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RESUMO 

O povo sempre lutou por mudancas e diuturnamente ve seus direitos sendo 
agredidos, em grande parte das vezes pelo proprio Estado. O presente trabalho foi 
realizado atraves do metodos exegetico-juridico, historico-evolutivo e bibliografico, 
uma vez ser relevante contextualizar os acontecimentos hodiernos, principalmente, 
por se tratar as ciencias juridicas de sociais e, portanto, influenciadas pelos 
antecedentes historicos, que de acordo com a dialetiea de Hegel (1979), sao 
processos inacabados. Objetiva-se analisar o instituto da Desobediencia Civil, mais 
especificamente acerca do questionamento quanto a possibilidade de insercao do 
instituto no ordenamento patrio, fazendo atraves da comparagao com o Direito de 
Resistencia ja inserido na Constituicao Federal e a correlacao das manifestacoes 
sociais com o instituto em apreco. O tema da Desobediencia Civil e complexo e 
entusiasmante. Trata-se da propria norma positivada reconhecer em momentos 
especificos o direito de desobedece-la. Existe a necessidade de se edificar um 
conceito proprio para a Desobediencia Civil com o intuito de criar um molde a ser 
aplicado as situacoes que se deseja analisar, como meio de reconhecer ou nao a 
presenca do instituto, diferenciando assim a Desobediencia com fins sociais da 
desobediencia gratuita e egoistica. Surge entao o seguinte questionamento: A 
Desobediencia Civil pode existir em um ordenamento democratico respeitando a 
ordem Constitucional? Segundo este estudo, a hipotese central funda-se na propria 
Constituicao Federal Brasileira e os outros Direitos de Resistencia ja consolidado 
nesse diploma, alem de que a Desobediencia Civil e antes de tudo um fato, contudo 
busca-se analisar a possibilidade de insercao no ordenamento com o intuito de 
proporcionar maior seguranea juridica para aqueles que necessitam do instituto. 

Palavras-chave: Desobediencia Civil. Constituicao Federal. Direito. 



ABSTRACT 

The people have always fought for change and constantly see their rights being 
abused, in most of the times by the State. This work was carried out by methods 
exegetic-legal, historic-evolutionary bibliographic, to be relevant contextualize the 
modem events, principally because it is legal science of social sciences and, 
therefore, influenced by historical antecedents, which according to the dialectic of 
Hegel (1979), are unfinished processes. Objective is examine the Civil Disobedience, 
more specifically concerning the question about the possibility of entering the 
legislation, so by comparison with the Law of Resistance already placed in the 
Federal Constitution and the correlation of social events with the institute in question. 
The theme of Civil Disobedience is a complex and exciting. This is the law positive 
recognize specific moments in the right to disobey it. There is a need to build a 
concept for the Civil Disobedience in order to create a template to be applied to 
situations when are to be examined, as a means of recognizing the presence, or not, 
of the institute, differing the Disobedience with the social purposes of disobedience 
free and selfish. The following question then arises: there may be Civil Disobedience 
in a democratic system while respecting the constitutional order? In this study, the 
central hypothesis is based in the Brazilian Federal Constitution and other rights of 
Resistance already consolidated in law, and Civil Disobedience that is above all a 
fact, but seeks to examine the possibility of inclusion in planning in order to provide 
greater legal certainty for those who need the institute. 

Key-words: Civil Desobedience. Federal Constitution. Right. 
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INTRODUCAO 

A sociedade encontra-se em constante mudanca. Os valores existentes a 

epocas remotas nao sao os mesmos. A evolucao da consciencia e do racioeinio 

critico humano levou a humanidade a grandes conquistas. O Direito e fruto destas 

conquistas. A constante luta em defesa do Direito consagra novos direitos 

constantemente. 

A concepcao de um Direito intrinseco ao homem, permitiu apos duras 

batalhas, a insercao de novos direitos em diplomas legais. Diplomas superiores a 

todo o ordenamento, protetores de direitos e garantias fundamentals. 

Este produto do intefeeto humano e assegurado pelo Estado, que com a 

espada defende o Direito. Contudo, com a mesma espada ele pode ferir o homem. 

As injusticas provocadas pela falta de correspondencia entre a lei e os 

anseios do povo, assim como a iniquidade de atos do Executivo, sao constantes, 

fazem parte da realidade empirica do cidadao em todo o mundo e em todas as eras, 

e assim sera para as futuras geracoes, enquanto houver homem. 

As iniquidades sao geradas pela falibilidade do homem, justamente por sua 

natureza, soma-se a este a corrupcao e degeneragao do Estado, o resultado sao 

atitudes incompatfveis com o Estado Democratico de Direito. 

Sendo possivel existir uma lei injusta, e uma vez esta inserida no 

ordenamento juridico, ferindo liberdades, direitos e garantias consagrados 

anteriormente pela Constituicao como fundamentals, poderia, neste contexto indaga-

se sobre a possibilidade do homem desobedecer a lei e recusar-se ao cumprimento 

da norma. 

O problems daobedieneia nao e recente. Desde o comeco da historia temos 

relatos da dificuldade entre a relacao sudito-soberano e o cumprimento das normas 

expedidas contrarias aos anseios do povo, elaboradas para atender os interesses 

egoisticos do rei. 

Antigona e o relato mais antigo, mas nao o mais conhecido. Gandhi, Luther 

King, Rosa Parks, desobedeceram a lei quando entenderam que ela era injusta, que 

privilegiava uma classe em detrimento da outra, aleancaram seus objetivos e sao 
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lembrados como simbolos de luta em defesa dos direitos das minorias (dependendo 

do ponto de vista). 

As atitudes de resistencia ao Estado vao desde a greve ate a revolucao, atos 

presentes nos anais da historia e que irao sempre estar presentes, pois a luta em 

defesa dos direitos do homem nunca sucumbira. 

As sociedades estao sempre em evolucao e necessitam de novos direitos que 

condizem com a real situacao, o que muitas vezes nao e atendido. Em resposta ao 

Estado ocorrem protestos, passeatas, greves de fome e a mais variada gama de 

atos contestatorios. Resta saber se as injusticas alegadas legitimam a 

desobediencia da lei. 

Uma iniquidade que afeta a populagao, atraves da exigencia do cumprimento 

de uma norma inadequada a realidade social, nao pode ter seu cumprimento 

exigido. Mesmo que elaborada segundo o processo legislativo, embora preencha a 

forma, carece de conteudo. O Estado tern o condao de exigir a obediencia a lei, mas 

sem conteudo a norma torna-se inocua, ilegitima e injusta. A sociedade dificilmente 

respeitara uma norma injusta, quando o faz e por imitacao ou ausencia de 

questionamento. Sendo ilegitima a norma nao pode simplesmente ser 

desrespeitada. A mera desobediencia para fins egofstas nao constitui forma de 

contestacao a injustica. A desobediencia so deve prevalecer quando nao existir 

outra alternativa. 

A Constituicao consagra direitos e liberdades para garantir o exercicio da 

cidadania, mas o diploma legal nao elencou todas as formas possiveis, tambem nao 

poderia, que gracas a dinamica do Direito, novos direitos surgem e se apresentam 

importantes para o cidadao constantemente. 

O poder emana do povo e para este deve ser direcionado. A Democracia por 

si so ja constitui o conglomerado destes poderes. Todavia, o poder e transferido pela 

maioria, permanecendo presente um dissenso, a vontade de uma parte da 

populacao, que nao deve ser esquecida. A maioria nao constitui o poder absoluto, 

jdevendo prevalecer formas de participaeao de todos nas tomadas de decisao do 

Estado. A sociedade nao deve ser impedida de exercer sua cidadania por intermedio 

de canais de participagao na Democracia, independentemente de se constituir, ou 

nao, a maioria. 

O Direito de Resistencia, instituto em defesa da sociedade exercido como 

forma de resistir a opressao instituida pelo Estado, ja e consagrado no ordenamento 
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atraves de suas especies, como a greve, que em periodo nao muito remoto era 

considerada crime. Instituto capaz de interferir nas decisoes do governo, exercido 

por um grupo, que nao constitui a maioria, mas e legitime 

Neste diapasao encontra-se outro instituto, a Desobediencia Civil. Produto de 

direitos e liberdades politieo-juridicos em defesa do Direito. E a desobediencia da 

norma imposta, considerada injusta, em protecao ao Direito violado. Constitui um ato 

de violagao de uma norma, e nao do ordenamento, questionando-a sobre sua 

injustiga e apresentando-a a sociedade. 

E notoria a transformagao da sociedade atual, da corrupgao do Estado, do 

descredito da lei pela populacao, do aglomerado de grupos de massas que sofrem 

as mesmas injusticas. Mesmo perante estas injusticas pode o cidadao desobedecer 

a lei? Em que termos? Poderia ser compreendido com exercicio da Democracia este 

ato de desobediencia? 

A Desobediencia Civil pode ser compreendida sob diversas oticas, 

considerada uma forma de participaeao da sociedade na Democracia, um canal 

entre o Estado e o povo. 

Como pode um instituto que desobedece a norma ser compreendido dentro 

de um ordenamento juridico? Seria posslvel positiva-lo sem agredir a norma 

anteriormente imposta e o Estatuto Constitucional? 

Diversos autores apresentam seus pontos de vista quanta ao instituto, 

vantagens e desvantagens da compreensao do instituto sob o ponto de vista 

juridico. Contudo, inegavel tratar-se de uma realidade que nao pode ser olvidada. Os 

atos praticados por grupos como Movimento dos Sem Terra, Movimentos dos 

Trabalhadores Sem Teto, greves vedadas a determinada classe, sao atos de 

Resistencia ao Estado, mas em algumas situagdes podem ser considerados como 

Desobediencia Civil. 

No sentido de viabilizar um suporte teorico que proporcione bases 

consistentes da analise, serao adotados como metodos de estudo, o exegetico-

jurldjco, pelo fata da necessidade de se realizar consultas a doutrina, artigos 

cientificos, teses e sites juridicos, com o proposito de enriquecer e dirimir a 

discussao sobre o tema em questao; e o metodo historico-evolutivo, o qual permitira, 

com base na remissao historica do surgimento e evolugao da Desobediencia Civil, 

uma melhor compreensao acerca do tema proposto, alem do bibliografico, atraves 

da pesquisa literaria aprofundada de diversos autores nacionais e estrangeiros, que 
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tratam sob o tema ou dao o arcabougo necessario para a sustentacao dos 
argumentos. 

O presente trabalho desenvolveu-se a partir da seguinte problematica: "A 

Desobediencia Civil pode existir em um ordenamento democratico respeitando a 

ordem Constitucional?" Assim, teve como hipotese levantada, a afirmativa que em 

virtude da complexidade do Tema, o instituto em apreco deveria ser amplamente 

discutido para que atraves da pesagem de seus pros e contras, mediante a 

elaboracao de um conceito abstrato, fosse possivel sua aplicagao em casos 

concretos tentando observar seus limites e correspondencia Constitucional. 

Atraves deste trabalho objetiva-se analisar o instituto da Desobediencia Civil, 

mais especificamente acerca do questionamento quanta a possibilidade de insercao 

do instituto no ordenamento patrio, analisando as situacoes faticas existentes e 

atraves do delineamento de um conceito que possa ser aplicado a todas as 

situagoes em que se queira averiguar a existencia do instituto em aprego. Tentando 

vislumbrar a possibilidade do instituto ser compreendido como forma de participagao 

Democratica sem agredir a ordem juridica. 

Para cumprir este mister, faz-se imperioso tragar uma evolugao contextual 

apresentando um embasamento jundico-filosofico pertinente ao Direito e a luta em 

sua defesa, bem como a analise da Desobediencia Civil e sua participagao na 

realidade Brasileira. 

Inicialmente urge apontar no primeiro capitulo a nogao de Direito Natural que 

ultrapassa eras e e amplamente discutida na comunidade juridica. Em seguida 

analisar-se-a os Direitos Humanos, impossiveis, atualmente, de afastar-se de 

qualquer ordenamento. A partir desta observagao tratar-se-a sobre os Direitos e 

Liberdades pertinentes a Carta Constitucional e ao cidadao. Isto posto, imperioso 

observar a autoridade da lei, nogoes superficiais da obrigatoriedade da norma e a 

dualidade entre legitimidade e legalidade da lei. Concluindo o capitulo inicial com os 

argumentos que levam o homem a defender os seus Direitos. 

No segundo capitulo, tratar-se-a da evolugao historica do Direito de 

Resistencia, com enfoque a Desobediencia Civil, instituto que ultrapassou epocas. 

Ventilada a evolugao, apresentar-se-a um conceito sobre o Direito de Resistencia, 

para apenas em seguida poder-se vislumbrar as diversas especies do Direito de 

Resistencia, principalmente a objegao de consciencia, a greve, a revolugao, a 

autodeterminagao dos povos e por fim a Desobediencia Civil. 
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No tereeiro capitulo sera analisado o instituto da Desobediencia Civil de forma 

mais dedicada, aprofundando o conceito acostado em diversos doutrinadores ate 

chegar em um quociente comum. Em seguida, tratar-se-a sobre a legitimidade do 

instituto e seu fundamento em um Estado Democratico de Direito. Imediatamente 

apos, sera levado em consideracao os pontos de vista favoraveis e contrarios a 

admissao do instituto em um Estado Democratico de Direito. 

No quarto e ultimo capitulo, analisar-se-a a possibilidade da positivacao da 

Desobediencia Civil em nosso ordenamento. Para tanto, observar-se-a a realidade 

atual do instituto atraves de acoes do Movimento dos Sem Terra, de radios lacradas 

pela Policia Federal, recusa a pagamento de tributos, entre outros. Neste diapasao, 

sera averiguada a aplicabilidade da Desobediencia Civil no contexto brasileiro, 

atraves das acoes que ja ocorrem e que podem ocorrer. Em seguida, sera discutida 

a possivel positivacao junto ao ordenamento juridico do Brasil, analisando a 

incompatibilidade e consonancia com a Constituicao Federal. Vislumbrar-se-a ainda 

a Desobediencia Civil sob o prisma da clausula constitucional aberta e do artigo 5°,§ 

2° 

Emana a analise do instituto da realidade existente nos diversos conflitos 

sociais, procurando compreender este fatos dentro de uma otica juridica. Delimitar 

os contornos do instituto e analisar a possibilidade de inseri-lo no ordenamento 

juridico como forma de tutelar seu exercicio e o elemento de conclusao deste 

trabalho. 



"Voce escapou do abatedouro ileso, mas nao 
intacto. Viu a necessidade de liberdade, nao 
apenas para si, mas para todos... voce viu... e 
vendo, ousou fazer. Quao sabia foi sua 
vendeta... quao benigna, quase uma cirurgia. 
Os inimigos acreditaram que voce pretendia 
se vingar so em suas carnes, mas nao. Voce 
esquartejou suas ideologias. As pessoas 
encontram-se em meio as ruinas da 
sociedade, uma cela que prometia ser eterna. 
A porta esta aberta. Podem partir agora, ou 
voltar a se desentender e tecer nova 
escravidao. A escolha e deles como sempre 
deveria ter sido. Nao pretendo libera-los, mas 
ajudarei a construir, a criar. Nao ajudarei a 
matar. A era dos Assassinos acabou. Eles 
nao tern lugar em nosso mundo melhor". 

Alan Moore 



CAPITULO 1 DOS DIREITOS NATURAIS A LUTA PELO DIREITO 

O sentimento de luta pelo justo e oriundo de antigas eivilizacoes. Quanta 

maior o dano ao direito, maior o clamor por sua defesa, e quanta maior esta luta, 

mais valor conquista o direito pelo qual se digladiou. Esse direito mitigado mudava 

de categoria, tornava-se indispensavel, intrinseco ao ser humano, e ainda maior sua 

tutela, sua defesa, e, por conseguinte, sua luta. 

As sociedades introduziram em seus diplomas direitos imprescindiveis, 

taxados de naturals. Positivaram-no, e assim puderam exigi-lo, contra os demais 

suditos e contra o soberano, uma forma de preservar um direito conquistado por um 

processo historico manchado muitas vezes com sangue. 

Toda Jornada tern um ponto de partida, e para alcancar a luta e necessario 

partir de um porta forte, de um objetivo pelo qual se possa lutar. Justifica-se a luta 

por um direito quando este e intrinseco ao homem, e um direito propriamente 

humano, natural. 

1.1 Direito natural 

Durante seculos a fio, filosofos discutem sobre as doutrinas que concebem o 

Direito Positivo e o Direito Natural, defendendo de forma bastante persuasiva de que 

o primeiro e superior ao segundo, sendo a reciproca verdadeira. 

A Grecia Antiga como bergo de diversas ciencias, da cultura, da filosofia, 

tambem e responsavel pela concepgao do Direito Natural. Para tanto, edificara-se a 

doutrina sob o sustentaculo das Leis Divinas. 

Sofocles (2005), autor de Antigona, e uma ilustragao pertinente ao tema. 

Apresenta em sua obra a manifestacao deste Direito Natural ao descrever a 

resistencia da personagem homonima. Esta confrontava as leis positivadas pelo 

Soberano, utilizando o argumento de obedecer a leis superiores aquelas elaboradas 

pelo rei, asseverava que se submetia as leis de origem divina. 
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Essa concepgao apresenta-se em Platao e Aristoteles, indo permear a 

filosofia romana, atraves de Cicero. Os pensamentos elaborados pelos gregos e 

romanos coadunam quando se defende uma lei natural, verdadeira, imutavel e 

eterna, perene no transcorrer historico, onde sua violagao seria a propria 

degeneracao da natureza humana. 

