 216 do Codigo Eleito

ral e taxativo em garantir que: "Art. 216. Enquanto o Tribunal Superior nao decidir o 

recurso interposto contra expedigao de diploma, podera o diplomado exercer o man-

dato em toda a sua plenitude". 

Como tambem, porque, o bem tutelado, com a eleigao, passa a ser o resulta-

do das urnas, que consubstancia a soberania da vontade popular exercida pelo voto, 

fazendo-se mister aqui ressaltar que o mandato e objeto de analise atraves de Al-

ME, considerando nao apenas o texto expresso do artigo 14 da CF de 1988, como 

igualmente, a Lei Complementar 64/90. 

3.4.3 Impossibilidade de executar-se provisoriamente a pena no caso concreto. Pe-

riculum in Mora. Fumus Boni luris. Efeito suspensivo dos recursos interpostos 

contra a decisao de primeiro grau. 

Assim como no ambito civil, deve-se levar em consideragao o periculum in 

mora e o fumus boni iuris ao se analisar a possibilidade de concessao da execugao 

provisoria da pena e dos efeitos produzidos pelos recursos cabiveis eventualmente 

interpostos. 

Obviamente para os defensores do entendimento de que nao se cria inelegibilidade a partir do efei
to da cassacao do registro, porque, assim entendendo, em que pese o argumento do que se pretende 
tutelar e a liberdade do exercicio de voto, ha previsao expressa no artigo 15 da LC 64/90, determi-
nando o transito em julgado para execucao da sentenca, antes ou depois do pleito. 
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Analisando novamente a situacao apresentada pelo exemplo ja referido, a 

execucao provisoria da pena traria danos tanto ao provisoriamente condenado, 

quanto ao cidadao e a propria comunidade. 

Ao se entender pela possibilidade desta execucao provisoria, estar-se-ia a-

gredindo princfpios basilares do Estado Democratico de Direito, principios estes e-

nunciados na Constituicao da Republica. Estar-se-ia decotando, conforme ja dito, o 

direito politico do agente de candidatar-se e o direito politico do cidadao de ter aque-

le candidato como opcao para depositar-lhe o voto, sem ponderar que todo poder 

emana do povo e que este poder, delegado, somente pode ser exercido atraves do 

voto. 

Agredido o direito ao voto livre, por vias transversas, serao atingidos tantos 

outros principios constitucionais que se encontram na Cartula Constitucional como 

clausulas petreas. Para verificacao desta assertiva, basta considerar as Garantias 

Fundamentals erigidas pelo artigo 5° da Constituicao. 

Sem o direito a opcao de candidatos e, eventualmente, sem o direito de votar 

em determinado candidato que o cidadao julgue merecedor, nao ha que se falar em 

vida digna e direitos sociais e politicos, pilares do Estado Democratico de Direito. 

O fumus boni iuris estaria assim visivel a todos. Absolvido o candidato conde

nado em primeira instancia e provisoriamente executado apenas apos decorrido o 

prazo das eleigoes, nao Ihe adiantaria esta absolvigao, sendo a partir dai discutivel a 

eficacia dessa decisao absolutoria, posto que nao seria restabelecido ao cidadao a 

possibilidade de depositar seu voto naquele candidato e que nao o houvesse feito 

em virtude da inelegibilidade imposta pela execugao provisoria da sentenga. 

Portanto, surge a necessidade de conceder-se efeito suspensivo ao recurso 

cabivel contra sentenga condenatoria com base no artigo 41-A da Lei 9.504/97. Sur-

tindo o recurso interposto, efeito suspensivo, poderia o mesmo continuar em sua 

campanha eleitoral, sem risco de dano irreparavel a sua candidatura. 

Havendo absolvigao pelos tribunals superiores em grau de recurso dotado de 

efeito suspensivo, nao haveria falar-se em prejuizo do candidato as eleigoes. 

Havera, por certo, quern argumente que, em caso de condenagao em grau de 

recurso, apos o pleito eleitoral, em que o candidato houvesse sido vencido pelos 

demais, inocua restaria a norma do artigo 41-A e que o direito do cidadao ao voto 

livre - agredido pela tentativa ou consumagao da captagao de sufragio - teria ja sido 

ofendido e que a esta ofensa nao seria possivel determinar-se reparagao. 
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Engana-se quern adota esta argumentacao. Na hipotese sugerida no paragra-

fo anterior, em caso da confirmacao da condenacao pelos tribunals superiores, ha-

veria que executar-se definitivamente a pena, impondo ao candidato a multa. 

Estariam assim, protegidos contra agressoes, tanto o cidadao que deseja se 

candidatar a cargo eletivo e que eventualmente esteja respondendo a processo por 

infracao a norma do artigo 41-A da Lei 9.504/97, quanto o cidadao que tern o direito 

a opcao de candidatos no exercicio de seu voto livre. 

Desta forma, penso nao ser possfvel a execucao provisoria da sentenga con-

denatoria da conduta extraida da norma do artigo 41-A, pois a execucao provisoria, 

pelo ordenamento processual vigente, demandaria garantias ao jurisdicionado, por

que colocaria em risco direitos politicos garantidos pela Constituicao, os quais seri-

am impossfveis de ser ressarcidos e cujo status quo ante jamais poderia ser restabe-

lecido. 

3.5 RECURSO CONTRA A DIPLOMAQAO 

E importante ressaltar que com o ajuizamento da investigacao judicial, funda-

da no artigo 41-A, pode-se obter a cassacao do registro ou do diploma do candidato, 

desde que provada a captacao ilegal do sufragio. Contudo, pode ocorrer que se te-

nha conhecimento do fato irregular somente apos a diplomacao. Neste caso sera 

necessaria a interposigao do recurso contra o diploma, no prazo de tres dias. 