A maturagao da filosofia do Direito Natural chega ao conhecimento da Igreja 

Catolica, e depois a Ulpiano, e entao estes tornam-se defensores. Ulpiano (apud 

FASSO in BOBBIO, 2000, p.656) chega a afirmar que o Direito Natural e "aquilo que 

a natureza ensinou a todos os seres animados". Ja a Igreja Catolica encontra no 

Direito Natural a evidente manifestagao de seus fundamentos, uma vez que a 

origem dos direitos intrinsecos ao homem, que estao acima de qualquer lei criada no 

piano terreno, e proveniente de Deus. 

Durante a Idade Moderna o conceito de Jusnaturalismo como "lei verdadeira" 

perdurou ate encontrar com Grocio (Ibidem, p.657) que aprimorou a definigao. Ele 

assevera que esse Direito nao surge da vontade de Deus, mas, da razao humana, 

sendo um direito natural tido como fundamento de um direito que possa ser 

reconhecido por todos os povos como valido. 

E atraves de Grocio que o Direito Natural refere-se nao mais apenas a 

natureza das coisas, mas tambem a natureza humana (ARAUJO, 1988). Surge 

entao uma visao do Jusnaturalismo afastada do transcendental, o que foi imperioso 

para a popularizagao da ideia criada por toda Europa. Surgiram assim novos 

tratados e constituigoes guiadas nesta senda. Pode-se destacar como maior 

influencia desta nova definigao na esfera do direito internacional daquele periodo, 

mormente por serem os tratados deste ramo intitulados de "Do direito natural e das 

gentes". 

Ainda durante a Idade Moderna, diversos jusfilosofos edificaram o Direito 

Natural a partir das caracteristicas humanas quanta ao individualismo, ao pacta 

social e ao proprio direito natural. Concebiam eles que o homem encontrava-se em 

um estado de natureza que remonta a fundagao do Estado Civil. Para Hobbes, este 

estado de natureza era como em uma guerra constante, Locke por seu turno, 

entendia como uma paz instavel, ja Rosseau, compreendia um estado de liberdade 

plena. Todos gozavam do direito a vida, a liberdade, a propriedade, dentre outros, 

mas nao tinham estes direitos garantidos, nao havia seguranga para exerce-los. A 

partir dai surgem os pactos sociais. 
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Historicos ou ficticios, estes pactos ao prego das amplas liberdades 

individuals, entregavam os direitos dos individuos a um soberano, para que este 

garantisse os direitos fundamentals do homem, ou naturais, que, para Hobbes, era 

essencialmente o direito a vida, para Locke o direito a propriedade, para Rosseau, a 

liberdade. 

Thoreau (2002, p. 15), em sua obra, A Desobediencia Civil, defende o Direito 

Natural, e assevera que "cultivar o respeito as leis nao e desejavel no mesmo piano 

do respeito aos direitos". Eleva os Direitos, intrlnsecos ao homem, para um patamar 

superior as leis positivadas pelo Estado, adjetivando o direito como fator da 

consciencia coletiva do homem, algo inato. 

Essa nova concepgao de Direito Natural, juntamente com a Revolugao 

Francesa, e outros momentos historicos norteados pelo iluminismo, serviram de 

estopim para a reorganizagao da Europa. 

Durante o periodo em que surgira o Iluminismo, as nacoes levadas pelo 

ambiente libertario e evolutivo das ciencias e dos regimes politicos, sentiram a 

necessidade de positivar suas leis, mormente pelo fato de que os ordenamentos 

juridicos vigentes nada mais eram do que o direito romano Justiniano, que em 

decorrencia das intemperies historicas tornara-se complicado e impossivel de 

compreensao com seguranga, tornara-se obsoleto. 

O Direito natural mostrara-se um modelo a ser seguido para a positivagao das 

legislagoes nacionais. Ao utilizarem seu modelo consagravam seu sucesso, todavia, 

nas palavras de Guido Fasso (apud BOBBIO, 2000, p. 659) "o Jusnaturalismo 

exauria sua fungao no momento mesmo em que celebrava seu triunfo". 

Alvo ainda do historicismo juridico alemao, que acusava o Direito Natural de 

abstratismo intelectualista, por este considerar-se imune aos movimentos historicos. 

Caindo em descredito o Jusnaturalismo acabou por tornar-se adjetivo depreciativo 

no mundo juridico. 

Ressurgindo apos a 2 a Guerra Mundial, por intermedio da catastrofe do 

genera humano criada pelos regimes totalitaristas, o nazismo e fascismo, o Direito 

Natural torna-se a arma capaz de confrontar estes regimes e oferecer uma garantia 

em favor da paz e do respeito aos povos. 

Agora sob a concepgao de que o jusnaturalismo esta em processo de 

construgao historica, afastando sua imutabilidade anterior, assim como seu carater 
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eterno, tornasse um Direito construido segundo a experiencia adquirida de um povo 

no transcorrer das eras. 

Inobstante, os positivistas ainda argumentam que o jusnaturalismo e um salto 

ilegitimo do direito do campo da validade formal para o axiologico. Ou ainda que e 

esta doutrina incompativel com a moral moderna, visto que afirma ser um direito 

universal. 

Salutar observar que as criticas de ambas as partes sao heranga do processo 

historico. Em alguns aspectos encontra-se resquicios de argumentos anti-

catolicismo por parte dos sequazes do positivismo. Todavia o jusnaturalismo, 

hodiemamente, tern sido, em muitas oportunidades, a base juridica do Direito. 

O Direito Positivo e o Direito Natural nao podem ser dissociados. A 

concepgao de Direito levada para o campo da efetivagao so adquire validade se 

positivado segundo as leis de direito natural. Caso contrario, como assevera Vandick 

Araujo (1988), a separagao entre direito positivo e direito natural, dando amplo valor 

para aquele, seguindo assim um positivismo legalista, colocando em primeiro lugar o 

direito subjetivo do Estado e a lei positivada, acabam por nao permitir a 

manifestagao em repudio a este positivismo de milhoes de partidarios contrarios, 

porque estes foram trucidados, cremados, vitimas de genocidio nos campos de 

Buchenwald, Auschwitz, Lublinka, entre outros fatos historicos onde vitimara-se o 

homem em detrimento do Estado, corporificado pela Lei. 

Impossivel negar ao Direito Natural a titularidade dos Direitos Fundamentals, 

das Cartas Magnas dos Estados, da estrutura juridica que assegura ao homem os 

seus direitos inerentes a condigao humana. Nao e necessario afirmar que o Direito 

Natural encontra-se acima do Direito Positivo, mas, que este, carece daquele para 

tornar-se mais humano, para afastar-se do "Leviata" e aproximar-se da humanidade. 

O Direito Natural nos conduz a uma lei universal de liberdade que permeia 

nossa constituigao. Expoe Reale (2003, p.312), neste sentido, ao afirmar sobre 

jusnaturalismo que este: 

Sirva ao pessimismo de Hobbes para legitimar a doutrina da monarquia 
absoluta, ou a Rosseau para conceber uma democracia radical, fundada na 
doutrina otimista da bondade natural dos homens; ou, entao, para inspirar 
solenes Declaracdes de Direito dos individuos e dos povos, o certo e que o 
Direito Natural espelha as esperancas e as exigencias da especie humana, 
jamais conformada com as asperezas da lei positiva, no processo dramatico 
da historia. 
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O Direito Positivo, ainda que legalizado, nem sempre e justo. Os Estados, por 

mais crueis e tiranicos que possam ser, podem ser legais, conforme seus 

ordenamentos juridicos, mas nunca serao legitimos. E enquanto o homem nao se 

acomodar com o imperio despotico da lei, o Direito Natural sera um balsamo e um 

porta para a luta contra o despotismo. E nas democracias atuais sera uma fonte 

para o ordenamento juridico ser cada vez mais legitimo. 

1.2 Dos direitos humanos 

A positivacao dos Direitos Naturals levou ao esboco dos direitos humanos. 

Durante a Revolugao Francesa, a elaboracao da Declaracao dos Direitos do Homem 

e do Cidadao foi um passo enorme rumo a protegao dos direitos fundamentals. 

O Iluminismo e as revolugoes subsequentes encerraram o antigo regime 

absolutista monarquico para dar azo a um novo Estado, capaz de assegurar os 

Direitos Naturais do homem, intervindo o minimo possivel na esfera privada do 

cidadao e dos seus direitos. 

A Revolucao Francesa leva como lema sua tripode, a liberdade, igualdade e 

fraternidade, direitos ate entao desconhecidos pela maioria dos franceses e da 

propria Europa. A Russia mesmo apos a Revolucao Francesa engatinhava na 

concessao da liberdade aos servos, que constituiam grande parte da populacao 

nacional. 

O deseja imediato da Revolucao era a liberdade, os outros direitos seriam 

consequencia do primeiro. Com a liberdade por-se-ia fim a monarquia absolutista e 

se caminharia um passo a frente rumo a uma nova Europa. Todavia, cai Luiz XVI e 

emerge Napoleao. 

O caos surgido na Franga gragas a Revolugao, apos ser apaziguado, acalma-

se os animos e a tripode ecoa em silencio. Logo, os direitos positivados nao foram 

estendidos para todos os compatriotas, quiga para o resto da Europa ou para o 

mundo. 
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A liberdade tao aclamada nao fora para todos. Inobstante o artigo 1° da 

Declaragao Universal afirmar que "os homens nascem e sao livres e iguais em 

direitos", muitos ainda viveram servos e escravos ate um passado bem proximo, 

talvez Orwell (2005, p. 112), em seu livro A Revolugao dos Bichos, teria sido mais 

feliz ao escrever que "todos os animais sao iguais, mas alguns animais sao mais 

iguais do que outros". 

Apos duras perdas de territorio e simpatia intelectual, gragas ao positivismo, 

historicismo, marxismo e outras correntes filosoficas que expugnavam o Direito 

Natural, com o advento da 2 a Guerra Mundial e da barbarie a que o homem fora 

expectador, as nacoes foram obrigadas a encontrar uma solugao para evitar que 

uma nova guerra ocorresse, nasce assim a Organizacao das Nacoes Unidas (ONU). 

Em 1948, a Assembleia Geral das Nacoes Unidas redige a Declaragao 

Universal dos Direitos Humanos. Ratifica a doutrina do Jusnaturalismo ao declarar 

em seu 1° artigo, que os homens nascem livres e iguais, e o regresso do Direito 

Natural que servira de alicerce para as declaracoes dos direitos humanos vindouras 

proclamadas pelos Estados. 

A partir da Deelaracao Universal dos Direitos do Homem novas direitos 

passaram a surgir, conforme Tosi (2005) seguindo tres tendencias distintas: a 

Universalizagao, a Multiplicacao e Diversificacao. 

Passou-se assim ao aumento de atuacao da ONU e seu objetivo de levar os 

Direitos Humanos a mais paises, direitos estes que multiplicaram-se e se tornaram 

especificos, destarte, nao tutela-se apenas o homem enquanto cidadao, mas os 

hipossufjcientes, idosos, mulheres, criangas. 

Destaca-se assim neste meio seculo subsequente a trajetoria dos direitos em 

tres geracoes distintas, direitos de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. As 

liberdades em geral (politicas, locomotivas, expressionistas, religiosas, processuais) 

surgem em um primeiro momenta para que construa-se a base solida para que o 

homem possa ser considerado cidadao possuidor de direitos reconhecidos pelo 

Estado. Em seguida, ao se consagrar a liberdade, urge necessario a efetivacao dos 

direitos do homem em sociedade, compreende-lo como igual aos demais em suas 

aspiragoes e necessidades, observa-se neste segundo momento a tutela do 

trabalho, educagao e cultura, como forma de assegurar ao homem nao apenas o 

basico, mas a construgao individual do cidadao, com igualdade de oportunidades. A 

fraternidade inicia-se como terceira geragao de direitos amparando os direitos de 
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cunho social e de organizacao. Mas recentes, englobam os direitos a associaeao, a 

protecao do meio ambiente, a protecao do patrimonio cultural e natural da 

humanidade, direitos em geral voltados para o aspecto da solidariedade (TOSI, 

2005). 

Essa nova ordem juridica que origina-se na metade do seculo passado 

efetivamente alcanca uma nova dimensao etica, compreende-se agora os direitos 

como intrinsecos a dignidade do homem. Consoante Tosi (2005, p.24-25): 

Os direitos tornam-se um conjunto de valores eticos universais que estao 
"acima" do nivei estritamente juridico e que devem orientar as legislacoes 
dos Estados. 

O referido autor parte de uma visao multidimensional dos Direitos humanos, 

tendo como arestas a etica, o juridico, o politico, o economico, o social, o historico-

cultural e a educacao. 

Partindo desta premissa pode-se compreender os Direitos Humanos como 

valores eticos positivados para garantir o exercicio da dignidade humana em 

sociedade, atraves de sua experiencia historica e cultural como povo. 

Por ser dinamico o Direito esta em constante mutagao e aperfeicoamento. Os 

Direitos Humanos estao cad a vez mais extensos, abrangem os hipossuficientes, o 

meio ambiente, as organizacoes sociais, o que se denota e que com a experiencia 

cultural e historica amplia-se o leque das protecoes ao cidadao conforme se 

confronta com a demanda por estes direitos. 

Todavia, enquanto observa-se a ampliacao destes direitos, evidencia-se 

tambem sua efetivacao. Coadunando com Bobbio (1992), e inegavel que exista cada 

vez mais direitos e que estes possuem uma argumentacao convincente, entretanto, 

a garantia nem sempre e satisfatoria. Apenas a deelaracao do Direito nao assegura 

sua consecugao, para isso torna-se necessaria a garantia do direito, sua positivacao. 

Os Direitos Humanos como essencial para a dignidade da pessoa humana 

torna-se imprescindivel, e dessa forma, elementar no bojo de qualquer constituicao 

que clame por seus direitos fundamentals. 
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1.3 Direitos e liberdades 

Os Direitos do Homem, os Direitos Fundamentals e as Liberdades Individuals, 

apesar de parecerem sinonimos comportam distincoes relevantes. Os Direitos do 

Homem sao universais, descendem do Direito Natural e comportam os direitos 

relativos a dignidade da pessoa humana. Em contrapartida os Direitos Fundamentals 

nada mais sao do que os Direitos do Homem delimitados por um territorio e 

garantidos pelo Estado, e o que se extrai de Canotilho (2000). Em outro ponto as 

liberdades individuals sao passiveis de diversas conceituacoes e significados, 

todavia, partindo de Kelsen (apud GARCIA, 2004, p. 23) observa-se que liberdade 

tern um conceito negative a nao intervencao do Estado, e para o autor, "a medida 

em que a conduta e permitida porque nao proibida pela ordem juridica - o individuo 

e juridicamente livre", e a existencia de uma esfera de nao incidencia de qualquer 

comando ou proibicao na conduta humana. 

Os Direitos e Liberdades podem ser vislumbrados por varios prismas. O 

Direito Natural e Civil sao encontrados como Fundamentals, nao obstante, 

provenientes de periodos diferentes. Aqueles remontam ao seio do ser humano e 

este do homem em sociedade. 

Estes direitos civis por seu turno ampliam o leque de direitos fundamentals 

modernos, pois so sao possiveis de se compreender como fundamentals hoje, uma 

vez que em um passado nao tao remoto, aceitava-se sua ausencia. Sobretudo no 

que tange aos direitos politicos, hoje indispensaveis, so podem ser exercidos pelo 

homem enquanto cidadao das democracias modernas. 

A esfera do Estado Ocidental Democratico so torna-se sustentavel com o 

advento da reciprocidade. Remontando aos filosofos do estado de natureza 

primitivo, hodiernamente, o cidadao transfere sua parte do poder e liberdade para 

um representante que mediante receber a maioria das transferencias das pequenas 

partes do poder, torna-se seu representante legitimo. Em contrapartida, este novo 

representante deve garantir que nao intervira no exercicio das liberdades individuals, 

agora limitadas, e buscara ampliar outros direitos sociais e garantir a efetividade dos 

direitos. 
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Cumpre observar que ao enaltecer direitos e liberdades atraves da carta 

constitucional, o Estado reconhece direitos fundamentals e liberdades individuals do 

cidadao e ao positiva-las visa garantir sua consecugao e proteger tais direitos e 

liberdades, partindo da legalidade e legitimidade do poder. 

A constitucionalizacao decorre da Soberania Popular, logo, quanto mais se 

aproxima da vontade do povo, mais legitima ela sera. Consoante Tosi (2005) e 

somente por advento da luta dos movimentos sociais que objetiva-se determinar a 

efetividade dos direitos no seio social e no cotidiano das pessoas. O governo e sua 

Constituicao so serao legitimos enquanto a lei estiver fundada no consentimento dos 

suditos, ou governados. 

A Soberania Popular encontra suas origens em Hobbes, Locke e Rosseau, ao 

defenderem que o pacta social parte da vontade dos indivfduos quando estes abrem 

mao de parcela de suas liberdades irrestritas de forma voluntaria em troca da 

protecao oferecida por um Estado Institucionalizado. 

Destarte, ao vislumbrar o Direito Positivado, encontra-se o Direito Natural, os 

Direitos Humanos, os Direitos Fundamentals, as Liberdades Individuals e a Vontade 

Popular. Inobstante, todos encontram seu nicho nas constituigoes modemas. 

Imperioso ressaltar ainda, que apesar da positivacao destes direitos, muitos 

estatutos constitucionais ainda asseveram que o rol destes direitos nao se extingue 

apesar da positivagao. Pode-se vislumbrar este fata no artigo 5°, § 2°, da 

Constituigao da Republica Federativa do Brasil. O que demonstra o reconhecimento 

da propria Carta Magna aos Direitos Naturais. E quanto a Soberania Popular a 

constituigao patria tambem reconhece expressamente em seu artigo 1°, paragrafo 

unico, ao declarar que todo poder emana do povo. 