Note-se que referido Recurso, com fulcro no inciso IV do artigo 262 do Codigo 

Eleitoral tambem foi alterado pela Lei n° 9.840/99 dispondo que: 

"Art. 262. 0 recurso contra a expedicao de diploma cabera somente nos 
seguintes casos (...) IV - concessao ou denegacao do diploma em manifes-
ta contradicao com a prova dos autos, nas hipoteses do artigo 2223 desta 
Lei, e do art. 41-A da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997". 

Destarte, nos termos em que e posto, infere-se, mediante uma mera analise 

da norma disposta neste artigo 262, que o legislador determinou que a cassacao do 

diploma devera se dar quando o caso concreto contiver provas inequivocas da ocor-

rencia de fatos previstos no artigo 222 do Codigo Eleitoral ou no artigo 41-A da Lei 
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n.° 9.504/97, ou seja, tal qual pode ocorrer com a corrupcao eleitoral cometida pelo 

candidato. 

Sustentava-se, antigamente, na jurisprudencia, que era exigido o transito em 

julgado da Investigacao Judicial Eleitoral para que esta servisse como prova consti-

tufda do recurso contra a diplomacao, contudo, esta exigencia nao se coaduna com 

a melhor interpretacao da norma legal. 

No caso da interposicao do Recurso Contra a Diplomacao com base no artigo 262, 

IV, do Codigo Eleitoral (artigo 41-A), este tera que ser instruido com provas da cap-

tagao ilegal de sufragio e, sendo necessario, deve-se requerer a abertura da instru-

cao prevista no artigo 270 do Codigo Eleitoral. Isso porque se ja houver acao de In

vestigacao Judicial com o mesmo proposito nao havera necessidade de ser interpos-

to referido recurso, como foi exposto acima. 

Portanto, conforme dispoe o texto legal, efetivamente, para a cassacao do 

diploma nos autos ha de existir apenas a prova da captacao de sufragios, vedada 

pela lei. 

Logo se, por sua vez, as provas ali presentes sao suficientes a indicar, de 

maneira plenamente eficaz, a pratica de captacao de sufragio em atencao ao artigo 

262, inciso IV, do Codigo Eleitoral, o diploma do recorrido deve ser cassado, ja que 

expedido de forma contraria a prova dos autos. 

3.5.1 Prazo Para Interposicao 

O recurso contra a diplomacao deve ser interposto, dentro de tres dias, com 

fulcro no artigo 258 do Codigo Eleitoral, por ausencia de previsao legal especifica, 

conforme o entendimento firmado pela doutrina. Nesse sentido 2 7: 

"E de tres dias o prazo para interposicao de recurso contra a expedicao de 
diploma a candidato ou candidates. A diplomacao se faz em sessao espe
cial, marcada previamente pelo Juiz ou pelo Presidente do Tribunal respec
tive, e e da data dessa sessao que se conta o prazo de tres dias para ofe-
recimento do apelo (...)". 

COSTA, Tito. Recursos em Mat6ria Eleitoral. Ed. Revista dos Tribunais, 6 a edicao, 1996, p. 126. 
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Trata-se de prazo decadencial, razao pela qual, exclui-se o primeiro dia util e 

conta-se o ultimo. 

Como foi acima exposto, ha tres medidas judiciais para impugnar a captacao 

ilegal de sufragio: atraves da investiga?ao judicial ou, segundo alguns, representa-

cao com fulcro no artigo 41-A da Lei 9504/97, antes da diplomacao e o recurso con

tra a diplomacao ou acao de impugnacao de mandato eletivo apos este ato. O recur

so contra a diplomacao deve ser interposto pela parte legitimada somente quando 

houver prova pre-constitufda. Ja que, tanto na representacao como na acao de im

pugnacao de mandato eletivo ha mais oportunidade de produgao de provas. 

3.5.2 Consequencias da Cassacao do Registro e do Diploma com Fulcro no Artigo 

41-A da Lei 9504/97 

Analisando sistematicamente os artigos 222 e 224 do Codigo Eleitoral acerca 

da nulidade de votos, a seguir transcritos: 

"E tambem anulavel a votagao quando viciada de falsidade, fraude, coa-
cao, uso de meios de que trata o art. 237, ou emprego de processo de pro
paganda ou captacao de sufragios vedado por lei" (art. 222) e; "Se a nuli
dade atingir a mais da metade dos votos do Pais nas eleigoes presidenci-
ais, do Estado nas eleigoes federais e estaduais, ou do Municipio nas elei
goes municipais, julgar-se-ao prejudicadas as demais votagoes, e o Tribu
nal marcara dia para nova eleigao" (art. 224). 

Conclui-se que, se declarada a existencia da captacao ilegal de sufragio e 

cassado o registro ou o diploma do candidato (a cargo majoritario) os votos por ele 

alcancados serao declarados nulos. 

Nesse passo podemos prever tres possibilidades de consequencias: 

a) se a nulidade dos votos (nulos + aqueles alcancados pelo candidato) nao atingir 

mais de 50% (cinquenta por cento) dos votos, convocar-se-a o segundo colocado; 

b) se a nulidade atingir mais de cinquenta por cento dos votos marcar-se-ao novas 

eleicoes diretas, porem, tal hipotese ocorrera se esta nulidade for declarada por sen

tenca no primeiro bienio do mandato e; 
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c) se nulidade atingir a mais de cinquenta por cento, mas for declarada somente no 

segundo bienio do mandato, a eleicao sera indireta. Esta ilacao e decorrente da apli-

cagao analogica do artigo 81 da Constituicao Federal, combinado com o artigo 224 

do Codigo Eleitoral). 

O Colendo Tribunal Superior Eleitoral no Acordao 21169, Relatora Min. Ellen 

Grade, a respeito da materia decidiu que: 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL AQAO DE INVESTIGAQAO JUDICIAL 
ELEITORAL. CAPTAQAO ILEGAL DE SUFRAGIO (ART. 41-A DA LEI 
9504/97) 1. Sentenca que cassou o prefeito e determinou a diplomacao do 
vice. Correcao pelo TRE. Possibilidade. Efeito translativo do recurso ordi-
nario. 2. Condenacao com base no art. 41-A da Lei 9504/97. Desnecessi-
dade de ajuizamento de recurso contra expedicao de diploma e acao de 
impugnacao de mandato eletivo. Precedentes. 3. 0 TSE entende que, nas 
eleigoes majoritarias, e aplicavel o art. 224 do CE aos casos em que, ha-
vendo a incidencia do art. 41-A da lei 9504/97, a nulidade atingir mais de 
metade dos votos. Recursos providos em parte para tornar insubsistente a 
diplomagao do segundo colocado e respectivo vice e determinar que o 
TRE, nos termos do art. 224 do CE, marque data para a realizacao de no
vas eleigoes. 

Porem, recentemente, o Colendo Tribunal passou a entender que as conse

quencias da nulidade do registro de candidato a eleicao proporcional serao ditadas 

de acordo com sua situacao jurfdica no momento da eleicao. Isso significa que pri-

meiramente, se na data da eleicao, o candidato nao teve seu registro anulado, ainda 

que o processo esteja em andamento, seus votos serao contados para seu partido 

se, posteriormente, for decretada referida anulacao, aplicando-se, assim, o artigo 

175, § 4o, do Codigo Eleitoral; e ainda, se naquela data, seu registro for cassado ou 

indeferido por decisao judicial, mesmo que nao transitada em julgado, se ela for con-

firmada posteriormente, pelas instancias superiores, seus votos serao anulados. 

3.5.3 O pronunciamento do Superior Tribunal Federal a favor da constitucionalidade 

da norma sobre cassacao de registro ou diploma por captacao ilegal de votos. 

O Plenario do STF julgou improcedente a Acao Direta de Inconstitucionalida-

de (ADI) 3592 ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). O partido pretendia 
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retirar, do artigo 41-A da Lei Eleitoral 9.504/97, a expressao "cassacao do registro ou 

do diploma" como penas aos candidatos que captaram ilegalmente votos. 

O PSB alegava que esse artigo - introduzido na Lei Eleitoral pela redacao 

dada pela Lei 9.840/99 - criou nova hipotese de inelegibilidade a margem do que 

dispoe o paragrafo 9° do artigo 14 da Constituicao Federal. Segundo esse dispositi-

vo constitucional, lei complementar - posteriormente foi editada a LC 64/90 - que 

estabeleceria outros casos de inelegibilidade, nao uma lei ordinaria, como a 

9.840/99. 

Em setembro de 2005, o ministro Gilmar Mendes, relator da ADI 3592, deter-

minou que a acao fosse julgada diretamente no merito pelo Plenario. No dia 26 de 

outubro de 2006, o relator apresentou seu voto, pela rejeicao da acao direta de in-

constitucionalidade (ADI 3592). 

O ministro Gilmar Mendes afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

consolidou uma orientagao no sentido de que "sancoes de cassacao de registro ou 

do diploma, previstas por diversos dispositivos da Lei das Eleigoes, nao constituem 

em novas hipoteses de inelegibilidades". 

E destacou: 

A sancao de cassacao de registro ou do diploma, cominada pelo artigo 41-
A da Lei 9.504, nao se confunde, a meu ver, com a declaracao de inelegibi
lidade diante da ocorrencia de algumas hipoteses definidas no artigo 14 da 
Constituicao e na Lei Complementar 64/90. 

O relator afirma, ao citar a opiniao da Procuradoria Geral da Republica (PGR), 

que a captacao ilfcita de votos distingue-se das situacoes de inelegibilidade. A ultima 

impoe uma sancao decorrente de praticas eleitorais de corrupcao, enquanto a pri-

meira "impoe urn impedimento, urn obstaculo que nao se caracteriza como sancao, 

embora dela possa resultar". 

Declara o ministro, mencionando parecer do Ministerio Publico: 

Dessa forma, nao se pode concluir que a disposicao esculpida no artigo 41-
A da Lei 9.504 se apresenta como obstaculo a cidadania passiva, isto e, 
como especie de inelegibilidade, porquanto na realidade o que fez o legis-
lador foi impor uma forma de sancao ao candidato que vicia a vontade do 
eleitor, atraves da doacao, oferecimento, promessa ou entrega de bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou funcao pu-
blica, e a punigao e restrita ao pleito em que ocorreu a captacao ilicita. 
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O ministro Gilmar Mendes afirma que a conduta de captacao ilegal de votos, 

defmida pelo dispositivo sob questionamento, sera apurada de acordo com o proce-

dimento da agao de investigacao judicial eleitoral, previsto no artigo 22, da LC 64/90. 

No entanto, pondera, nao culmina na declaracao de inelegibilidade como ocorre em 

outros casos. 

Por isso a decisao fundada no artigo 41-A, da Lei 9.504, que cassa o regis
tro ou o diploma do candidato, tern eficacia imediata, n§o incidindo a hipo-
tese no que previsto no artigo 15 da Lei Complementar 64/90, que exige o 
transito em julgado da decisao para declaracao de inelegibilidade do candi
dato, [...]. Os recursos interpostos contra tais decisoes sao regidos pela re-
gra geral do artigo 257 do Codigo Eleitoral, segundo o qual os recursos e-
leitorais nao tern efeito suspensivo. Assim nao ha necessidade de que seja 
interposto recurso contra diplomacao ou acao de impugnacao de mandato 
eletivo para o fim de cassar o diploma. 