Tomando por ponto de referenda a Carta Magna, o Representante da 

vontade popular primara pelos direitos e liberdades encontrados no amago da carta 

politica. Estes Direitos funcionam como limites para o Representante, bem como 

objetivos a serem perseguidos. Estes, enquanto positivados, segundo leciona 

Canotilho (2000) representa a Jncorporagao na ordem juridica positiva dos direitos 

tidos como "naturais" e "inalienaveis" do individuo. 

Ao tratar da positivagao dos direitos e liberdades Canotilho (2000, p.372) nos 

apresenta o movimento de Constitucionalizagao, que segundo o autor: 



25 

Entende-se por Constitucionalizacao a incorporacao de direitos subjectivos 
do homem em normas formalmente basicas, subtraindo-se o seu 
reconhecimento e garantia a disponibilidade do legislador ordinario. 

Observa-se que direitos e liberdades apesar de semelhantes admitem 

interpretacoes distintas. Para Canotilho (apud GARCIA, 2004) o que mais se 

evidencia e que a liberdade admite uma "alternativa de comportamento", portanto, a 

liberdade consiste em poder ou nao, ter ou nao, fazer ou nao, onde qualquer 

alternativa esta protegida. 

Os direitos consistem na protecao afirmativa do Estado na esfera do cidadao, 

enquanto a liberdade estaria ligada ao "status negativus" consistindo na intervencao 

minima do Estado na esfera do individuo, exceto em defesa destas liberdades. Esta 

condigao negativa pode ser vislumbrada na Declaragao dos Direitos do Homem e do 

Cidadao, em seu artigo 4°, ao afirmar que os limites ao direito de liberdade seria 

justamente o direito a liberdade dos demais, e so a lei estabeleceria estes limites, 

uma vez que o diploma deixa claro a intervencao minima nesta esfera, regulando 

apenas os limites e nao o exercicio. 

Desta senda denota-se que as liberdades e direitos sao protegidos e 

assegurados pelo Estado e que as liberdades, o direito de liberdade em sua 

acepcao mais extensa, so e passivel de restricoes atraves de um procedimento 

onde exista a legalidade e a legitimidade do direito, e estas, nao sejam afetada. 

A positivagao dos direitos e liberdades percorrem o caminho do justo, indo ao 

encontro da legalidade e da legitimidade, elevando assim para um patamar 

diferente, para a esfera da Lei. 

1.4 Legalidade e legitimidade 

A obediencia ao Direito e o ponto de partida das relagoes modernas entre 

Estado e suditos. Afirma-se que atraves da posigao estrutural das civilizagoes 

modernas, ressalta-se os antigos pactos sociais, o Estado e titular da elaboragao 

das normas que orquestram as relagoes entre individuos e entre este e o Estado. 



26 

A lei deve ter conteudo pertinente a demanda social, sob pena de tornar-se 

inocua. Sem alcancar os anseios sociais a norma torna-se inadequada, e 

consequentemente caira em desvalia. Nesta senda, surgem normas de defesa as 

liberdades e aos direitos fundamentals, que nao dependem apenas de sua 

elaboragao, mas tambem de uma forma capaz de assegurar sua execugao. 

Embora a legislagao patria assegure as liberdades individuals, estas sao 

elaboradas dentro de limites estabelecidos. Liberdades estas que devem coexistir 

em um piano onde varios outros titulares irao exerce-la em concomitancia com 

outros direitos. 

A medida que observa-se a liberdade seguir em uma diregao, tambem nota-

se na outra ponta da corrente o poder, diametralmente oposto, mas unido. Sao dois 

monstros com poderes semelhante, prisioneiros e guardioes entre si. 

A liberdade apesar de assegurada pelo poder, Estado, tambem e fiscalizada 

por este, como forma de evitar desrespeitos e garantir sua execugao. No outro polo, 

ao passo que o poder do Estado fern o condao de efetivar as liberdades deve ser 

por esta limitado para que nao cometa-se abusos em detrimento dos suditos. 

Assim, como afirma Garcia (2004), o poder e a liberdade sao inconcebiveis 

um sem o outro, "se correspondem e se exigem". Deste norte, Cepeda (apud 

GARCIA, 2004, p.51) assevera que: 

Surge entonces la neeesidad de regular el poder, para lo cual se acude al 
Estado, de manera tal que el poder se repltegue sobre si mismo dejando 
libres a los individuos. Hegel, pensador idealista, afirmo que el Estado era 
un orden de libertad y que esa libertad al revestir a su vez sobre el Estado 
mismo, se convertia en libertad poli'tica; ello porque ia libertad es 
consustancial al Estado, al igual que la racionalidad, y es unicamente en el 
Estado donde el hombre puede Ilevar una existencia racional1. 

Note-se que esta relagao de dualismo esta presente no seio do Direito, desde 

as relagoes civilistas ate o imperio da lei penal. A liberdade contraposta ao poder 

como forma de organizagao do homem em sociedade regido por limites bem 

delineados para evitar abusos e transgressoes. 

1 Surge entao a necessidade de regular o poder, para o qual se acude o Estado, de maneira tal que o 
poder recaia sobre si mesmo deixando os individuos livres. Hegel, pensador idealista, afirmou que o 
Estado era uma ordem de liberdade e que essa liberdade ao se revestir sobre o mesmo Estado, se 
convertia em liberdade poiitica; eis porque a liberdade e consubstancial ao Estado, igual a 
racionalidade, e e unicamente no Estado onde o homem pode levar uma existencia racional. 
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Em o Espirito das Leis, Montesquieu (2003, p. 163) apresenta que: 

A liberdade polftica, em um cidadao, e esta tranquilidade de espirito que 
provem da opiniao que cada um tern sobre a sua seguranca; e para que se 
tenha esta liberdade e preciso que o governo seja tal que um cidadao nao 
possa temer outro cidadao. 

Garcia (2004) completa o raciocinio acima afirmando que o cidadao tambem 

nao pode temer o proprio Estado, e a seguranca da liberdade garantida por um 

Estado, nao como emanacao pura de poder, mas como guardiao do direito por meio 

do poder a que esta investido. 

Atraves deste poder, o qual esta investido o Estado, vislumbra-se as 

liberdades, os direitos, em outro ambito, no ambito da Lei (GARCIA, 2004). 

Seguindo o caminho da autora, a lei enquanto positivada, trazida para o mundo 

juridico, e passivel de compreensao e de apreeiacao de sua legitimidade, dessarte, 

e ferramenta para a justiga. 

Dessa limitagao e positivagao das liberdades, efetuadas atraves do poder 

concedido ao Estado, elaboradas por um processo legal instituido, surge um 

problema de dificil aferigao, a legitimidade da lei. E onde se denota a esfera onde a 

lei torna-se ou nao justa. 

As leis buscam regular os valores pertinentes a sociedade, e nao apenas ao 

homem individualizado, mas coletivo. E atraves da lei que procura-se controlar as 

paixoes humanas, (ROSSEAU apud GARCIA, 2004, p. 78-79) "e preciso convir que 

quanto mais violenta as paixoes, mais necessarias sao as leis para conte-la". 

Denota-se de Reale (1999), em sua obra Filosofia do Direito que uma vez 

instituida a lei, esta torna-se obrigatoria, deste axioma analisa-se a deontologia 

juridica, a teoria do dever, o porque obedecer, qual a razao de se submeter a uma 

norma instituida pelo Estado? 

Reale (1999) indaga qual a razao de se obedecer, logo o homem, ser livre, 

porque a submissao deste a normas imposta por outrem? Deste questionamento 

surge outras indagagoes para o autor, mormente quanto a licitude da transgressao 

de normas injustas, Reale (1999, p. 308) edifica a indagagao ao questionar "qual o 

problema que se poe para o juiz ou para o estadista, quando uma lei positiva se 

revela, de maneira impressionante, contraria aos ditames do justo?". 
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Dessa premissa parte-se de observances quanta ao objetivo do Direito. 

Repousara este apenas na tecnica ou objetiva a justica. Por ser falivel, o homem ao 

elaborar a legislacao esta sujeito a erros e falhas, e dentre .estas influencias, pode-

se surgir leis ilegitimas ou injustas. 

Observa Reale (apud GARCIA, 2004) que a lei pode nao alcancar seu 

objetivo, tornando-se incapaz e insuficiente para a tarefa a qual fora criada. Assim, 

leis tornam-se obsoletas antes da promulgacao ou mesmo acabam por nao serem 

aceitas pela sociedade. 

A lei para tornar-se eficaz deve ser obedecida, deve existir a imperatividade e 

coercao. Todavia, a forma de exigir o cumprimento da lei nao deve ser a violencia, 

mas sim a autoridade. A legalidade e a legitimidade devem estar presentes na 

mesma relacao para que se justifique a obediencia a lei. A ausencia da legitimidade 

conduz a ausencia de autoridade, restando a forca que figura como violencia 

(GARCIA, 2004). Seria a Londres de 1984 ou de V de Vinganea, a forca e violencia 

travestida de autoridade, uma vez que a legitimidade ha muito se extinguira. Nessa 

Londres, o que permanecia era apenas a ordem imposta, a vontade dos mais fortes, 

a prevalencia apenas do poder abusivo, existia apenas a legalidade do Estado. 

Para a autora, "a razao da obediencia e da obrigatoriedade das normas de 

Direito envolve a legitimidade das leis". O mesmo problema apresenta outros 

contornos na pena de Locke (apud GARCIA, 2004, p.90), "onde nao ha lei, nao ha 

liberdade". Extrai-se da equacao que a liberdade em sociedade e concedida pela lei, 

mormente porque a liberdade ilimitada traria o caos a civilizacao moderna, em 

consequencia, para a permanencia desta liberdade faz-se necessaria a obediencia e 

a obrigatoriedade da norma, devendo esta corresponder aos anseios do povo, 

eivados pelos direitos inerentes a condicao humana. 

A legitimidade da norma e sua consequente obrigatoriedade-obediencia parte 

da "correlacao Direito-Poder" (BARACHO apud GARCIA, 2004) sendo estes fatores 

que levam a legitimidade do poder e da justica. 

Imperioso observar que consoante Garcia (2004, p.92): 

Para Bobbio, refere Celso Later - 'poder e norma sao as duas faces da 
mesma moeda, existindo um evidente paralelismo entre os dois requisitos 
fundamentals da norma juridica - justica e validade - e os dois requisitos do 
poder - legitimidade e legalidade'. 
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Deste racioeinio, sob influencia de Ferri de Barros (apud GARCIA, 2004), 

conclui-se que a autoridade e constituida de legitimidade e legalidade. A autoridade 

so existe enquanto estiver subordinada a lei, ao direito. O poder que possuio Estado 

para que possa haver obediencia deve ser legitimado, devendo ainda ser 

"constituido e consentido" pelo povo. Justamente deste ponto, das relagoes sociais e 

possiveis conflitos que possam ocorrer, e que atraves do poder (autoridade), o 

Estado pode dirimir as demandas atraves da aplicagao do Direito, enquanto este for 

manifestagao da vontade popular e da justica, so e lei se exprime consenso (FERRI 

apud GARCIA, 2004, p.92). 

Para existir legitimidade deve o Estado respeitar os direitos e liberdades 

individuals, se comprometer com as normas juridicas existentes, "e assegurar a 

obediencia sem necessidade de imposigao, exceto em casos esporadicos" (Garcia, 

2004, p.93). Em contra-partida, para ser legal carece apenas de obedecer as 

determinagoes legais, mesmo que nao se atenda a justiga. A legalidade objetiva a 

forma e nao o conteudo, no entanto, quando preenchida com a legitimidade 

"concilia-se o poder do Estado com a liberdade do homem" (Garcia, 2004, p.93). 

A lei como manifestagao do poder do Estado esta sujeita a mudangas 

constantes, no piano dos valores e dos fatos, que podem ocasionar desde o 

aperfeigoamento das instituigoes ate a perversao destas, seja atraves do desvio ou 

do abuso do poder (REALE apud GARCIA, 2004). 

A legalidade, a lei, pode ser preenchida com qualquer conteudo, todavia, para 

que possa ser a expressao de direito (legitimidade), e coordenar as relagoes em 

sociedade deve ser contida de valores que primem pelo interesse coJetivo, para que 

possa ser instrumento de protegao e seguranga aos direitos e liberdades. 

Sob este manto, Eros Grau, Celso Ribeiro Bastos e Jose Afonso da Silva 

(apud GARCIA, 2004) sao unissonos ao afirmarem que as sociedades modernas 

nao podem afastar a nogao de legitimidade da norma em primazia da legalidade, a 

simples imposigao de norma sem conteudo axiologico fere o Direito e a nogao de 

justiga, tutela iniquidades e barbaries. "As limitagoes a liberdade impostas pela lei so 

podem existir se condicionados por uma legalidade legitima" (SILVA, apud GARCIA, 

2004, p.98). 

Ainda que legitima a norma se depara com a aplicagao, que pode torna-la 

ilegitima ou injusta. Assim, apesar de legal e legitima a norma acaba por exprimir-se 

de forma diversa, seja para tutelar direito dos mais poderosos ou satisfazer 
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interesses egoisticos, todavia, o que e notavel e que a obediencia a lei esta adstrita 

a sua legalidade e legitimidade, juntas, e nunca em separado. 

1.5 A luta pelo Direito 

A legitimidade da lei e imprescindivel para a obediencia a lei pela autoridade e 

nao pela violencia. Uma vez inexistente a legitimidade, uma vez que a lei torne-se 

injusta, uma vez que o direito seja ferido, faz-se necessaria a luta por estes direitos. 

Segundo a diseiplina de Ihering (2004) o objetivo do direito e a paz e a luta e 

o instrumento para consegui-lo. Observa o autor que o direito sempre estara sujeito 

as ameacas e injusticas, e e justamente para combater estas agressoes que os 

povos, os governados, os individuos, deverao lutar em defesa do Direito. 

O Direito de um povo e uma construcao historica concebida atraves da luta, 

seja na orbita individual ou coletiva, construcao do individuo e do Poder Publico, 

para garantir e defender direitos e liberdades. 

Ihering (2004, p.24) faz uma observacao digna de nota, ele afirma que a luta 

pelo direito nao existe em todas as realidades individuals, muitos vivem 

tranquilamente "sem obstaculos dentro dos limites fixados pelo direito". Argumenta o 

autor que a luta nao existe para todos, muitos desfrutam de um direito conseguido 

atraves da luta alheia, e se disserem-lhe que o direito e luta este nao iria 

compreender, uma vez que sua experiencia subjetiva nao vislumbra este embate. 

A ideia de luta e intrinseca ao direito. Muitas liberdades e direitos foram 

obtidos mediante a luta. Os conflitos existem pela propria natureza do direito, pela 

renovacao que este necessita, por ser dinamico. Ihering (2004, p.32) escreve sobre 

a renovacao do direito, "aquilo que existe deve ceder ao novo, pois tudo que nasce 

ha de perecer". 

"O direito nao esta ao alcance dos povos sem esforco" (Ihering, 2004, p.34), a 

luta existe para combater abusos e injusticas. Mormente, quando carece a norma de 

legitimidade, e a lei nasce para garantir direitos mesquinhos de minorias poderosas. 
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A luta pelo direito nao consiste em agressao ao direito, mas na defesa deste. 

Nao trata-se de um ato arbitrario, mas sim numa agio de protegao, no combate 

mesmo de atos arbitrarios e atentatorios ao direito. 

A defesa pelo direito inicia-se na esfera privada, apenas aquele que esta 

disposto a proteger seu direito individual estara pronto para a luta em protegao do 

direito coletivo. E o sentimento individual de justiga que conglomerado com outros 

individuos se fortalece e materializa a ponto de ser notado pelos agressores. 

A lei injusta, ilegitima, ilegal, nao sera obedecida enquanto estiver 

contaminada, e apenas atraves da luta poder-se-a afastar tais maleficios ao direito. 

E esta luta, esta resistencia a agressao aumenta a medida que o sentimento de 

justiga aumenta de intensidade (IHERING, 2004). 

A resistencia as agressoes ao direito fora exercida durante a historia da 

humanidade, desobedecendo leis injustas e ilegitimas, na defesa pelo verdadeira 

direito e o sentimento de justiga. Esta relutancia foi exercida sempre que o Estado 

desrespeitou o direito do individuo e da coletividade, e deste modo ira prosseguir a 

resistencia sempre que o direito for violado. A resistencia as injustigas, muitas vezes 

sob o manto da legalidade, e a arma mais forte em favor dos cidadaos na luta pelo 

direito. 



"Resistir a opressao nao e subverter a ordem 
juridica porque o Direito ja, em si mesmo, e 
resistencia, tanto aos abusos dos individuos 
quanto a opressao do poder" 

Paulino Jacques 



CAPITULO 2 DIREITO DE RESISTENCIA 

A sociedade e responsavel pelo processo de amadurecirnento e criacao de 

diversos direitos. Quando ameacado os direitos conquistados a duras penas pelo 

Estado e nao existe outra alternativa para garantir-se este direito, o povo faz uso de 

expedientes para protege-lo. Seja atraves de protestos pacificos, ou mesmo 

mediante violencia, em algumas circunstancias, a sociedade busca defender seus 

direitos violados. 

Dentre os expedientes utilizados na luta pela defesa do direito esta a 

Resistencia. Efetuada atraves de greve, objegao de consciencia ou outra atividade, a 

Resistencia e uma arma eficiente na defesa de direitos violados ou na eminencia de 

serem. 

A Resistencia e proveniente de tempos remotos, e fora considerado, em 

alguns momentos historicos, como direito. Chegou a ser positivado por alguns 

Estados, atualmente em Portugal e na Alemanha, como forma de protecao do 

cidadao em detrimento do Estado. 