Para o relator, assim esta estabelecido a diferenca entre a investigacao judi

cial eleitoral para fins de inelegibilidade e para apurar a captacao ilicita de votos. 

"Como ja ressaltado, o artigo 41-A foi introduzido pela Lei 9.504, por meio da Lei 

9.840, com a finalidade de reforcar a protecao a vontade do eleitor, combatendo com 

a celeridade necessaria as condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto", con-

sidera o ministro. 

Os demais ministros acompanharam o voto do relator Gilmar Mendes, que 

declarou constitucional a expressao da Lei Eleitoral. 

Como ja fora dito o artigo 41-A da Lei 9.504/97 veio para enfatizar e garantir 

ainda mais o sigilo do voto e a utilizacao do mesmo como meio do eleitor exercer 

seu dever de poder de cidadao. O referido artigo serve para punir os atos nele tipifi-

cados cometidos por candidatos. Tem-se entao a constitucionalidade do artigo que 

trata sobre a captacao ilicita de sufragio. 
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4 O ARTIGO 41-A ALTEROU A S P E C T O S DA TIPICIDADE DO CRIME NO ART. 

299 DO CODIGO ELE ITORAL? 

Como bem juridico protegido, o tipo penal tutela a liberdade de sufragio. Nes-

se sentido, Pedro Henrique Tavora Niess e Suzana de Camargo Gomes. Evita-se o 

comercio dos votos entre candidatos e eleitores. A lei criminaliza o aspecto mercantil 

da votagao. 

Marcos Ramayana 2 8 afirma que a doutrina, especialmente nas licoes de Su

zana de Camargo Gomes e Jose Joel Candido, entende que o art. 41-A em nada 

alterou a tipicidade penal do art. 299 do CE. 

Ensina Suzana de Camargo Gomes 2 9 que, 

(...) Na verdade esse dispositivo em nada alterou a disciplina penal perti-
nente ao crime de corrupcao eleitoral, que continua incolume, pelo que in-
cide no delito tipificado no art. 299 do Codigo Eleitoral tanto o candidato 
como qualquer outra pessoa que realize as figuras tfpicas ali descritas. A 
mudanca esta que, sendo o autor da infracao urn candidato, alem de res-
ponder criminalmente, nos termos do art. 299 do Codigo Eleitoral, submete-
se, tambem, as penas previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97, com a reda-
gao dada pela Lei n°9.840/99, sendo que o procedimento para a apuracao 
e o previsto na LC n°64, de 18 de maio de 1990, em seu art. 22, denomi-
nado de investigacao judicial. 

O saudoso eleitoralista Tito Costa 3 0 leciona que o artigo 41-A nao tern conota-

cao na esfera penal eleitoral, mas apenas no aspecto do registro e do diploma do 

candidato. 

O tipo do art. 299 do Codigo Eleitoral nao retrata uma norma penal em bran-

co, ou seja, nao e carecedor de complemento normativo da mesma fonte legislativa 

(normas penais em branco em sentido amplo), nem tampouco de fonte legislativa 

diversa (norma penal em branco em sentido restrito). 

Porem Ramayana nao partilha de eventual posicao sobre o entendimento de 

que o art. 299 do Codigo Eleitoral seja uma norma penal em branco em sentido am

plo, e, portanto acredita que, o art. 41-A Ihe colmataria aspectos juridico-eleitorais. 

2 8 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 9 aed.. Sao Paulo: editora Impetus, 2008. 
2 9 GOMES, Suzana Camargo. A Justica e sua Competencia. Sao Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
1998(pags. 55-56). 
3 0 COSTA, Tito. Recursos em Material Eleitoral. 7 a ed. Sao Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 1998. 
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Na verdade, o tipo do art. 299 do Codigo Eleitoral contem elementos objetivos 

normativos que sao preenchidos por juizo de valoracao, v.g., "outra vantagem", "e 

prometer abstencao", alem de elementos objetivos como "oferecer", "prometer" etc. 

As formas em que se apresentam os elementos normativos se fazem sobre 

os injustos ou termos juridicos. Ve-se que nao se esta, e pode-se afirmar sem receio 

de erro, diante de norma penal em branco em sentido amplo. 

Assim sendo, nao ha complementacao do art. 299 do Codigo Eleitoral pela 

norma do art. 41-A da Lei 9.504/97, mas apenas duplicidade de incidencia sobre as 

hipoteses de captacao de sufragio, com reflexos na esfera penal (puramente eleito

ral). 

O crime do art. 299 e similar ao tipificado no art. 334 do Codigo Eleitoral. 

O art. 334 do CE vincula a distribuicao de mercadorias aos sorteios bingos, 

rifas e outras praticas de jogos, na verdade, urn tipo especial de corrupcao eleitoral 

cujas elementares normativas "distribuicao de mercadorias, premios e sorteios" es-

tao interligadas. 

4.1 NEXO DE CAUSALIDADE 

O artigo 41-A, na realidade, estabeleceu sancoes administrativas as condutas 

ativas sancionadas criminalmente pelo artigo 299 do Codigo Eleitoral. Assim, o can

didato que doou, ofereceu, prometeu, ou entregou, ao eleitor, com o fim de obter-lhe 

o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou fun-

cao publica, tera seu registro cassado ou, se eleito, sera punido com cassacao do 

diploma obtido, (artigo 262, IV, do Codigo Eleitoral), bem como Ihe sera imposto o 

pagamento de multa. 

A analise da prova na acao fundada no artigo 41-A deve ser profunda, exauri-

ente, porque uma vez restada incontestavel, irrefutavel, isto e, provada a captacao 

ilegal de votos, nao ha necessidade de perquirir ou de analisar a potencialidade ou 

influencia no resultado das eleicoes, basta a prova inequivoca da pratica da corrup-

gao eleitoral para que seja determinada a cassacao do registro ou do diploma. Com-

partilha do mesmo entendimento o Ministro Nelson Jobim, como se observa em seu 

voto, no julgamento do recurso especial 19533, rel. Min. Sepulveda Pertence, foi dito 
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que: "No art. 41-A, o bem protegido nao e o resultado da eleicao. O bem protegido 

pelo art. 41-A e a vontade do eleitor. Entao ha urn bem protegido distinto, o que nao 

autoriza, com isso, se falar em potencialidade." 

Contradiz com o popular pensamento de que a captacao ilicita de sufragio 

serve apenas para alterar o resultado das eleigoes, visto que a mesma, como ja fora 

citado, atinge aos candidatos eleitos e nao eleitos. Enfatizando apenas a real vonta

de do eleitorado, o qual deve exercer seu voto apenas como o dever de cidadao. 

4.2DIFERENCIAQ0ES 

A captacao de sufragio pode ser evidenciada pelo abuso de poder economico 

ou politico, ja tratando-se de corrupcao eleitoral latu sensu, em que se vise colher 

votos atraves de ofertas ou promessas de recompensa, nao sendo necessario que o 

eleitor consiga receber a vantagem ou o bem ofertado pelo candidato, basta a pro-

messa para que o crime esteja configurado. 

Caso o eleitor receba a oferta, o crime de captacao ilicita de sufragio torna-se 

qualificado, nao sendo necessario que se prove mais nada. Pois apenas a prova do 

oferecimento de vantagem pessoal e suficiente, mesmo que o eleitor nao venha a 

adquirir essa vantagem por motivo alheio a sua vontade, ou mesmo que se negue a 

aceita-la por motivos eticos e morais. 

Ademais, essa vantagem que configura a captacao de sufragio e a individuali-

zada, nao se confundindo com as promessas corriqueiras de epoca de eleicao, ou 

seja, aquelas feitas em palanques, ou outros meios, para urn numero indeterminado 

de pessoas, como por exemplo, a promessa de construcao de escolas e hospitais na 

regiao. E requisito indispensavel que o proveito da vantagem seja para pessoas de-

terminadas ou determinaveis, nao podendo ser este limite ultrapassado para a inci-

dencia da ilicitude. 

Outra questao importante esta na delimitacao do pedido para a configuracao 

da compra de votos. Ha o pedido generico e o pedido especifico, todavia, apenas o 

pedido especffico ou explfcito enseja, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a 

punicao prevista no art. 41-A da Lei 9.504/97. O pedido generico pode ser o caso de 

abuso de poder economico, como, por exemplo, a distribuigao de materiais de cons-
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trucao para a populagao mais carente, mesmo que o candidato nao peca aberta-

mente os votos dessas pessoas. 

Dentre as sangoes trazidas pelo artigo 41-A da Lei 9.504/97, a mais temida 

para os candidatos e a inelegibilidade retira apenas o jus honorum a capacidade e-

leitoral passiva, os direitos publicos subjetivos passivos. nao retira o direito do cida

dao de votar, e exercer o jus sufragii, porem e tido como incapacidade eleitoral junto 

com a suspensao e a perda de poder politico. 

Mesmo a inelegibilidade nao estando expressamente tipificada no artigo 41-A 

Estao disciplinadas a nivel infraconstitucional, na Lei Complementar 64/90, ja 

a perda e e suspensao estao disciplinadas na atual Constituicao Federal, que em 

seu artigo 15. 

Art. 15. E vedada a cassacao de direitos politicos, cuja perda ou suspensao 
so se dara nos casos de: 
I - cancelamento da naturalizacao por sentenca transitada em julgado; 
II - incapacidade civil absoluta; 
III - condenacao criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus e-
feitos; 
IV - recusa de cumprir obrigacao a todos imposta ou prestacsto alternativa, 
nos termos do art. 5°, VIII; 
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4°. 

Diante dos casos apresentados no artigo acima poderao assim ser julgados. 

Saliente-se que ha varias classificagoes para a inelegibilidade. Entretanto ain

da se dividem em Nacionais (presidentes e vice-presidentes) estaduais (governador, 

vice-governador, senadores e deputados, seja federais, distritais e estaduais), e as 

municipais (somente relacionadas a prefeitos, vice-prefeitos, e vereadores). 

4.3 PRINCiPIO DA INSIGNIFICANCY 

No ambito penal o principio da insignificancia e aplicado para excluir a tipici-

dade em determinados casos, desde que seja analisado que ha a protegao o bem 

juridico afetado, nao devendo assim ser aplicado a bagatelas. 

Perquirir-se, para alem da tipicidade legal, se da conduta do agente resultou 

dano ou perigo concreto relevante, de modo a lesionar ou fazer periclitar o bem na 
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intensidade reclamada pelo princfpio da ofensividade, acolhido na vigente Constitui

cao da Republica no artigo 98, inciso I. 

Porem o principio foi levado em consideracao em decisoes, das quais alega-

ram que, sendo demasiada a diferenca de votos de candidato eleito para com o 

candidato nao eleito, deve-se notar a aplicabilidade do artigo 41-A. Visto que se apli

cado este em relacao a votos dos quais se acredita nao alterar o resultado da elei

cao, seria uma maneira de manifestar a justica em vao. 