O processo historico permite que se compreenda o referido instituto que 

amadureceu no decorrer das eras e cuiminou com a utilizagao deste e posterior 

discussao da doutrina a respeito. 

Trata-se de um instituto de dificil aferigao, todavia, cada vez mais presente, 

nas constantes greves de trabalhadores, nas ocupacoes do Movimento dos Sem 

Terra (MST), na recusa da prestacao do servico militar, e em diversas situagoes. 

2.1 Evolugao historica do Direito de Resistencia 

O homem ao reunir-se em sociedade encontrou dificuldades, fosse para 

exercer seus direitos ou para se adaptar as vicissitudes. Ao deparar-se em 

momentos historicos com a necessidade da mudanga, quando a situagao mostrava-

se cada vez mais insustentavel, o homem exerceu seu Direito de Resistencia. 
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A literatura sempre contribui historicamente para criar exemplos classicos ou 

apresentar realidades sob oticas incomuns. A tragedia grega possui uma larga 

escala de pecas que retratam as mais diversas situagoes, e neste momento, como 

relato mais antigo do exercicio do Direito de Resistencia, tem-se Antigona, de 

Sofocles (2006). 

Antigona resiste a lei instituida pelo principe regente. Este ordena que nao 

seja enterrado o corpo do irmao daquela, porem, ela afirma que obedece a leis 

superiores, divinas, e que aquelas leis permitem que ela sepulte o seu irmao. Ao 

escrever Antigona, Sofocles da o primeiro passo rumo a um Direito que mais tarde 

seria a unica defesa de muitos cidadaos em face do Estado. 

Em contrapartida, salutar observar a figura de Socrates. Este, ao ser 

condenado por ir de encontro ao Estado, acusado de degenerar a juventude 

ateniense, submete-se as leis que Ihe sao imposta, por entender que deve obedecer 

para que nao sirva de exemplo para que outros transgridam a lei. 

Da Grecia entao encontra-se a tese e a antitese, e o processo historico tratou 

de fortificar a primeira, pois e preciso ser forte para aceitar uma injustiga, mas e 

preciso ser heroi para combate-la. 

O surgimento das Monarquias Absolutistas durante a Idade Media e a 

ditadura a que submetia os suditos geraram ondas de revoltas e resistencias ao 

regime. 

Durante este periodo o Direito de Resistencia se amalgama com o conceito 

de tiranicidio. Torna-se vigente como unica alternativa para por fim a imposigao de 

leis injustas e atrozes, insustentaveis para a populacao, a retirada do tirano do poder 

atraves de seu assassinato, expedients aliado com uma rebeliao. 

Ainda durante a Idade Media o Direito de Resistencia encontra guarida em 

duas instituigoes feudais. Segundo Araujo (2006), A primeira, commendatio, 

concernia que o vassalo por ter seus bens e sua vida sob o amparo do senhor 

feudal, aquele deveria servi-lo na paz e na guerra, e em seguida o instituto do 

beneficium, que determinava ao senhor sua orientagao pelos fundamentosxristaos, 

sob pena de ter a desobediencia justificada. 

Denota-se que mesmo o vassalo sendo fiel ao senhor, aquele poderia opor 

resistencia caso este desrespeitasse os fundamentos catolicos, violando os limites 

das obrigagoes do vassalo. 
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Em 1215, ao proclamar-se a Magna Carta de Joao sem Terra, garantia-se o 

direito de o povo revoltar-se e se insurgir quando o principe nao cumprisse as 

obrigagoes as quais se vinculara (SOARES, 1988). 

O inicio da Idade Moderna, entretanto, e responsavel pela derrocada do 

tiranicidio, notadamente pelo surgimento das ideias Tomistas, visto que nao era 

suficiente matar o tirano uma vez que toda a estrutura permanecia intacta. 

Em 1776, com a Declaragao Americana de Independencia das Treze 

Colonias, Thomas Jefferson escreve que 

Os poderes dos governos constituidos derivam do consentimento dos 
governados; Quando a forma de governo torna-se destrutiva e direito do 
povo altera-lo ou aboli-lo e instituir novo governo; Governos estabeleeidos 
por iongo tempo nao devem ser mudados por causas passageiras e 
levianas; Diante de abusos, usurpacoes e despotismo absoluto, e direito e 
dever do cidadao desfazer-se de tal governo e providenciar novos 
guardioes para sua seguranca. 

A Declaragao de direitos fundamentals que declarava a independencia das 

treze colonias consagrava expressamente o Direito a Resistencia como forma de 

lutar contra os abusos do Estado, atribuindo nao apenas como direito, mas tambem 

como dever do cidadao. 

A Revolugao Francesa fora uma manifestagao evidente do Direito de 

Resistencia. Objetivava-se o fim do antigo regime que desrespeitava as leis naturais 

do homem. Exercido pelo povo, o movimento transformou a Europa e o pensamento 

moderno que se seguiu. 

Os Direitos Naturais alcangaram um patamar mais elevado e foram semente 

para a Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao de 1789. Tanto que no seu 

art. 2° dispoe que "o fim de toda associagao politica e a conservagao dos direitos 

naturais e imprescritiveis do homem. Esses direitos sao a liberdade, a propriedade, 

a seguranga e a resistencia a opressao". 

Evidenciasse assim que o Direito de Resistencia encontra-se consagrado na 

Declaragao Francesa de Direitos Humanos, posteriormente, retirado das 

constituigoes francesas seguintes, e mais recentemente inserido de novo em 

diplomas iegais, como na Alemanha eem Portugal. 

Durante o Renascimento italiano a objegao de consciencia clamada durante a 

Reforma Luterana foi mais uma das manifestagoes historicas do Direito de 
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Resistencia. Este teve um relevante significado ja que durante o Renascentismo o 

homem passa a ser o centra das discussoes filosoficas, pondo-se de lado o divino. 

Assim, o Direito de Resistencia representa uma manifestacao concreta da liberdade. 

Vislumbra-se ainda a transicao do periodo da Santa Inquisicao para o 

Renascimento, e muitos pensadores utilizaram de seu Direito de Resistencia ate ter 

queimado suas aspiracoes e pensamentos. 

Durante o seculo XIX e XX e possivel observar o Direito de Resistencia 

exercido atraves da Desobediencia Civil, como forma de forcar o governo e a 

sociedade a tomar providencias adequadas ao momento historico experimentado. 

Em 1846, em Concord, Massachusetts, Estados Unidos da America, Henry 

David Thoreau ve-se obrigado a pagar os impostos devidos. Todavia, recusa-se a 

efetuar o pagamento, argumenta que estes impostos sao para financiar a guerra 

travada entre seu pais e o Mexico e ele nao era de acordo com essa politica, 

tampouco com a escravidao subsidiada pelo Estado. 

Desobedece, assim, ao Estado, e por conseguinte e preso. Passa a noite no 

carcere, sem fazer qualquer mencao de que iria pagar os impostos devidos. Em 

seguida e posto em liberdade ja que alguem efetuara o pagamento devido. Depois 

do acontecimento ele escreve um artigo que ficou conhecido como A Desobediencia 

Civil. 

Thoreau encontrava inserido em um contexto tipico de colonia do seculo XIX. 

No sul do pais existiam latifundios de monocultura e mao-de-obra escrava 

proveniente do continente africano. Contribui ainda que em busca de novas terras 

os colonos entram em conflito com o Mexico. 

Em defesa da Desobediencia Civil, Thoreau (2002, p. 18) assevera que: 

Quando um sexto da populacao de um pais que se elegeu como refugio da 
liberdade e composto de escravos e quando um pais e injustamente 
assaltado e conquistado por um exercito estrangeiro e submetido a lei 
marcial posso afirmar que nao e precipitada uma rebeliao e a revolugao de 
homens honestos. E s s e dever se torna mais imediato a medida que o pais 
assaltado nao e o nosso, e para piorar, que o exercito invasore o nosso. 

Nota-se sua defesa por uma revolugao. Mas este movimento repelido nao e 

por armas, ao contrario do que se observara nos seculos anteriores, mas na verdade 

e pelas atitudes negativas. Ao afirmar que "nenhum homem e obrigado a fazer tudo, 
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conquanto que faga alguma coisa" (Thoreau, 2002, p.24), ele nos demonstra que 

nao e necessaria a luta contra o Estado como antigamente, o tiranicidio nao e mais 

a melhor forma de combater o Estado. 

Como forma de combate Thoreau (2002, p.26) expoe que: 

Se mil homens nao pagassem seus impostos no ano corrente, isso nao 
seria uma iniciativa tao violenta e sanguinaria quanto o proprio pagamento, 
ja que neste caso o Estado fica capacitado para cometer violencias e 
derramar sangue dos inocentes. 

Conclui o pensamento aflrmando que esta e uma formula de revolucao 

pacifica. Mais tarde esta definigao seria conhecida como Satyagraha, quando em 

1906, na Africa do Sul, meio seculo apos Henry Thoreau apresentar sua 

Desobediencia Civil outro homem utiliza-a como meio de defesa de um povo contra 

o seu Estado, Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como "Mahatma" 

(grande alma) Gandhi. 

Observa-se segundo Huberto Rohden (2007) que varias manifestacoes 

voltadas para a nao obediencia do que ordenava o Estado foram comandadas por 

Gandhi, que conseguiu unir hindus e mulcumanos. Durante sua vida ficara preso, 

em periodos diversos, durante 6 anos, dedicando-se a leitura, onde conhecera "A 

Desobediencia Civil" de Thoreau (2002) e os escritos de Tolstoi. 

Quando retornou a India em 1915, Gandhi lutou pela independencia do seu 

pais, baseado no uso da nao-violencia, ou seja, da Desobediencia Civil. Buscava 

ainda o fim da exploragao do povo pela metropole, Gra-bretanha, ja que as 

condicoes da populacao eram deploraveis, nao havia o que se falar se quer em 

direitos fundamentals assegurados pelo Estado. 

Em 1928, o que Thoreau fizera contra o Estado, e repetido na India guiada 

por Gandhi. Contra o aumento de 22% (vinte e dois pontos percentuais) dos 

impostos, as pessoas se recusaram a pagar, tendo como consequencias prisoes e 

confiscos. Contudo, os indianos continuaram sem violencia e sem o pagamento dos 

impostos, apos varios meses, os aumentos dos impostos foram cancelados, os 

presos libertados e as terras confiscadas foram devolvidas, e os indianos voltaram a 

pagar seus impostos. 
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Gandhi leva varios indianos a desobedeeer ainda a "Lei do Sal", norma que 

vedava a fabrieagao do proprio sal por parte dos habitantes, o que resultou em 

100.000 (cem mil) prisoes de indianos, incluindo lideres, entre eles Gandhi, sem 

realizarem uma unica violencia contra a policia. 

Ele ainda sugerira aos povos do mundo, etiopes, chineses e judeus, que 

resistissem as opressoes impostas pela guerra, afirmava que "se e valente, como e, 

para morrer a um homem que luta contra preconceitos, e ainda bravo para recusar 

briga e ainda recusar se render ao usurpador". 

A vida de Gandhi encerra-se com sua morte por um hindu extremists. 

Entretanto, ele ja havia conseguido por fim no dominio britanico na India, incluiu as 

mulheres na sociedade e lutou pelos direitos do povo indiano. 

No outro hemisferio, um negro enfrentava o seu Estado e seus preconceitos, 

Martin Luther King Junior, lutou por direitos civis para negros e mulheres nos 

Estados Unidos da America, guiado pela Desobediencia Civil de seu compatriota. 

O ambiente social nos Estados Unidos da deeada de 50 era extremamente 

segregacional. Os negros nao podiam frequentar os mesmo ambientes que os 

brancos, nem sentar nos mesmos lugares, deveriam ainda ceder o assento no 

transports publico para uma pessoa branca, o que ficou conhecido como sit in. 

A obrigagao de o negro levantar-se para que um branco sentar-se teve seu 

capitulo especial com Rosa Parks, mulher negra, desobedeceu a lei ao nao levantar-

se para que uma mulher branca sentasse, consequentemente fora presa. Em 

contrapartida, os negros, guiados por Luther King, boicotaram os transportes publico 

durante mais de um ano, o que culminou com a declaragao da Suprema Corte sobre 

a ilegalidade da segregagao nos transportes publicos. 

Durante a decada de 60, utilizando dos ensinamentos de Gandhi, fez diversos 

protestos nao violentos, o que ocasionou uma maior discussao dos direitos civis nos 

Estados Unidos. 

Diversas marchas por direitos civis obtiveram exito, em 1964 fora aprovada a 

lei dos Direitos Civis, e em 1965, a lei de Direitos Eleitorais. Lutou ainda pelo fim da 

segregagao, da discriminagao no trabalho e outros direitos civis, que foram mais 

tarde agregados ao ordenamento juridico. 

Enquanto em 1964 e aprovada nos Estados Unidos da America uma lei que 

busca ser equivalente a todos, o Brasil comega a sucumbir no periodo Ditatorial que 

dura ate 1985. 
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Durante este periodo as classes intelectuais, os estudantes e pessoas 

insatisfeitas com o regime, realizaram diversas acoes umas violentas, outras nao, 

em sua maioria, para resistir ao regime e por fim a este. 

Algumas apenas com o fim de protesto, sem exercer a Desobediencia Civil 

clamada anos antes pelo mundo. Contudo, duas decadas depois, o Brasil volta a ser 

uma democracia. 

Os anos de ditadura serviram para aprender a protestar por seus direitos 

fundamentals. Hoje alunos ocupam sedes de universidade pacificamente 

contrariando decisoes judiciais, com o fulcra de ver-se garantidos seus direitos ou 

mesmo para retirar o neo-monarca da maquina publica. 

O movimento sem-terra, assim como os sem-tetos, transgridem normas, 

contrariando o direito a propriedade de alguns em detrimento do direito a 

propriedade de todos e da funcao social desta. Resistindo algumas vezes 

pacificamente, e outras nem tanto, convem analisar a natureza juridica destas 

atividades e de outras de carater semelhante. 

2.2 Conceito do Direito de Resistencia 

A conceituacao de um instituto dentro de um formato especifico e uma tarefa 

ardua. 'Todo ponto de vista e a vista de um ponto" (Boff, 1997), portanto faz-se 

necessario ver do maior numeros de pontos possiveis. 

As Constituigoes modernas foram contrarias a positivagao do Direito de 

Resistencia, segundo Maehado Pauperio (1978), os diplomas constitucionais 

contemporaneos se empenharam nos processos de repressao aos movimentos 

sociais de resistencia, mormente quanto estes o fazem atraves das armas. 

O Direito de Resistencia inicialmente pode ser considerado como um "direito 

atipico", visto que foge dos parametros estabelecidos tao conhecidos nos 

ordenamentos hodiernos. Trata-se de um direito sem as especificagoes 

constitucionais costumeiras, contudo, nao menos importante (GOUVEIA apud 

BUZANELLO, 2000). 
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Surgido a partir das relagoes dos Estados com seus suditos, quando para nao 

mais submeter-se a opressao, a sociedade lutava para por fim ao velho regime, 

resistindo as ordens do monarca e sabotando seu governo. Estas acoes tornaram-se 

expressas nos pactos sociais, garantindo o dever do soberano respeitar os direitos 

dos suditos, e caso contrario, asseverando que atraves da resistencia do povo 

poderia ser deposto (FREITAS JUNIOR, 2007). 

Embora resistir fosse um direito, antes dever-se-ia obedecer ao ordenamento 

juridico vigente, para apenas desta forma, poder-se legitimar a resistencia exercida. 

Para Bobbio (2000), essa necessidade de obedecer e chamada de obrigacao 

politica, devendo ser abrangida por toda a populacao. 

A equacao da resistencia ocorre sob as variaveis legitimidade e obediencia. 

Um Estado legitimo, tanto em suas leis como em sua construcao afasta a 

resistencia, uma vez que quanto mais se aproxime do povo, mais este buscara 

obedecer a legislacao. Destarte, a medida que afasta-se do eixo legitimidade, mais 

aproxima-se do eixo resistencia. Bobbio (2000, p.335) coaduna com o raciocinio ao 

afirmar que: 

A observancia da obrigacao politica por parte da grande maioria dos 
individuos, ou seja, a obediencia geral e constante as leis e, ao mesmo 
tempo, a eondicao e a prova da legitimidade do ordenamento, se 
weberianamente entendemos por 'poder legitimo' aquele poder cujas 
ordens sao obedecidas enquanto tais, independentemente de seu conteudo. 
Pela mesma razao pela qual um poder que pretende ser legitimo encoraja a 
obediencia e desencoraja a desobediencia, enquanto a obediencia as leis e 
uma obrigacao e a desobediencia uma coisa ilicita, punida de varias 
maneiras, como tal. 

Ainda sob a visao de Bobbio (1992) o direito de resistencia e de uma 

demasiada complexidade juridica. Ele compreende o instituto como um direito 

secundario, um direito que serve de protecao para as normas primarias, um 

mecanismo de salvaguarda aos direitos. Dessa premissa, o direito de resistencia 

possui o condao de defender direitos como propriedade, educacao, bem estar social, 

liberdades e demais direitos que se encontram no mesmo patamar. 

Tal afirmativa cria uma esfera para o instituto onde orbitam contradicoes 

aparentes. A medida que afirma-se que a propriedade pode ser assegurada atraves 

do uso do direito de resistencia, esta mesma propriedade pode ser "violada" pelo 
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mesmo direito. Embora a contradicao possa ser ventilada ela nao perfaz o instituto, 

conforme sera vislumbrado posteriormente neste trabalho. 

O direito de resistencia pode ser, segundo Buzanello (2000), compreendido 

como um estatuto. Os liames entre o Estatuto e a Constituigao sao firmados porque 

a Carta Magna define "as formas institucionais da vontade politica e juridica da 

nagao". 