Mas como ja fora explicitado, fica claro que o objetivo do artigo 41-A da Lei 

9.504/97 nao e alterar o resultado da eleicao, e sim zelar pela garantia do voto como 

dever de cidadania. 

Alegar o principio da insignificancia iria entao de encontro com o verdadeiro 

sentido e aplicabilidade da captacao ilicita de sufragio e ainda na corrupcao eleitoral, 

apesar de esta se configurar apenas com o fato de dar ou oferecer, mesmo que o 

eleitor nao aceite. 

4.4 POSICIONAMENTO DE ALGUNS MINISTROS DO TSE 

No dia 1 de margo de 2007, ministros dos TSE se reuniram para julgar o Re

curso Especial Eleitoral (Respe) 26118. Que fora publicado do dia 5 (cinco) de mar-

go de 2007 no site do TSE. 

Doagao de dinheiro para comprar abstengao de voto tambem viola o artigo 

41-A da Lei 9.504/97 (Lei das Eleigoes), o qual dispoe sobre a captagao ilicita de 

sufragio. O entendimento foi fixado pela maioria do Plenario do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE). 

O recurso foi interposto pelo prefeito e pela vice-prefeita cassados de Itapeva 

(MG), respectivamente, Denni Carlos Queiroz e Dirce da Silva Lopes. Eles tiveram 

seus diplomas cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em margo 

do ano passado, por captacao ilicita de sufragio. O tribunal entendeu que a doagao 

de cheque no valor de R$ 200 para que urn eleitor e sua familia nao fossem votar se 

enquadrava na punigao prevista no artigo 41-A da Lei das Eleigoes. 

No TSE, os recorrentes argumentaram, entre outros pontos, que o artigo 41-A 

nao pune oferecimento de vantagem em troca de abstengao de voto, mas sim em 
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troca do ato de votar. O fato que motivou a condenacao deles seria, entao, atfpico, 

ou seja, sem previsao legal. 

0 voto do relator ministro Geraldo Grossi, relator da materia, ressaltou a pe-

culiaridade do caso, novo para o TSE. Quanto a alegada atipicidade da conduta atri-

buida aos recorrentes, lembrou que a doagao de dinheiro em troca de abstengao de 

voto e crime previsto no artigo 299 do Codigo Eleitoral. 

De acordo com o dispositivo, "dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, 

para si ou para outrem, dinheiro, dadiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou 

dar voto e para conseguir ou prometer abstengao, ainda que a oferta nao seja acei-

ta" configura crime eleitoral, punivel com pena de reclusao de ate quatro anos e pa-

gamento de cinco a 15 dias-multa. 

O ministro Grossi ao desprover o recurso afirmou: "E licito, penso eu, ao in-

terprete do artigo 41-A da Lei 9.504/97, por analogia, entender que ali se cogita, 

tambem, da dadiva de dinheiro em troca de abstengao". 

Na mesma linha, votaram os ministros Cezar Peluso, Carlos Ayres Britto, Jose 

Delgado e Caputo Bastos. O ministro Peluso observou que, embora essa modalida-

de de influencia direta sobre a vontade do eleitor nao esteja expressamente com-

preendida no enunciado da Lei das Eleigoes, "se a finalidade da norma e evitar uma 

forma de influir na vontade do eleitor, tanto faz que essa vantagem seja obtida por 

meio de suposta promessa de votagao quanto por suposta promessa de abstengao". 

No entanto, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito divergiu do relator. No 

entendimento do ministro, as consequencias dos atos punitivos sao diferentes entre 

o artigo 299 do Codigo Eleitoral e o artigo 41-A da Lei 9.504/97. "O fato de o 299 

refletir uma potencialidade maxima nao significa que o legislador seja proibido de 

estabelecer outro tipo de sangao com outro tipo proprio para a punigao", afirmou. 

Vale ressaltar, que mesmo apos tantas discussoes o entendimento dominante 

do TSE e no sentido de que o artigo 41 - A da lei 9.504/1997, nao aboliu o crime de 

corrupgao eleitoral acima descrito (AC. - TSE n° 81/2005). 
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4.5 MOMENTO DA PRATICA DO ATO ILlCITO. 

A chamada corrupcao eleitoral pode ter efeitos penais e eleitorais, portanto, 

deve-se considerar o momento em que a mesma acontece e estudar, para os devi-

dos efeitos didaticos, duas teorias. 

4.5.1 Teoria da dupla imputacao Penal e Eleitoral 

E interessante a aceitacao da posicao supracitada como mais uma ferramenta 

para o combate da famigerada corrupcao eleitoral, pois se sabe que os ativos cor-

ruptos nao esperam o deferimento do registro e no amanhecer do primeiro dia do 

ano da eleicao ja comecam os seus atos de corrupcao. Mas algo deve ser mais bem 

explicado, deve-se fazer uma divisao do momento em que ocorre a corrupcao eleito

ral, pois as consequencias sao diferentes: 

4.5.1.1 Quando o ato de corrupgao eleitoral ocorre antes do requerimento do regis
tro. 

Na primeira hipotese: a imputacao uma: Ocorre quando o ato de corrupgao 

eleitoral nao e cumulado com o abuso de poder economico, havera apenas uma im

putacao penal, na forma do art. 299 do Codigo Eleitoral. 