Desse modo, apresenta-se "o problema juridico da resistencia e seus limites 

constitucionais" conforme Buzanello (2000). A forma externa da resistencia e de 

dificil compreensao, uma vez que a possibilidade de contradicao entre o referido 

instituto e os dermis direitos e evidente, assim como a compreensao da existencia 

de possiveis conflitos com os direitos primarios. Os contornos do referido instituto 

sao de dificil afericao. Os limites e as condigoes de agao (BUZANELLO, 2000) 

devem ser delimitadas para a maior compreensao do direito de resistencia, tal como 

ocorre com o direito a greve e a objegao de consciencia, o que gragas ao processo 

de constitucionalizagao de tais institutos, que segundo Buzanello (2000): 

Possibilita sua estabilidade tedrica-juridica de institutos, normas jurfdicas 
(regras e principios), jurisprudencia, garantias fundamentais e doutrinas que 
formam os elementos conceituais que possibilitam a construgao do seu 
estatuto juridico. 

O Direito de resistencia para tornar-se valido nao necessita apenas do 

binomio legalidade-legitimidade, carece de uma justificativa politica. No entender de 

Araujo (2006) a consubstanciagao de tal justificativa encontra vertentes na teoria 

liberal, socialista, anarquista e humanista. 

Por teoria liberal a autora fundamenta o direito de resistencia na "concepgao 

individualista ema liberdade contratual". Quanto a teoria socialista, ela assevera para 

a "transformagao social pela agio politica, conclamando proletariados a se unirem 

em um ataque ao Estado capitalista. Em outro polo, a caracteristica anarquista se 

denota na "ideia da autonomia da liberdade individual que se antepoe a toda forma 

de poder sobre o homem, especialmente o poder do Estado" . Em contrapartida, a 

caracteristica consiste na "ideia de salvaguardar a dignidade humana, fundada em 

razoes humanitarias de justiga social e solidariedade dos povos" (ARAUJO, 2006). 
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Destarte, atraves da divisao da autora, e possivel compreender o Direito de 

Resistencia como uma agao individual ou coletiva, fundamentada no pacto social 

sudito-Estado, que busca, atraves da agao do instituto, uma transformagao social do 

Estado, seja por intermedio do conglomerado de classes ou nao, como forma de 

apresentar ao Estado o problema da legitimidade da lei e dos limites do poder do 

Estado, com o intuito de se proteger os direitos fundamentals a natureza humana. 

E atraves do instituto que se pretende assegurar a autodefesa da sociedade, 

para Buzanello (2000), essa protecao consiste em garantir direitos essenciais 

"atraves do controle dos atos publicos", mormente atraves da manutengao e respeito 

da Constituigao pelos governantes. 

Para tanto, o referido instituto so pode ser invocado quando existe o 

desrespeito a algum direito primario. O que vislumbra duas variaveis, uma de cunho 

juridico e outra social. 

Juridicamente e possivel observar que o direito de resistencia, enquanto 

greve, objegao de consciencia e autodeterminagao dos povos, e positivado 

constitucionalmente, delineado e definido. As agoes de greve ou a objegao de 

consciencia sao disciplinadas no cerne da Constituigao Federal Brasileira. 

Vislumbra-se os contornos da objegao de consciencia, consoante Moraes 

(2004), no momento em que nao existira privagao de direitos por discordancia de 

foro intimo (religiao ou convicgao filosofica) desde que seja cumprida uma prestagao 

alternativa. Ressalta o autor que a objegao nao se adstringe unicamente ao servigo 

militar, pode ser estendida a todas as obrigagoes coletivas que entrem em colisao 

com aspectos intimos de religiosidade, convicgoes politicas ou filosoficas. Destarte, 

o alistamento eleitoral e o dever de voto podem ser escusados, desde que seja 

cumprida a prestagao alternativa, neste caso, artigos 7° e 8° do Codigo Eleitoral, e, 

ainda consoante ilustragao do constitucionalista, quanto a obrigatoriedade do juri 

tambem pode ser alvo da objegao de consciencia. 

Por seu turno, o direito a greve tambem apresenta limites arquitetados na 

Constituigao Federal de 1988 em seu artigo 9°. O direito de resistencia, exercido 

atraves da greve, consiste igualmente em uma agio que visa tutelar direitos. 

Consoante Barros (apud MORAES, 2004, pJ21i; 

O direito de greve, sob o ponto de vista da teoria juridica, se configura como 
direito de imunidade do trabalhador face as consequencias normais de nao 
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trabalhar. Seu reconhecimento como direito impiica uma permissao de nao-
cumprimento de uma obrigacao. 

Socialmente, o direito de resistencia assegura a coletividade ou a grupos 

sociais a nao cumprir uma obrigacao juridica predeterminada, justificada por razoes 

morais, politicas ou juridicas (BUZANELLO, 2000). Denota-se o cunho social do 

instituto, por exemplo, nas manifestagoes coletivas de greve ou ainda nos ja 

ilustrados exemplos de objegao de consciencia. 

O direito de resistencia nao pode ser interpretado unicamente como forma de 

se confrontar o Estado perpetuamente, mormente por existirem momentos em que o 

instituto e o Estado estarao proximos, seja atraves da positivagao de algumas 

modalidades do instituto ou mesmo atraves da autodeterminagao dos povos, capaz 

de gerar novas feigoes ao Estado. 

A democracia nao sera atacada quando a coletividade, ainda que a minoria, 

fizer uso da resistencia, pelo contrario, e neste momento que ela se manifestara. O 

direito de resistencia e um poder exercido pelo povo, obedecendo a limites para que 

as demais liberdades nao sejam afetadas pelo instituto que visa protege-las. 

Observa Buzanello (2000) que o governo "nao pode assegurar todas as 

modalidades de exercicio do direito de resistencia, mas somente algumas". 

Certamente, o Estado nao pode tutelar formas de resistencia como a Revolugao, 

caso agisse desta forma, estaria positivando o germe capaz de por fim sua 

existencia. 

Partindo desta senda encontra-se um obstaculo ja semeado por Nelson Nery 

Costa. Afirma que o direito de resistencia nao pode ser positivado, caso contrario 

estaria sendo contraditorio e sem consistencia. Para Nelson Nery Costa (apud 

BUZANELLO, 2000): 

Jamais um governo admite que seja opressivo, nao apoiando de modo 
algum a resistencia que se possa oferecer a sua atitude. A teoria da 
resistencia e uma categoria juridica que faz parte dos direitos da cidadania, 
que perde conteudo quando positivado. 
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Contudo, a positivagao tende a assegurar o exercicio do direito, para 

Machado Pauperio (1978) e importante a positivagao de qualquer modalidade da 

resistencia. 

Esta positivagao encontra uma barreira rigida no que tange a licitude do 

instituto. Consoante Buzanello (2000), a forma juridica e evidente, entretanto, o 

carater apresentado e politico, ou social, "ja que nao pode divorciar-se das 

finalidades do homem". 

Desse norte, coadunam para a ilicitude a proelamagao de alguns grupos, que 

o individuo e detentor da mais ilimitada liberdade e consequentemente resistencia, 

como forma de garantia em face do Estado. O que acaba por atribuir um valor 

demasiado para tal instituto, fora da orbita de qualquer Estado de Direito 

(BUZANELLO, 2000). 

Ainda segundo o autor: 

Outras posicoes politicas mais sensatas conciliam a necessidade do 
Estado com a liberdade dos cidadaos, limitando o direito de resistir atraves 
da distincao entre injusticas suportaveis e insuportaveis e reparaveis e 
irreparaveis, negando o direito de resistencia contra as primeiras 
(suportaveis e reparaveis) e admitindo-o em relacao as segundas 
(insuportaveis e irreparaveis). 

Impossivel tutelar-se qualquer direito consagrando-o como ilimitado. O Direito 

de Resistencia em diversas manifestagoes diferentes encontra-se positivado, forma 

assaz suficiente para garantir a defesa de direitos sem permitir abusos nesta 

protegao. 

Neste diapasao observa-se que "nem todos os atos do governo autorizam a 

resistencia", contudo, quando a tirania "se torna intoleravel a resistencia torna-se 

legitima, equaseum dever" (Buzanello, 2000). 

A resistencia para ser licita deve estar estabelecida dentro de limites e partir 

da premissa de uma agressao injusta. Destarte, ainda segundo o autor, o instituto 

compreende o ato da resistencia em defesa de direitos e contra uma norma legal 

injusta ou ilegitima. 

Uma vez afastados os pressupostos capazes de tornar legitima a resistencia, 

pode-se incorrer em sua ilicitude (crime de resistencia, artigo 329 e crime de 

desobediencia, artigo 330, ambos do Codigo Penal). O direito de resistencia nao 
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pode ser instrumento em defesa de praticas ilicitas, tampouco para eximir-se de 

responsabilidade civil ou penal. 

A resistencia positivada ou apenas compreendida enquanto direito, nao pode 

ser cogitada apenas como transgressao a norma juridica, mas como meio de defesa 

da propria Constituigao e da democracia. 

2.3 Especies do Direito de Resistencia 

O Direito de Resistencia e genera de especies que se diferenciam entre si, 

mas que sao provenientes da mesma fonte, a resistencia. Nao se busca extinguir as 

especies, mormente por ser o direito dinamico e ser possiveis novas formas de 

manifestagao desse direito, todavia, destaca-se, a objegao de consciencia, a greve 

politica, o direito de revolugao, o principio da autodeterminagao dos povos e a 

Desobediencia Civil. 

2.3.1 A objegao de consciencia 

Durante o seculo XVI com o protestantismo trazido por Martinho Lutero e 

Joao Calvino (PAUPERIO, 1978), principalmente, em decorrencia da uniao Estado-

Igreja, osLseguidores da nova doutrina foram perseguidos e proibidos de permanecer 

na nova religiao. Em decorrencia do momento historico surge a objegao de 

consciencia, unica arma contra os Estados para que pudessem proteger sua 

liberdade de crenga, recusando-se a ir contra suas convicgoes morais. 

O conceito estabelecido hoje de objegao de consciencia, conforme se pode 

extrair de Buzanello (2000), trata-se: 
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Da recusa ao cumprimento dos deveres incompativeis com as conviccoes 
morais, politicas e filosoficas, numa pretensao individual em dispensar-se 
da obrigagao juridica imposta pelo Estado a todos. 

O que se almeja com a objegao de consciencia e um tratamento alternativo, 

uma outra forma de cumprir a lei sem que se tenha que desrespeitar os proprios 

principios. Em uma ultima alternativa, busca-se ate mesmo a alteracao do 

dispositivo legal. A objegao nao acompanha a publicidade, tao presente nos outros 

institutos. 

As constituigoes atuais ja positivam a objegao de consciencia, atribuindo 

respaldo de direito fundamental, tal qual deve ser. Este instituto e regulado por lei 

especial ou por decisao judicial. 

Na Constituigao Federal Brasileira vislumbra-se duas manifestagoes da 

objegao de consciencia, uma no artigo 5°, inciso VIII, como escusa generica, e outra 

como escusa ao servigo militar, no artigo 143, paragrafo 1° que assim prescreve: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
VIII - ninguem sera privado de direitos por motivo de crenca religiosa ou de 
conviccao filosofica ou politica, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigacao legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestagao 
alternativa, fixada em lei. 

Art. 143. O servigo militar e obrigatdrio nos termos da lei. 
§ 1° - as Forcas Armadas compete, na forma da lei, atribuir servico 
alternativo aos que, em tempo de paz, apos alistados, alegarem imperativo 
de consciencia, entendendo-se como tal o decorrente de crenca religiosa e 
de convicgao filosofica ou politica, para se eximirem de atividades de 
carater essencialmente militar. 

Inicialmente o artigo 5° ressalta a necessidade de cumprir-se uma prestagao 

alternativa, que ainda nao fora regulada por lei especial como deveria. O 

reconhecimento da objegao de consciencia como direito fundamental para garantir-

se direitos aos cidadaos mesmo quando existir a negativa ao cumprimento de dever 

legal em fungao de desencontro com suas convicgoes e de tamanho destaque na 

seara dos direitos naturais e das liberdades individuals como um todo, que ganha 

dimensao no artigo 143, quando exime aqueles que sao contra a guerra de por 
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arrnas em punho. As aspiragoes de Thoreau e Tolstoi ganham amplitude e alcangam 
seus objetivos. 

Ao positivar de tal modo, o Estado respeita o individuo como unidade. Como 

afirmara Tolstoi (2007), em sua obra Guerra e Paz, nenhum homem pode ser 

obrigado a digladiar-se e matar milhares de semelhantes pelo simples capricho de 

um Estado. 

2.3.2 Greve politica 

Vocabulo de origem francesa que designava local de reunioes de 

desempregados e operarios insatisfeitos com as condigoes de trabalho. Hoje, 

segundo Holanda (1988), consiste em "recusa, resultante de acordo, de operarios, 

estudantes, funcionarios, a trabalhar ou comparecer onde o dever os chama ate que 

sejam atendidos em certas reivindicagoes." 

Juridicamente a greve e uma modalidade de conflito trabalhista, consiste no 

abandono das atividades de sua fungao, seja de forma total ou parcial, mediante um 

acordo sindical, com o objetivo de forgar discussoes ou aumentos salariais, ou ainda 

"contra atos patronais ou politicos que considerem lesivos a categoria ou ao pais" 

conforme Guimaraes (2005, p.336). 

Nao se trata apenas de uma forma de medirem-se forgas entre empregador e 

empregado, mas tambem uma forma de identificagao do trabalhador, um meio para 

que os trabalhadores tornem-se um grupo forte, capaz de ser ouvido pelas outras 

classes. 

De natureza coletiva, a greve, necessita de organizagao e de uma agao 

politica e juridica capaz de alcangar os resultados preteridos, ou de se levar as 

discussoes. 

Consiste em uma medida de resistencia, conforme Viana (apud BUZANELLO, 

2000), na mesma seara da legitima defesa, da defesa possessoria e do estado de 

necessidade. 
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A greve ja fora considerada crime, inclusive no Brasil. Durante os anos de 

chumbo da ditadura militar, apesar de proibidas, algumas paralisacoes ocorreram, 

como em Contagem em Minas Gerais, e em Osasco, em Sao Paulo. 

A regulamentacao da greve e recente, anteriormente os conflitos eram 

resolvidos com a vitoria da parte mais forte. A paralisagao resultava no retorno ao 

trabalho, nas mesmas condicoes de outrora, ou piores, pelo temor ao desemprego, 

ou quando o empregador para evitar mais perdas causadas pela ociosidade entrava 

em acordo ou atendia as reivindicagoes dos grevistas. 

A Constituigao de 1988 regulamentou o direito de greve em seu artigo 9° com 

a seguinte redagao: "E assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade de exerce-lo e sobre os interesses que devam por meio 

dele defender". 

Destarte, a decretagao de greve por parte dos trabalhadores e assegurada 

pela Carta Magna. O exercicio do Direito de Resistencia, da autodefesa, conferido 

pelo ordenamento juridico, os trabalhadores atraves de agao positiva, lutam e 

defendem seus interesses salariais, das condigoes de trabalho, e podem atraves da 

greve mod'rficar o contrato de trabalho. 

A greve pode ser utilizada ainda como forma de manifestagao contra o 

Estado, atraves da publicidade chama a atengao da sociedade, e enquanto 

empunham a espada contra afrontas aos seus direitos, defendem-se como um 

grupo, pois so assim tern relevante forga reivindicatoria. 

2.3.3 O direito a revolugao 

A forma de resistencia contra os governos que mais se tern noticia e a 

revolugao. Presente na literatura, como nas obras de George Orwell [A Revolugao 

dos Bichos (2005) e 1984 (2004)] e Alan Moore [V de Vinganga (1989)] e nos anais 

da historia, como nos Estados Unidos, Franga, Brasil e mais reeentemente Russia, 

China e Cuba, a revolugao encontra-se adormecida no seio da sociedade. 
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Ocorre que as revolugoes, apesar de se lutar por direitos fundamentais, 

ocasionalmente sao manobras politicas ou militares, ou ainda alcangam uma 

mudanca discutivel, foi assim na Russia em 1917, com o fim do czarismo e o inicio 

de um regime comunista que direcionara as liberdades individuals para um piano 

secundario, descrito por Orwell em 1984 (2004) como uma sociedade autoritaria, 

manipuladora e despotica. Entretanto, a Revolugao Russa fora comandada pelos 

trabalhadores que entendiam que a mudanca so seria possivel atraves da revolugao 

e da formagao de uma ditadura do proletariado. 

As vicissitudes vieram, mas, o prego fora alto, assim como na Galia. A 

Revolugao Francesa, armada por natureza, pois fim ao antigo regime, mas 

conquistaram direitos fundamentais. Fora uma vitoria para a Europa, mesmo que 

posteriormente fora preciso conceder-se o poder a Napoleao para que se 

arrefecesse a revolugao. 

Nos Estados Unidos da America, a revolugao nao so extinguiu o regime 

antigo e declarou sua independencia, como instituiu uma nova carta politica de 

direitos que serviria de exemplo para outros povos. 

O direito a revolugao encontra-se no povo, quando este encontra-se 

esmagado pelas tiranias que esmigalham suas liberdades, e ainda que exerga com 

extrema violencia a revolugao e possuidor deste direito. 

O direito a revolugao encontra esteio na anulagao da dignidade humana, e 

torna-se legitima quando e desejo do povo por fim ao regime opressor. Invoca-se a 

revolugao quando o povo encontra-se em uma situagao insustentavel, no limite da 

sobrevivencia politica. 

Por mais que alguns historiadores teimem em estabelecer condigoes que 

proporcionam as revolugoes, estes caem em erro. Tolstoi afirma que as guerras e 

revolugoes fazem parte de um processo historico, levado por varios pressupostos 

emocionais e racionais, interligados. 