Ja na segunda hipotese: dupla imputacao: Ocorre quando o ato de corrupgao 

eleitoral e cumulado com o abuso de poder economico, havera uma imputacao elei

toral e penal. Pois o infrator devera responder pelo crime previsto do art. 299 do Co

digo Eleitoral; e tambem por uma AIJE (Agao de Investigagao Judicial Eleitoral) que 

tern como escopo, entre outros efeitos, declarar a inelegibilidade do representado e 

de quantos hajam contribufdo para a pratica do ato, cominando-lhes sangao de ine

legibilidade para as eleigoes a se realizar nos tres anos subsequentes a eleigao em 

que se verificou e tambem declarara a cassagao do registro do candidato diretamen-
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te beneficiado pela interferencia do poder economico e pelo desvio ou abuso do po

der de autoridade. 

4.5.1.2 Quando o ato de corrupgao eleitoral ocorrer depois do requerimento do regis
tro. 

Em primeira hipotese tambem sera aplicado a dupla imputagao. Ocorre quan

do o ato de corrupcao eleitoral nao e cumulado com o abuso de poder economico, 

havera uma imputagao eleitoral e penal, pois o infrator devera responder pelo crime 

previsto do art. 299 do Codigo Eleitoral e tambem pelas sangoes previstas no art. 

41 -A da Lei no 9.504/1997. 

Na segunda hipotese: teoria da tripla imputagao eleitoral/penal/eleitoral: Ocor

re quando o ato de corrupgao eleitoral e cumulado com o abuso de poder economi

co, onde havera uma tripla imputagao eleitoral/penal/eleitoral, pois o infrator devera 

responder: pelo crime previsto do art. 299 do Codigo Eleitoral (No mesmo sentido: 

AC - TSE - N° 81/2005); pelas sangoes previstas no art. 41-A da Lei no 9.504/1997, 

quais sejam: pena de multa de mil e 50 mil Ufir; cassagao do registro ou do diploma; 

e ainda pelas sangoes decorrentes do abuso do poder economico, quais sejam: de

claracao de inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuido para a 

pratica do ato, cominando-lhes sancao de inelegibilidade para as eleigoes a se reali-

zarem nos tres anos subsequentes a eleigao em que se verificou. 

4.5.1.3 Quando o ato de corrupgao eleitoral ocorrer depois do requerimento do regis
tro, mas o candidato nao foi eleito. 

Havera os efeitos infracitados: pelo crime previsto do art. 299 do Codigo Elei

toral e ainda pelas sangoes previstas no art. 41-A da Lei no 9.504/1997, da na forma 

de pena de multa de mil e 50 mil Ufir. 

No mesmo sentido: "A oferta de servigos medicos gratuitos a eleitores, por 

candidato, no periodo eleitoral, caracteriza a infragao modelada no art. 41-A da Lei 
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9.504/1997, sujeitando o agente, quando nao eleito, a pena de multa (TRE/GO - Ac. 

113011; de 01/10/2001 ;Rel. Juiz Silvio Mesquita). 

E ainda, se houve abuso do poder economico, havera declaracao de inelegibi

lidade do representado e de quantos hajam contribuido para a pratica do ato, comi-

nando-lhes sancao de inelegibilidade para as eleigoes a se realizarem nos tres anos 

subsequentes a eleicao em que se verificou. 

4.6 RELEVANCIA DO SIGILO E DO DIREITO DO VOTO 

Visto a semelhanca diante do ato e do texto entre os artigos 299 do Codigo 

Eleitoral e o artigo 41-A da Lei 9.504/97, o principio do in dubio pro reu devera ser 

aplicado? Dessa forma, a lei mais benefica ao corrupto, aquele que comprou os vo

tos. 

Assim sendo o artigo 299 do CE na sera mais aplicado. Pois o mesmo ,alem 

de tudo, aplica a pena de detencao de 1 a 4 anos. O que seria absurdo, e ainda ba-

nalizaria aplicabilidade compra de votos. Este assim perdendo sua principal funcao: 

cidadania. 

Bem salientou Pedro Henrique Tavora Niess 3 1: "O voto nao e uma mercadoria 

exposta a venda ou a troca, mas uma premiagao que deve ser conquistada apos 

justadisputa, pelas ideias e pela historia de cada competidor". 

O voto deve ser sempre resguardado como o maior bem de urn eleitor. E urn 

meio de manifesto do cidadao diante do municipio, estado ou de todo territorio na

tional. 

Acredita-se entao, que o Estado perde seu poder de policia a nao aplicar de-

vidamente os dois artigos, pois estar-se diante de uma grande fraude para com o 

povo brasileiro. Devendo assim a populacao exigir o cumprimento das sangoes tipifi-

cadas em lei, e ainda cabe aos legitimos entrar com as agoes cabiveis. 

Contudo, conclui-se que o artigo 299 do Codigo Eleitoral diferencia-se do ar

tigo 41-A da Lei 9.504/97, nao so pelo tipo de sancao aplicavel, mas por nao ter pra

zo certo e determinado no proprio artigo, exigindo assim urn juizo de valoragao juri-

3 1 NIESS, Pedro Henrique Tavora. Direitos Politicos, Condicoes de Elegibilidade e Inelegibilida
de. Sao Paulo: Ed. Saraiva, 1994. 
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dica. Diferentemente deste que no proprio artigo diz que o ato deve ocorrer entre o 

registro (entende-se que deve ser contado desde a solicitacao do registro iniciado no 

dia 5 de julho do ano de eleicao - artigo 11 da mesma lei) ate o dia da eleicao, que 

se da na primeira semana de outubro. 