Inicialmente liberal, a ideia de revolugao debandou para a bandeira socialista. 

Os liberals..no. transcorrer das eras, exacerbaram a ideia de que o sistema juridico e 

auto-suficiente, e nele encontra-se todas as solugdes para os conflitos que 

porventura venha a existir. Historicamente observa-se a falibilidade do argumento. 

Por seu turno, conforme analisa Buzanello (2000), o anarquismo e os socialistas, 

creem no desaparecimento do Estado. O direito de resistencia so existe com o 

Estado, e contra ele enquanto governo ilegitimo. 
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O manifesto comunista de Marx e Engels argumenta sobre a destruicao do 

Estado, atraves de uma revolucao politica proclamada pelo proletariado contra o 

mundo capitalista. O instituto converge para um direito da sociedade em momentos 

exclusivos e insustentaveis, sob eondigoes unicas e de dificil apreciagao, com o 

fulcra de defender-se (de) toda uma estrutura politica em protegao de direitos 

fundamentais. 

2.3.4 Autodeterminagao dos povos 

A Constituigao Federal de 1988 em seu artigo 4°, inciso III, apresenta o 

presente instituto, a autodeterminagao dos povos, classificando-a como principio 

internacional. 

O poder de desvencilhar-se do jugo de outra nagao e o cerne deste instituto. 

Para Buzanello (2000), e atraves da autodeterminagao que a soberania de um 

Estado ecoa, e a liberdade para formar uma nova nagao, atraves da luta pela 

soberania em detrimento da submissao a soberania de outro Estado. 

As primeiras manifestagoes da autodeterminagao dos povos remontam a 

revolugao francesa, e permeiam as eras que sucederam. Apos a 2 a Guerra Mundial 

e a consequente Guerra Fria, uma leva de Estados entraram em conflito para 

afirmarem sua identidade internacional. Estados surgiram dentro de outros Estados, 

e pessoas dispersas pelo mundo acabaram formando tambem um Estado novo, 

como Israel, que acabou por gerar um conflito pelo reconhecimento de outro estado, 

o Palestine. 
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2.3.5 Desobediencia civil 

A sociedade nao e estatica, as mudancas sao constantes. A democracia 

proporciona esta mudanga, e a periodica mudanca de administradores publico e 

legisladores asseguram as transformagoes sociais. 

A Desobediencia Civil surge como um mecanismo de intervengao do individuo 

e da sociedade dentro do Estado, ou de suas instituigoes, na luta pela defesa dos 

direitos sociais, civis ou politicos, violados ou ameagados. 

Consiste na transgressao da norma legal e nao legitima, quando esta busca 

atingir direitos civis, restringindo-os ou extinguindo-os. A transgressao tern o intuito 

de por fim a mesma norma violada. 

A atitude utilizada perturba o funcionamento da instituigao, atingindo as 

pessoas autoras ou defensoras da norma atacada, e a deslegitimagao da autoridade 

publica ou da lei (BUZANELLO, 2000). 

A Desobediencia Civil e especie do genero resistencia, para Buzanello e 

possivel observar caracteristicas marcantes no instituto, entre elas define a 

Desobediencia Civil como "forma particularizada de resistencia e qualifica-se na 

agio publica, simbolica e etico-normativa; e exclusivamente nao violenta, podendo 

ser individual ou coletiva", [esta, Hannah Arendt, (apud GARCIA, 2004) entende 

como unicamente possivel]; a atuagao do instituto "visa demonstrar a injustiga da lei 

ou do ato governamental mediante agoes de grupos de pressao junto aos orgaos de 

decisao do Estado"; busca ainda, a reforma do Estado, seja no ambito politico ou 

juridico, trata-se de uma proposta para o aperfeigoamento da ordem vigente, e a 

declaragao de insatisfagao ou incoerencia da norma instituida. 

A desobediencia possui perspectivas de atuagao diversas, Buzanello (2000), 

denota-as como direta e indireta. A primeira consiste na agio aberta de confronto 

com o Estado, as leis instituidas sao desafiadas abertamente. Fora o que ocorreu na 

India com Ghandi ou nos Estados Unidos da America com Luther King, ou ainda na 

Africa do Sul com Nelson Mandela. Foram manifestagoes de largo alcance na 

sociedade que buscavam exterminar problemas sociais de discriminagao atraves de 

agoes pacificas e coletivas. No Brasil, atuagoes pacificas e coletivas ocorreram 

durante as Diretas Ja. 
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Por seu tumo, a Desobediencia Civil indireta consiste na transgressao 

individualizada da norma. Justifica-se por ser a lei legal, inobstante ilegitima. A 

atuagao tende a apresentar a injustiga da norma para a sociedade, para induzir o 

legislador a modifica-la. No Brasil as ocupagoes do MST violam o direito a 

propriedade privada para clamar pelo problema da reforma agraria e da fungao 

social da propriedade. 



"A Desobediencia Civil e um direito intrinseco 
do cidadao. Nao ouse renunciar, se nao quer 
deixar denser homem. A Desobediencia Civil 
nunca e seguida pela anarquia. So a 
desobediencia criminal com a forca. Reprimir 
a Desobediencia Civil e tentar encarcerar a 
consciencia". 

Mahatma Gandhi 



CAPlTULO 3 DESOBEDIENCIA CIVIL 

"A lei estara morta?" (ARENDT apud GARCIA, 2004, p.267-268). Hannah fez 

esta indagacao em um simposio em New York e em seguida apresentou seu 

discurso sobre a Desobediencia Civil, discutindo sobre "a relacao moral do cidadao 

com a lei, numa sociedade de consentimento". 

Em seguida, Philip A. Hart, senador que presenciava o simposio, pronuncia-

se: "Qualquer tolerancia que eu possa sentir para com o contestador depende de 

sua boa vontade em aceitar qualquer punicao que a lei venha a impor" (apud 

GARCIA, 2004, p.267-268). Em contrapartida, Carl Cohn (apud GARCIA, 2004, 

p.267-268), assevera que existe "grande dificuldade dos juristas em explicar a 

compatibilidade da Desobediencia Civil com o sistema legal do pais, uma vez que a 

lei nao pode justificar a violacao da lei". 

A inexistencia da lei, ou as injusticas sob o manto da norma legitima sao 

comuns, foram presentes em diversas eras, e tem-se tornado imperioso fazer 

indagacoes e evoluir a construcao doutrinaria sobre as questoes pertinentes ao 

instituto da Desobediencia Civil. 

A escassa doutrina observa que o Direito de Resistencia pode ser exercido na 

modalidade de Desobediencia Civil, esta e especie daquela. Contudo a 

Desobediencia Civil possui caraetenstieas intimas que a diferenciam das demais 

modalidades de resistencia. 

A evolugao historica do instituto confunde-se com a evolugao da resistencia, 

onde em momentos sao apenas uma. Gandhi, Luther King, Thoreau, contribuiram 

para o amadurecimento do instituto, exercendo-a parcimoniamente, de modo a 

tracar os limites que hodiernamente se discute. 

Tipico da contestacao patria, a Desobediencia em momentos historicos fora 

exercida de forma perspicaz contra o Estado em defesa de grandes grupos. 

Atualmente pode-se observar movimentos semelhantes contra o Estado, desde a 

defesa de direitos individuals pelo cidadao, ate contestacoes em massa por direitos 

coletivos. 

O problema, entretanto, consiste em se estabelecer contornos para o instituto 

da Desobediencia Civil com condao de poder-se reconhecer onde efetivamente 
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existe o exercicio deste e nao um ato ilicito. Nada mais oportuno, entao, do que se 
delinear um conceito. 

3.1 Conceito de Desobediencia Civil 

Traear contornos e uma tarefa difieil, mormente por ser um instituto com 

reduzida doutrina a seu respeito. Contudo, por tratar-se de especie do Direito de 

Resistencia, muitos alicerces serao extraidos e modificados para a realidade da 

Desobediencia, sem olvidar-se das caracteristicas proprias do instituto. 

A Desobediencia Civil busca confrontar uma norma injusta, apresentando ao 

legislador ou aplicador do direito, a ilegitimidade da lei. E neste ponto que diferencia-

se a Desobediencia Civil da mera desobediencia, enquanto aquela tern um cunho 

socio-juridico, esta transgride o ordenamento por atitudes egoistas que ferem o 

ordenamento juridico. 

O referido instituto e "mais um ato inovador do que destruidor" (BOBBIO, 

2000), a desobediencia comum destroi, degenera, a Desobediencia Civil almeja a 

mudanca, transforma, constroi. 

Conforme Arendt (apud GARCIA, 2004 p.270): 

A distincao entre a violacio aberta da lei, executada em publico, e a 
violacao clandestina e tao ciaramente obvia que so pode ser ignorada por 
preconceito ou ma vontade. Atualmente isto e reconhecido por todos os 
escritores serios do assunto e e nitidamente a condicao primeira para 
qualquer tentativa de debate da compatibilidade da Desobediencia Civil com 
a legislacao e as instituigSes governamentais". 

Hannah Arendt (apud GARCIA, 2004) assevera a distincao existente entre a 

desobediencia clandestina e a Desobediencia Civil, fato importante para a 

apreciacao deste instituto sob um ponto de vista serio e com intuito do 

amadurecimento doutrinario. Bobbio (2000, p.335) complementa este raciocinio 

afirmando que a Desobediencia Civil e exercida as claras, enquanto a desobediencia 

comum e exercida "no maximo segredo". 
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Facilmente confundida com manifestagoes de Protesto, enquanto se aproxima 

no carater de clamor e notoriedade publica (nao necessariamente exclusivo) afasta-

se quanta ao confronto com a norma, que deve ser desobedecida para dar 

notoriedade. O protesto consists em contestar a norma, todavia, obedece ao sistema 

"na verdade a maior parte dos cidadaos obedece por forga de inercia, por habito ou 

por imitacao, ou ainda por um vago medo das consequencias de uma eventual 

infracao", mesmo que inexista uma certeza consciente de que o ordenamento ao 

qual se obedece e o melhor possivel (BOBBIO, 2000, p.337), ja a Desobediencia 

Civil e justamente o xeque ao ordenamento jundico. 

Tampouco pode-se confundir o referido instituto com acoes de protesto como 

a greve de fome, autoflagelacao, suicidio publico. Estas acoes objetivam a 

modificagao de um ato do Estado, ou mesmo de uma lei, entretanto agem conforme 

o permitido, e nao fazendo aquilo que esta juridicamente proibido. 

A legitimidade da Desobediencia esta condicionada a lei. Apesar de nao ser 

positivado, o instituto depende do imperio da lei para existir. Todavia, para alguns 

autores inexiste lei no sentido pleno nas seguintes circunstancias: "o caso da lei 

injusta, o caso da lei ilegitima (isto e, emanada de quern nao tern o direito de 

legislar) e o caso da lei invalida (ou inconstitucional)" de acordo com BOBBIO (2000, 

p.335). Ainda para o autor, enquanto injusta, a lei inexiste substancialmente, 

enquanto nos exemplos restantes, nao o e formalmente. 

O binomio obediencia-desobediencia esta adstrito a lei. Ao passo que a lei 

afastasse dos principles basicos, dos valores constitucionais, o dever de obediencia 

cede espaco para a necessidade de desobedecer. Em contrapartida, enquanto o 

legislador produzir leis justas, legitimas, os cidadaos serao obedientes ao 

ordenamento. 

Segundo Passerin d'Entreves, seguindo os passos de Rawls (apud BOBBIO, 

2000, p.336), existem tragos marcantes da Desobediencia Civil, todavia, estes tragos 

sao eminentemente do Direito de Resistencia, entretanto, condizem com o carater 

da Desobediencia Civil. 

O autor enumera como caracterlsticas: a) ato de nao fazer o que e devido 

(omissivo) ou de fazer o que e vedado (comissivo); b) ato exercido de forma 

individual ou coletiva; c) clandestinidade (agio preparada em segredo mas realizada 

publicamente) ou publica; d) pacifica ou violenta (apesar de defender o autor o 

carater violento, repudia-se este aspecto por nao ser inerente ao instituto da 
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Desobediencia Civil, nao faz parte do instituto da Desobediencia Civil, mas, ao 

exercicio da Resistencia em alguns momentos); e) dirigida para a alteracao de uma 

norma injusta, ilegitima ou inconstitucional. 

A Desobediencia Civil e uma acao nao violenta, e apesar de alguns autores 

como Bobbio e Hannah Arendt defenderem, nao e apenas coletiva, pode tambem 

ser exercida individualmente. Hannah (apud GARCIA, 2004) afirma que a atuacao 

individual pode ser entendida como excentricidade pelos demais, por este motivo 

entende ser devida a atuacao coletiva de minorias organizadas em defesa do 

mesmo objetivo. Ocorre que a transgressao da norma, com intuito de apresentar sua 

injustica, pode ser exercida individualmente. O fato de ser desobedecida por apenas 

um individuo nao significa dizer que esta nao tera notoriedade. 

A violencia inexiste no ambito da Desobediencia Civil, o contestador civil nao 

apenas utiliza da nao-violencia como aceita o ordenamento juridico como um todo, 

indo repudiar apenas alguma norma ou conjunto, disparidade entre a revolucao, que 

e justamente a negativa do ordenamento como um todo. 

Bobbio (2000) traca um paralelo interessante do lugar onde pode-se 

vislumbrar a Desobediencia Civil dentro do genero Resistencia. Para ele, o instituto 

da desobediencia encontra-se no nucleo da resistencia, afastada dos extremos, o 

que torna-se mais equilibrada. Afasta-se das armas, e por conseguinte, da 

Revolucao, e aproxima-se da objecao de consciencia e da greve, ao levar as 

massas atitudes contestatorias diversas do motim e da guerrilha, para o confronto 

com a norma injusta, almejando a mudanca. 

Reunindo todas as caracteristicas enunciadas em um conceito pratico, se 

estabelece, tal qual Celso Lafer (apud GARCIA, 2004), um formato onde se pode 

compreender a Desobediencia Civil como uma agio individual ou coletiva, nao 

violenta, que visa notoriamente apresentar a injustica da lei atraves de sua 

transgressao, para que esta seja alterada conforme os ditames da justica. 

Celso Lafer (apud GARCIA, 2004, p. 274) complementa, 

esta transgressao a norma, na Desobediencia Civil, completa, — e vista 
como cumprimento de um dever etico do cidadao — dever que nao 
pretende ter validez universal e absoluta, mas que se coloca como 
imperativo pessoal numa dada situa?ao concreta histdrica. 
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Para Garcia (2004, p. 293) ainda e possivel conceituar a Desobediencia Civil 
como: 

uma forma particular de resistencia ou contraposigao, ativa ou passiva do 
cidadao, a lei ou ato de autoridade, quando ofensivos a ordem 
constitucional ou aos direitos e garantias fundamentals, objetivando a 
protecao das prerrogativas inerentes a cidadania , pela sua revogacao ou 
anulacao. 

Independente da definicao de qualquer autor, a Desobediencia Civil sera 

entendida sempre como uma acao pacifica de transgressao publica de uma norma 

para apresentar as injusticas desta. 

Consiste a Desobediencia Civil em um instituto de participacao da sociedade 

nos atos do Estado, e uma forma de manifestacao da democracia, onde busca-se 

mais do que a legalidade, tutela-se a legitimidade da norma. 

O exercicio do instituto fica vinculado a soberania popular, direito de 

participacao do povo no processo politico, exercido para controlar as decisoes do 

Estado, e o exercicio da Democracia que toma cores quando exercido atraves da 

Desobediencia Civil (GARCIA, 2004), momento onde o povo passa de inerte para a 

esfera da participacao social. 

3.2 Sobre a possibilidade de desobedecer e sobre a legitimidade da Desobediencia 

Civil 

Ate que momento pode o individuo desobedecer a norma imposta? A 

resposta e permeada de principios da Deontologia Juridica, a qual ja foram tracados 

alguns comentarios anteriormente, e da propria sobrevivencia do Estado. 

Diversos doutrinadores, entre eles Clovis Ramalhete, Hariou, Dabin, Kelsen 

(apud GARCIA, 2004), coadunam ao afirmar que a Resistencia e fato gerador de 

direito, direito propriamente dito e estado de necessidade. 
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Extrai-se destes aspectos o que e pertinerite a Desobediencia Civil, uma vez 

que segundo Meirelles Teixeira (apud PAUPERIO, 1978), acostado nos raciocinios 

expostos, apresenta que consiste a Resistencia (e tambem a Desobediencia Civil) 

um direito nao apenas juridico, mas tambem com conteudo etico e moral, que deve 

ser efetivado visando o Bern Comum na defesa de Direitos Fundamentals, 

Liberdades Individuals e Direitos Humanos. 

Neste diapasao Olgaria Matos (apud GARCIA, 2004, p. 184) sobre o instituto 

afirma que "o direito nao e mais aquilo que se institui a luz mortica nos corredores 

dos parlamentos, mas se afirma na rua, a ceu aberto, nao so como exigencia do 

cumprimento dos direitos, mas da instituicao de novos". 

O Estado com suas legislagoes positivadas assegura ao homem o exercicio 

dos seus direitos fundamentais, garantindo-os. O poder emana do povo e e 

transferido temporariamente aos representantes eleitos que serao responsaveis pela 

elaboracao das leis. 

Instituido os poderes publicos, sendo estes legitimos, a obediencia a lei passa 

ao foco da sua propria elaboracao. Marshall (apud GARCIA, 2004) questiona se nao 

seria mais convincente obedecer quando preciso, desobedecer uma vez que for 

possivel (e necessario) e revogar quando se mostrar uma atitude razoavel. 