Assim como ja fora exposto no ponto 4.5.1.3 deste texto, nada impede a apli

cabilidade dos dois artigos em urn mesmo ato. Pois a corrupcao eleitoral nao e uma 

norma em branco da qual necessita de complemento, o 41-A so vem a esclarecer 

melhor e enfatizar o prejuizo causado por determinado ato doloso e ilicito. Sendo 

assim, este nao vem a substituir, muito menos a alterar aquele. 
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5 CONCLUSAO 

Quando se fala em corrupcao a populacao brasileira ja associa automatica-

mente aos grandes politicos, pois o pais se encontra desacreditado na real fungao 

dos poderes legislativo e executive e na atualidade ja vem sendo muito abordada a 

corrupcao no poder judiciario, o que de fato entristece ainda mais aos cidadaos des

te pais. 

Saliente-se que a corrupgao de maneira geral esta no ser humano em si e 

nao apenas dos que detem poder, e sim se inicia do pequeno, do cidadao comum. 

Tendo como fundamentagao que a corrupcao e feita de acordo com as proporciona-

lidades de tirar vantagem de algo ou de alguem, ao se tratar de poder publico o bem 

atingido e o dinheiro do povo. O que comprova a existencia de uma democracia ma-

quiada no Brasil, tendo em vista que corrupgao e a democracia as avessas. 

Contudo tratando-se de compra de votos, de maneira geral, o eleitor tern 

grande culpa. Pois o mesmo aceita o agrado, seja qual for o motivo, sem nenhuma 

resistencia. O que se difere do seu dever de cidadao, o qual seria de denunciar o ato 

ilicito. Porem caiu em costume nacional crer que a corrupgao esta no nosso dia a 

dia. Entretanto a populagao se encontra sempre critica, e por muitas vezes nao ob-

servam seus pequenos atos tambem corruptos. 

Quando se fala em corrupgao eleitoral esta abrange tanto a corrupcao ativa, 

praticada pelo candidato ou por terceiro que se disponha a conseguir o voto para 

candidato, quanto a corrupgao passiva, praticada pelo eleitor, que, na maioria dos 

casos, em troca de seu voto, toma iniciativa requerendo ao candidato determinadas 

vantagens. 

No que tange a sua consumagao, se entende que a corrupgao eleitoral e urn 

crime de natureza formal, ou seja, nao e necessario, para sua configuragao, que do 

crime ocorra resultado material. 

Fica claro que, neste crime, nao havendo a definitiva eleicao do candidato, 

resta inocua a letra criminal. Eis que o espfrito da lei, ou seja, a intengao de se pro-

teger a liberdade de escolha e evitar o ingresso de indivfduos de ma indole na admi-

nistragao dos interesses do povo, ja se teria dado por satisfeita, ante a nao escolha 

do candidato perante as urnas. Devendo, portanto, haver a demonstragao nexo en-

tre o fato criminoso e o resultado do pleito, isto depois de haver sido demonstrada 
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que a promessa realizada tenha sido realmente feita em troca do voto, o que torna 

dificil sua efetiva caracterizacao em aspectos praticos. 

Sendo configurada a existencia do referido delito, o infrator se sujeitara, no 

ambito penal, a pena de reclusao de quatro anos e o pagamento de cinco a quinze 

dias multa. Ocorre ainda, no campo politico, a pena de inelegibilidade do candidato, 

no caso da corrupcao ativa, pelo periodo de oito anos. 

Portanto, verifica-se que apesar deste ser urn crime de constante ocorrencia 

na polltica brasileira, dar-se-a dificilmente sua efetiva demonstracao. 

Infere-se que, com o surgimento da captacao ilicita de sufragio no ordena-

mento juridico, houve urn avanco no combate a corrupcao. Pois foi dada uma inter-

pretacao mais arrojada, pelos Juizes e Tribunais Regionais Eleitorais, cujo escopo 

nao e de prejudicar os bons polfticos, merecedores do voto do povo brasileiro e, sim, 

de afastar aqueles que almejam o poder a todo custo para obter proveito proprio. 

Uma vez que, alem da existencia de valvulas de escape oferecidas pela pro

pria letra legal, ha tambem a inexistencia Brasil, de uma justica autonoma especiali-

zada no ambito eleitoral. Visto que a denominada Justica Eleitoral, vem utilizando-se 

de juizes de varas comuns, que nos perfodos precedentes ao pleito, se encontram 

numa posicao muitas vezes improvisada, acumulando nos dias que se aproximam 

ao pleito, alem de suas excessivas montas de trabalhos cotidianos, tambem a fun-

cao de julgador e fiscalizador eleitoral. 

Sendo certo que se os eleitores tivessem conhecimento antes da eleicao de 

que se tratava de urn mau politico, nele nao iriam confiar seus votos. Destarte, uma 

vez constatada e provada a corrupgao eleitoral, ainda que depois da votacao, o seu 

autor deve ter cassado o seu registro ou o seu diploma, pois com certeza, esta pro-

videncia tera o aplauso de seus eleitores. 

Por fim, e preciso ponderar, ainda, que o artigo 41-A veio dar eficacia ao 

combate a corrupcao eleitoral trazendo grandes resultados. Incomodou, deveras, ao 

ponto de varios projetos de lei tramitarem no Senado para modificar ou revogar o 

referido texto legal, mas sem sucesso, ate o momento. 

Contudo, o voto e urn meio muito poderoso que o eleitor possui contra os 

candidates corruptos, todavia, este direito nao tern sido bem utilizado em razao da 

falta da consciencia polftica do povo brasileiro. E enfatizando mais uma vez, que a-

pesar da eleicao no Brasil ser exemplo para o mundo, ainda existe muitas lacunas a 

serem preenchidas diante do sistema eleitoral brasileiro, cabendo ao povo e aos pro-
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fissionais do direito, principalmente os julgadores ou membros do poder judiciario e 

do Ministerio Publico, a busca pela concretizagao dos efeitos da norma eleitoral. 
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