Contudo, apresenta-se uma releitura mais acertada para a discussao sobre o 

instituto da Desobediencia Civil. Para o exercicio deste instituto a obediencia deve 

ser a regra, sempre deve-se obedecer ate que, mediante a necessidade de 

mudanca da lei (ou revogagao), seja preciso desobedecer. 

Destarte, a obediencia torna-se um pressuposto a Desobediencia Civil. Um 

individuo que sempre transgrediu a norma deliberadamente nao pode invocar o 

instituto por capricho, deve-se respeitar o ordenamento para em momento oportuno, 

e imprescindivel, controverte-lo. 

Sobre a obediencia a lei, Marshall (apud GARCIA, 2004, p.282) refere-se ao 

processo democratico de eleicao ao questionar sobre o fato de que "aqueles que 

participam voluntariamente de eleicoes livres e aceitam os resultados dos processos 

eleitorais e legislatives, nao podem 'escolher as leis as quais desejam prestar 

obediencia'". 

Refuta o argumento ao afirmar que independente de que trate-se a aceitacao 

como tacita, explicita, direta ou indireta, esta nao vigora por incompatibilidade com a 
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Democracia, pois, pode-se sempre discutir sobre a aceitacao da norma. Caso 

inexista esta discussao o regime nao seria o democratico. 

A presuncao de que as normas sao justas e aeeitavel, ate que prove-se o 

contrario, fato que ocorre justamente atraves da Desobediencia Civil. A obediencia 

deve-se sempre que a norma for eivada de legaiidade e legitimidade, prima facie, 

ate que a lei perca sua legitimidade e nao corresponda aos anseios sociais. 

Marshall, citado por Garcia (2004, p.283), coaduna ao afirmar que: 

Habiendo aceptado en lineas generates la autoridad del legislador, 
habiendo admitido la necesidad de mantener el imperio de la ley y sabiendo 
que los procesos politicos de uno u otro tipo ofrecen la posibilidad de que 
tarde o temprano se produzca un cambio sin ilegalidad, resulta posible, no 
obstante, concluir que, en ciertas circunstancias, sera justificable atravesar 
la linea divisoria que separa la discusion, la protesta y la agitation directa y 
la desobediencia. Como puede darse esto paso?2 

E responde: 

En lineas generates podemos identificar los principios fundamentales de la 
sociedad democratica occidental (libertad, igualdad, proceso legal etc.) y 
decir que la desobediencia depende del grado de iniquidad de las mismas, 
de la amplitud y frecuencia y la posibilidad de recurrir a otras medidas 
distintas de la action ilegal.3 

A obediencia a lei e postulado obtido pelo proprio Estado Democratico de 

Direito, todavia nao pode-se tutelar iniquidades. Inexistindo meios possiveis para por 

fim a norma injusta a Desobediencia Civil e arma eficaz para a correcao da injustica. 

Repita-se, a obediencia a norma deve ser a regra, a legitimidade da lei e 

presumida. O processo legislativo deve ser o mais justo e sempre buscar 

corresponder com os objetivos do povo, com a realidade social. Contudo, o homem 

2 Tendo aceitado em linhas gerais a autoridade do legislador, tendo admitido a necessidade de 
manter o imperio da lei e sabendo que os processos politicos de um ou outro tipo oferecem a 
possibilidade de que cedo ou tarde se produza uma troca sem legaiidade, resulta possivel, entretanto 
concluir que, em certas circunstancias, sera justificavel atravessar a linha divisoria que separa a 
discussao, o protesto e a agitagao direta e a desobediencia. Como pode dar-se este passo? 

3 Em linhas gerais podemos identificar os principios fundamentais da sociedade democratica 
ocidental (liberdade, igualdade, processo legal etc.) e dizer que a desobediencia depende do grau de 
iniqiiidade das mesmas, e da amplitude e frequencia da possibilidade de recorrer a outras medidas 
distintas da agio ilegal. 
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e falivel, e esta condicao tipicamente humana e responsavel pelo processo de 

ruptura do contrato social estabelecido. Bachof (apud GARCIA, 2004) afirma que a 

relacao homem-lei esta vivendo um sentimento de mal-estar generalizado e 

desconfianga. Fruto muitas vezes da corrupgao. A corrupgao degenera o Estado, 

suas leis e oprime o cidadao. Resta saber porque o Estado se corrompe. 

3.2.1 Da corrupgao do estado 

O Estado encontra como pontos mais vulneraveis para a degeneragao, a 

ordem economica, moral e institucional. Para Dobel (apud GARCIA, 2004) a ordem 

economica consiste nas distribuigoes desiguais da economia e do poder, fatos que 

levaram a alienagao do povo e a rupturas sociais. No que tange a moral, observa-se 

que houveram mudangas nas disciplinas morais tradicionais, consequentemente, 

uma maior incidencia de individuos sem autodisciplina ou altruismo que fazem 

exigencias indevidas as instituigoes. Ainda segundo o autor, a linha institucional 

demonstra que estruturas sociais e politicas ultrapassadas nao condizem mais com 

a populagao que mudou radicalmente seus valores, expectativas e dimensao. 

O que determina a corrupgao sao as escolhas individuals. A corrupgao do 

Estado e a incidencia destas degeneragoes individuals sob a influencia permanente 

de fatores como riqueza, status e poder. A medida que o homem passa da esfera do 

indivfduo para a orbita do Estado, ele carrega suas experiencias morais e 

economicas consigo, ficando ainda sujeito a intemperies como o status e o poder. O 

trabalho de defender obem comum etarefa dificil, exige lealdade. Esta lealdade 

sucumbe quando sujeita as aspiragoes egoistas e interesses de grupos. 

Ressalta o autor que nem toda desigualdade gera corrupgao. As 

desigualdades sempre existiram e vao continuar, embora procure-se alcangar 

igualdades economica, juridica e politica. 

A corrupgao degenera as normas e prejudica a estrutura da sociedade. A 

elaboragao de leis puramente egoistas afugenta a legitimidade da lei e causa 

injustigas, fator capaz de legitimar a Desobediencia Civil. Entretanto, e valido 
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observar que apesar da corrupgao ocasionar a ilegitimidade e a injustica da norma, e 

justamente a legitimidade da lei que, segundo Garcia (2004) e Bobbio (2000), leva a 

obediencia, por conseguinte, sua ausencia legitima a desobediencia. 

3.2.2 Da legitimidade da lei 

O conteudo normativo deve ter relevancia social, deve condizer com a 

necessidade da populacao, caso contrario, surgem injustigas e leis ilegitimas, 

aspectos levados pela corrupgao, inercia ou formalismo exarcebado. 

A positivagao da norma garante a seguranga do Estado, e imprescindivel. 

Todavia, deve ela ser preenchida com normas de direito acertadas, condizentes com 

a realidade social, proveniente muitas vezes do Direito Natural. 

A obediencia e a legitimidade estao estritamente ligadas. Quanta mais a 

legitimidade afasta-se da norma mais aproxima-se de sua transgressao. A 

necessidade de se ater ao conteudo da norma assegura sua obediencia. A 

legitimidade do orgao legislador e da propria norma acentua a seguranga juridica do 

Estado aproximando-a da manifestagao de justiga. 

Eros Roberto Grau (apud GARCIA, 2004, p.275) elabora questionamentos 

quanta a obediencia apenas pela legaiidade, que para o autor "conduz a um mero 

funcionalismo normativo, cujos filhos mais diletos sao a neutralidade do Direito 

Positivo e a anulagao de qualquer direito de resistencia". 

A preocupagao do autor e pelo fata de^queo "legislador nao e senao um 

veiculo de expressao de determinados valores sociais" conforme Garcia (2004, p. 

275). A invengao da norma, segundo Eros Grau, deve ser legitima, de acordo com 

as aspiragoes da sociedade civil. 

A legaiidade nao deve sobrepor a legitimidade, ambas devem coexistir 

pacificamente para que se assegure a obediencia. Apenas a legaiidade nao afasta a 

desobediencia, e apenas a legitimidade nao garante a sua execugao e respeito. 
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A medida que a elaboracao da lei, repita-se, e realizada segundo interesses 

de grupos ela afasta-se do seu intuito, a coletividade, tornado-se injusta e ilegitima. 

A realidade social nao e determinada pela consciencia dos homens, conforme Marx, 

e sim, a realidade social e que determina a consciencia dos homens. 

O ordenamento juridico patrio so e eficaz e, eivado de legitimidade, no 

momento em que conter em concordancia com as expectativas da populacao, 

devendo ser rejeitada a norma que nao for de acordo com os postulados basicos de 

determinada coletividade, mormente que estes principios, ainda que nao escritos, 

fazem parte do ordenamento e do conjunto de normas do Estado. 

A legitimacao do instituto da Desobediencia Civil consiste na ausencia da 

legitimidade da norma. Enquanto estiver presente a injustica e ilegitimidade da lei a 

Desobediencia podera ser exercida como forma de demonstrar os vicios existentes. 

Nao e um argumento plausfvel para afastar o referido instituto que assevere-

se existir a formalidade da lei, a legitimacao do procedimento de elaboracao da 

norma requer conexao com o mundo fora da esfera legislativa, com o povo. A 

Desobediencia Civil vem apresentar esta discordancia entre a lei e sua legitimidade, 

a ausencia de liame com a realidade social, mostrar a falta de nexo entre o sistema 

politico e a esfera publica. 

A falta de legitimidade e preocupacao com os anseios sociais levam a 

elaboracao de normas inocuas e injustas, o que trara uma consequente ineficacia, 

mesmo que sejam estas normas legais. 

A soberania popular e exercida quando a sociedade apresenta ao legislador a 

incongruencia da lei, denunciando a ameaca da injustica a que se submete a 

sociedade. 

3.2.3 Da legitimidade da Desobediencia Civil 

A legitimidade da lei e estritamente responsavel pela legitimidade da 

Desobediencia Civil. Consoante ja se afirmou outrora, a medida que a lei torna-se 

ilegitima, torna-se sinonimo de iniquidade, a Desobediencia Civil encontra seu 
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supedaneo. 

Reiteradamente afirmado, a ausencia de correlagao entre a norma e os 

anseios do povo, ferindo principios basilares do Estado, e tornando-se injusta, 

legitima o exercicio do referido instituto. 

Consiste analisar a relevancia do instituto como direito subjetivo. Na orbita do 

Direito Positivo nao ha como vislumbrar um direito subjetivo sem sua norma 

garantidora. Segundo Pauperio (1978) e essa caracteristica que para muitos juristas 

e inadmissivel a Desobediencia Civil. 

O autor apresenta um forte argumento a inadmissibilidade da 

Desobediencia Civil, tratada pelo autor de modo amplo como Direito de Resistencia, 

contudo pertinente aquele instituto. Afirma que apesar de nao reconhecido pelo 

Estado Positivado o Direito de Resistencia, nao deixam seus cidadaos de ter a 

faculdade de desobedecer a norma, quando opressiva. Ademais, para o autor, 

"nenhum governo admitira que exerce opressao" conforme Pauperio (1978, p.222). 

Conclui o autor que a legitimidade do Direito de Resistencia (por conseguinte 

a Desobediencia Civil) "nao dependera da lei, mas diretamente da correlacao desse 

fato com os interesses maiores e verdadeiros da vida humana" (Pauperio, 1978, 

p.222). 

O Direito nao e uma estrutura rigida, insensivel ao que se passa envolta, e 

fruto da evolugao historico-polftiea da sociedade. Manifestado atraves da lei, perde 

consistencia quando esta e desvirtuada, fato gerador e legitimador de sua 

Desobediencia. 

A participacao politica da sociedade e inerente ao Estado Democratico, 

exercida como forma de adequagao do Direito a realidade social. Neste diapasao 

encontra-se o fundamento da Desobediencia Civil, na soberania popular. 

A legitimagao do instituto pode ser reconhecida em seu proprio fundamento 

conforme apresenta Marshall (apud GARCIA, 2004, p.281) quando afirma que "o 

fundamento da Desobediencia Civil reside no exercicio da cidadania, como direito de 

participacao no poder politico - e s e apresenta como uma das grandes garantias 

desse exercicio". 

Destarte, nao legitima-se a Desobediencia Civil apenas pela falta de 

legitimidade da lei, pela iniquidade existente, mas, tambem, por tratar-se de uma 

manifestagao politica tipica da Democracia, em se permitir a participagao popular no 

processo de construgao do Direito. 
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3.3 As duas faces da moeda. Analise sobre a admissao da Desobediencia Civil no 

Estado Democratico de Direito 

Existem argumentos para desobedecer uma norma a todos imposta? Essa 

desobediencia seria aceitavel em um Estado Democratico? As indagacoes 

acompanham o instituto da Desobediencia Civil, e as respostas em muitos 

momentos divergem. 

E salutar observar que o processo historico nos apresenta exemplos onde o 

exercicio da Desobediencia Civil trouxeram resultados importantes, foi assim na 

India, nos Estados Unidos da America, na Inglaterra, direitos suprimidos foram 

conquistados atraves deste expediente contestatorio, todavia, a situagao atual e 

diferente. Enquanto Joana Prata defende a aplicabilidade do instituto atualmente em 

qualquer Estado, Jose Nuno Alves defende que apenas seria aceitavel em uma 

tirania. 

O exercicio do instituto pela minoria e motivo de divergencia doutrinaria no 

que tange a admissibilidade. O argumento daqueles que discordam da aplicabilidade 

da Desobediencia Civil em um Estado Democratico consiste na agressao a propria 

democracia. 

Para estes, a democracia consiste em escolher os governantes e 

legisladores, e caso estes imponham uma norma injusta e possivel votar em outro 

partido para que este modifique a lei. Afirmam ainda que a maioria, mesmo que seja 

por apenas uma pessoa, deve ter sua decisao aceita. 

Afirmam, aqueles que consideram a Desobediencia Civil antidemocratica que 

mesmo quando as leis forem consideradas injustas pela minoria, estas leis foram 

aprovadas pela maioria, e expressam essa vontade. 

Os sequazes da Desobediencia Civil refutam a ideia, afirmam que nem todos 

os Estados sao Democratico. Quando o sao, as mudangas da norma pelos meios 

legais sao demasiadamente demoradas, o que pode ocasionar um dano cada vez 

maior aqueles que sao alvo da norma injusta. Ademais, segundo Aurelio Buarque de 

Holanda (1988), Democracia significa governo do povo, soberania popular, e a 

minoria, mesmo que apenas por um indivfduo, nao deixa de ser povo, pode exercer 

seus direitos e cobrar do Estado aquilo que estiver em desigualdade com o 
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ordenamento, pois a soberania popular deve ser exercida pelo povo e nao apenas 

pela maioria. 

Contudo, observa-se que o exercicio da Desobediencia Civil nao fere o 

direito da maioria, apenas visa apresentar que esta equivoca-se ao aprovar 

determinada lei, considerada injusta pela minoria, tendendo a reformulagao da 

norma transgredida. 

Argumentam os defensores do instituto que a opiniao da minoria nao e 

imposto a maioria, pelo contrario, o exercicio da Desobediencia Civil procura 

apresentar a injustica de modo que a maioria reconheca o que esta sendo alegado, 

e corrija o erro. Caso contrario, se a desobediencia fosse imposta por intermedio da 

forga estar-se-ia falando de terrorismo. 

O processo legislativo apesar de ser efetuado pelos representantes do povo, 

por vezes acaba-se tutelando interesses mesquinhos e egoistas dos proprios 

legisladores, ou ainda, ao legislar, ou por inercia, pode o legislador produzir leis que 

nao condizem com a realidade social, inocuas ou injustas, o que acaba por nao 

traduzir a vontade sequer da maioria. 

Em um pais com graves problemas sociais o direito do voto nao e exercido 

em sua totalidade. Vota-se por presentes ou promessas particulares, falta instrucao 

aos eleitores, e em alguns casos o candidato e eleito pelo poder economico e nao 

pela vontade da maioria. Aspecto que adentra ainda na problematica do voto 

proporcional, e nas bases educacionais do Estado. Fatores que enaltecem a defesa 

do instituto da Desobediencia no tocante a nao intangibilidade da maioria. 

Defendem os contrarios a Desobediencia Civil que tutelar-se o exercicio deste 

instituto pode levar a anarquia, e mesmo que nao exista na historia esse exemplo, 

nada impede que possa vir a acontecer. Afirmam ainda que a desobediencia pode 

levar outros cidadaos a desobedecer a lei indistintamente. Ao desobedecer a lei nao 

e possivel identificar aqueles que o fazem pelo beneficio alheio e aqueles que o 

fazem pelo beneficio proprio. 

Enquanto afirma-se que a desobediencia pode ocasionar anarquia, mesmo 

sem exemplos historicos, a obediencia cega pode levar ao despotismo, como 

ocorreu na Italia e na Alemanha sob o imperio do facismo e do nazismo durante a 

segunda grande guerra. 

Joana Prata (2008) defende ser admissivel no Estado Democratico a pratica 

da Desobediencia Civil. Para a autora, o referido instituto e compativel com a 
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democracia, mormente por chamar atengao a maioria das injustigas que 

possivelmente possam passar despercebidas a alguns cidadaos. 

As vantagens trazidas pela Desobediencia Civil no processo historico sao 

inumeras, conforme observado nos capitulos anteriores, e sempre a sociedade 

necessitara de mudangas em seu ordenamento juridico, capazes de serem 

aleangadas com o uso da Desobediencia Civil. 

A autora afirma ainda que nao vislumbra forma de a Desobediencia Civil nao 

ser aceita em uma sociedade democratica, ilustra o argumento com uma situagao 

ocorrida em Portugal, quando os cidadaos impediram a passagem de automoveis 

em uma ponte que estava em risco de ruir, o que acabou por salvar a vida de 

diversas pessoas, ja que apenas desta forma as autoridades vieram em socorro da 

ponte. 

A Desobediencia Civil existe justamente porque se compreende ser injusta 

determinada norma, em contrapartida, quando a norma e justa nao ha o desrespeito. 

A vontade da maioria nao e afetada no exercicio da Desobediencia Civil, o controle 

das decisoes continua com a maioria, mormente porque a desobediencia nao 

consiste apenas na transgressao e sim em demonstrar a injustiga para os demais. O 

objetivo e tornar a sociedade mais justa, o que e perfeitamente compativel, segundo 

a autora, com a democracia. 

Em outra senda, Jose Nuno Alves (2008) defende que a Desobediencia Civil 

nao e permitida na democracia. Por tratar-se da vontade majoritaria nao pode-se 

defender a livre transgressao das normas pela minoria, uma vez que "a maioria das 

pessoas escolhe, geralmente, as solugoes mais justas e mais sensatas". 

Ocorre que mesmo a maioria nao deve estar restrita as decisoes tomadas 

pelos seus representantes, mesmo a maioria pode entender que determinada norma 

e injusta. 

Para o autor, a Desobediencia Civil esta a um passo da desobediencia 

comum, nao pode-se vislumbrar a arbitrariedade do cidadao em transgredir a norma 

conforme sua convicgao subjetiva. Chamar a atengao da populagao pode ser 

realizada por outras formas que nao a transgressao da norma, como o debate, 

protestos, distribuigao de propaganda. A seguranga juridica, segundo o autor, 

poderia estar em risco a medida que se tutela a Desobediencia Civil, justamente 

pela dificuldade em se auferir a gravidade da injustiga. 
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Pauperio (1978, p.230) apresenta tres argumentos contrarios ao Direito de 

Resistencia, e consequentemente a Desobediencia Civil, estribado em autores como 

Nezard, Barthelemy e Duez, Bernareggi e Emilio Crosa, reduzidos por Josaphat 

Marinho. As proposicoes sao as seguintes: 

1 - o Estado e a instituigao fundamental da sociedade, a que os individuos 
e as coletividade devem obediencia; 2 - o Estado moderno timbra em 
estabelecer garantias constitucionais e processos de reforms anulam a 
possibilidade de justa pratica de atos de violencia contra o poder; 3 - admitir 
a revolucao como processo regular de mutacao, e sancionar a anarquia. 

Em resposta aos argumentos Pauperio (1978) assevera que em razao dos 

itens um e dois, e passivel de analise histarica que o Estado tern sido responsavel 

pela garantia e perpetuacao de privilegios a classes economicamente dominantes. 

Afirma ainda que o Estado tern sido meio arbitrario em muitas ocasioes. Em relacao 

ao ponto tres, responde, citando Marinho, "a anarquia e criada pelo governo, que 

desvia suas acoes dos fins regulares do poder" (MARINHO apud PAUPERIO, 1978, 

p. 230). 

3.3.1 Do pluralismo 

A discussao quanta a Democracia como poder da maioria encontra em 

Bobbio (apud GARCIA, 2004) um ponto de vista relevante, e o que o autor denomina 

de pluralismo. 

A existencia de uma maioria em consenso implica dizer que existe uma 

minoria em discordancia. A Democracia, segundo o autor, deve abranger estes dois 

polos e nao apenas aquele. Neste diapasao indaga o autor, levando em 

consideraeao a impossibilidade de um consenso unanime, sob o mote de Rosseau 

(apud GARCIA, 2004, p. 323): 

E obrigado ser livre? De resto, que valor tern o consenso onde o dissenso e 
proibido? Onde nao existe opcao entre consenso e dissenso, onde o 
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consenso e obrigatorio e ate mesmo premiado, e onde o dissenso nao 
apenas e proibido, mas e tambem punido? E ainda consenso ou pura 
aceitacao passiva do comando do mais forte? 

A garantia da Democracia consiste, segundo Bobbio (2000), na resposta as 

perguntas formuladas, e afirma que o dissenso nao so existe, mas e necessario a 

propria Democracia. 

A participacao politica nestes termos consiste verdadeiramente em uma 

oposicao politica. Segundo Canotilho (apud GARCIA, 2004), as minorias tern seu 

direito de oposicao democratica reconhecido pela Constituicao Portuguesa, como 

um corolario da democracia. Assevera ainda que nas discussoes mais modernas 

argumenta-se quanto a Desobediencia Civil entendida como oposicao democratica. 

Ambos autores concordam que a Democracia so existe quando presentes o 

consenso e o dissenso, caso contrario, vislumbrar-se-a uma tirania e nao um regime 

democratico. 



"O erro nao se torna verdade por se difundir e 
multiplicar facilmente. Do mesmo modo a 
verdade nao se torna erro pelo fato de 
ninguem a ver". 

Mahatma Gandhi 



CAPITULO 4 A POSSIBILIDADE DE POSITIVACAO DA DESOBEDIENCIA CIVIL 

A seguranga juridica e imprescindivel para a sobrevivencia de um Estado de 

Direito com seus alicerces fundados em um ordenamento juridico positivado. 

Qualquer perigo de suposta agressao a norma e motivo de alerta, fruto do medo da 

instabilidade do sistema. 

O Estado Positivado prima por suas leis instituidas, muitas vezes em relagao 

aos principios que foram fundamentals para construir todo o ordenamento. Neste 

contexto, qualquer direito, ainda que fundamental, necessita, prima facie, do 

reconheeimento juridico para que se garanta sua execugao. A Desobediencia Civil 

nao isenta-se desta caracteristica. 

Ainda que Pauperio (1978) acredite que nenhum Estado pode reconhecer 

suas fragilidades e tutelar a defesa contra estas provaveis falhas, grande parte da 

doutrina acredita que nao. Garcia (2004) e Buzanello (2000) sao defensores da 

insergao da Desobediencia Civil no ordenamento patrio a exemplo da Alemanha e 

de Portugal, que ja reconhecem a Desobediencia Civil como Direito. 

A positivagao de um instituto como a Desobediencia pode garantir sua 

execugao sem tornar-se um ato ilegal, como observa-se na objegao de consciencia 

e manifestagoes de greve (esta ja considerada crime em epocas passadas). 

Todavia, necessita-se averiguar sobre sua compatibilidade com a Carta 

Magna Brasileira de 1988, bem como, qual patamar poderia ocupar o instituto no 

ordenamento brasileiro. 

O cerne da discussao quanta ao fundamento e legitimidade da Desobediencia 

Civil consiste justamente quanta a corresponder com os anseios sociais. Destarte, 

antes de se indagar quanta a possibilidade de positivagao e necessario encontrar a 

relagao do instituto com a vontade do povo, para que a norma nao torne-se inocua. 

Neste diapasao, urge imperioso observar a realidade da sociedade brasileira 

e se existe a pratica da Desobediencia Civil. Uma vez existindo e necessario que se 

observe em que termos se exerce esta pratica. Apenas apos esta contestagao, e 

possivel tratar que mudangas a positivagao poderia ocasionar e como poder-se-ia 

consagrar a insergao do instituto no ordenamento patrio. 
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4.1 A Desobediencia Civil na realidade brasileira 

A partir do memoravel ano de 1964 deu-se no Brasil uma leva de 

contestadores e desobedientes do novo regime, militar e ditador. Muitos homens se 

destacaram da multidao em combate contra o regime militar. Alguns 

desempenharam acoes de Resistencia generica outros exerceram a Desobediencia 

Civil em todos os seus aspectos. 

Dom Helder Camara, clerigo nordestino, combateu o regime militar em 

Pernambuco. Adepto da nao-violencia, desobedeceu os militares por diversas vezes. 

Convocou outros sacerdotes e o povo em defesa da luta pelos direitos mitigados. 

Para muitos sobreviventes do periodo de ditadura no Brasil, Dom Helder foi 

importante para a sobrevivencia de varias pessoas, que caso nao houvesse a 

atuacao do padre, teriam sucumbido as torturas que poderiam ter aumentado a 

incidencia. 

Gandhi defendeu que a politica e a religiao eram indissociaveis, mormente no 

ambiente historico que se encontrava. O mesmo se aplica a Dom Helder Camara e 

muitos outros religiosos que foram contra o regime militar. 

A ditadura militar foi presente durante a decada de 60 ate meados dos anos 

80 em todo o continente americano. Fator de relevancia para os movimentos sociais 

de combate a ditadura e de defesa aos direitos. 

Passada essa era de trevas, que foi encerrada com a Constituigao Cidada no 

Brasil, muitos movimentos sociais e em defesa de direitos perdeu forca. Contudo, e 

possivel observar que em areas especificas de atuacao existe ainda um movimento 

contestatorio. 

No Mexico observa-se que a defesa dos direitos ainda encontra-se eivada da 

luta presente durante o regime militar. Nesta otica Schettino (2002) defende que: 

A todo aquel que, como la mayoria de los mexicanos, haya vivido bajo un 
regimen autoritario (nuestro caso hasta hace pocos anos), no debe 
escaparsele la importancia de incluir, de algiin modo, a la desobediencia 
civil dentro de la cultura politica nacional. 
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A mesma heranca encontra-se no Brasil. Aqueles que assistiram a luta em 

defesa dos direitos argumentam que nunca deve-se olvidar da importancia de se 

buscar a garantia dos direitos do homem, ainda que para isso a Desobediencia seja 

necessaria. 

Atualmente encontra-se atuaeoes individuals e movimentos contestatorios 

que utilizam a Desobediencia Civil em sua luta, mesmo desconhecendo. O 

Movimento dos Sem Terra (MST) e o mais conhecido em sua desobediencia a lei. 

Soma-se a este o nao pagamento de impostos, o movimento dos sem teto, invasoes 

a universidades, atividades de radios comunitarias, entre outros existentes. 

A analise quanta a presenca do instituto depende de cadamanifestacao 

observada. Destarte, observe-se individualmente cada movimento social e sua 

correspondencia com a Desobediencia Civil. 

4.1.1 O movimento dos sem terra 

O maior conflito existente no Brasil, na ultima decada, sem duvida e entre os 

proprietaries de terra e aqueles que nao a possuem. Constitui, assim, um embate 

juridico onde diversos principios se confrontam. O direito a propriedade, a funcao 

social da propriedade, a injusta distribuicao economica no pais, o monopolio de 

terra, sao personagens deste cenario marginalizado. 

Grande parte da populacao em decorrencia da heranca histarica brasileira 

luta por uma gleba de terra para trabalhar, enquanto uma pequena parcela da 

populacao detem maior parte das terras cultivaveis Desta parte deproprietarios, 

muitos produzem consideravelmente, todavia, outros tantos conservam suas terras 

improdutivas. 

Segundo o Instituto Brasileira de Geografia e Estatistica (IBGE, 2008), em 

pesquisa realizada em 1996, 74,7% (setenta e quatro inteiros e sete decimos de 

pontos percentuais) das propriedades ruricolas sao estabelecimentos agropecuarios 
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familiares, com area de ate um modulo rural4, o que em area agropecuaria total do 

Brasil representa 10,5% (dez inteiros e cinco decimos de pontos percentuais). 

Entretanto, 2% (dois pontos percentuais) de estabelecimentos agropecuarios no 

Brasil com area superior a 15 modulos rurais, ocupam 52,4% (cinquenta e dois 

inteiros e quatro decimos de pontos percentuais) de toda a area cultivavel no pais. 

Problema nao e recente e nao sera resolvido em um curto espaco de tempo, 

todavia, politicas destinadas a reforma agraria sao escassas, o que determina 

grande parte do numero dos conflitos que em 2005 envolveu 41.595 (quarenta e um 

mil, quinhentos e noventa e cinco) familias, em 221 (duzentas e vinte e um) 

ocupacoes, segundo dados do IBGE. 

Sob a otica legalista observa-se que as ocupacoes, mormente no nordeste, 

sempre sao rechagadas, atribuindo-se um desrespeito ao direito de propriedade e 

sanando o problema atraves de um remedio juridico, contudo, "a doenca continua" 

(Freitas Junior, 2007, p. 128), sem se levar em consideragao os motivos que geraram 

as invasoes. 

Muitas invasoes sao eivadas de interesses escusos, sao desrespeitadoras, e 

objetivam a depedracao do patrimonio alheio, sao violentas e inconsistentes. 

Embora ocorra esta modalidade de invasao, existem manifestagoes pacificas que 

procuram mostrar as injustigas ocorridas no campo e na distribuigao de terra no 

Brasil, que realmente objetivam a Reforma Agraria. 

Reforma complexa de ser realizada apesar dos discursos politicos destinados 

a este assunto. Conforme Freitas Junior (2007) a maior dificuldade ocorre pela 

defesa de interesses do Congresso Nacional, que segundo o autor destinasse a 

classe dos latifundiarios. 

Leciona ainda Freitas Junior (2007, p. 130) que: 

Prova de que nao e tao simples fazer a reforma agraria tao almejada e a 
dicotomia existente hoje no Congresso Nacional Brasileira, envolvendo 
aqueles que deveriam representar os anseios desta classe explorada, mais 

4M6dulo rural - consiste, em linhas gerais, na menor unidade de terra onde uma familia possa se 
sustentar ou, como define a lei: Ihes absorva toda a forca de trabalho, garantindo-lhes a subsistencia 
e o progresso social e econSmico - e cujas dimensoes, variaveis consoante diversos fatores 
(localizacao, tipo do solo, topografia, etc.), s io determinadas por orgaos oficiais. Por estes criterios, 
uma area de varzea de meio hectare pode configurer, em tese, um modulo rural - ao passo que 10 
hectares de caatinga podem nao atingi-lo (FREITAS JUNIOR, 2007, p.130). 
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necessitada, mas que, na verdade, acaba ficando em um segundo piano e 
defendendo, veementemente, os interesses dos grandes latifundiarios, que 
sao os principals financiadores das campanhas eleitorais de tais politicos. 

No fim da decada de 80, com a eleigao de Fernando Collor de Melo, arduo 

defensor dos latifundiarios, a Reforma Agraria saiu da pauta de discussoes do 

executivo, sendo esquecida durante seu governo, periodo em que se intensificou a 

repressao aos sem-terra. 

Toda agio gera uma reagio, a reagio a atitude do presidente fora a criagio 

do MST em 1990, sob o lema de "ocupar, resistir, produzir". Apenas com o governo 

de Fernando Henrique Cardoso a Reforma Agraria voltou a ter relevancia para o 

executivo, sendo exercida atraves das ocupagoes e da regularizagao de terras dos 

posseiros na Amazonia. 

A politica agraria de Fernando Henrique Cardoso nao efetivou a Reforma 

Agraria, tampouco a condigio do povo do campo. Mesmo apos a eleigao do 

presidente das massas, Luis Inacio Lula da Silva, a situacao agraria nao foi 

diferente, nao sofrendo mudanca nas estruturas fundiarias. 

No intersticio de 1999 ate o ano de 2005, 1.768 (mil, setecentos e sessenta e 

oito) ocupacoes foram realizadas, com uma maior amplitude a partir de 2003, 

segundo os dados do IBGE, numeros que demonstram a necessidade de luta por 

terra no campo. Luta antiga, fruto de uma distribuigio de terra que privilegiava os 

latifundios desde a epoca das capitanias hereditarias e sesmarias. 

Em decorrencia da ausencia de atengao devida a Reforma Agraria e sua 

consequente demora em atender os anseios do povo por parte do Congresso 

Nacional e das politicas publicas do Executivo, movimentos de invasao a terras 

consideradas improdutivas pelo MST sao deflagrados em todo territorio nacional. 

Questiona-sea injustiga da lei e da intangibilidade da propriedade. 

"O direito de propriedade nao e um valor-fim, mas um valor-meio", conforme 

Comparato (apud TAVARES, 1997, p.49). Afungao social da propriedade, elencada 

no bojo da Constituigao em seu artigo 186, constitui uma caracteristica do direito de 

propriedade, e nao uma limitagao exogena. 

Confronta-se entao dois institutos, o direito de propriedade e a fungao social 

que esta deve desempenhar, que entre outras caracteristicas consiste em 

aproveitar-se a terra de forma racional e adequada. 
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As invasoes consistem em apresentar a injustiga da distribuigio inadequada 

de terra, da falta de politicas publicas para a Reforma Agraria, e a exigencia do 

cumprimento da fungio social da propriedade. 

O conceito de fungio social e vago e necessita de regulamentagao para que a 

Reforma Agraria seja facilitada. Entretanto, o numero de familias saltou de 20.985 

(vinte mil, novecentos e oitenta e cinco) em 2002 para 41.985 (quarenta e um mil, 

novecentos e oitenta e cinco) em 2005, 21.000 (vinte um mil) novas familias em 

busca de um pedago de terra para produzir e retirar desta sua subsistencia. 

Grande parte dos meios de comunicagao retratam as invasoes como 

agressivas, verdadeiros atos de terrorismo, o que ajuda a construir subjetivamente 

um cenario negativo em relagio ao MST. Preconceitos a parte, e importante 

observar quais motivos levam o homem a buscar o seu direito por uma gleba de 

terra e que situagao vive essas familias em face da imensa desigualdade social 

existente no Brasil. 

Observa-se entio as invasoes do MST e a sua correspondencia com o 

instituto da Desobediencia Civil. Inegavel que se configura nas invasoes o Direito de 

Resistencia. As ocupagoes contrarias ao que determina a lei, o movimento coletivo 

para alcangar um direito mitigado frente a variadas injustigas e a defesa de direitos 

dos manifestantes em uma agio publica, s io elementos suficientes para a 

constituigio da Resistencia. Delimitado o genera, busca-se delinear os contornos da 

especie, a Desobediencia Civil. 

Partindo das caracteristicas relatados por Passerin d'Entreves, seguindo os 

passos de Rawls (apud BOBBIO, 2000, p.336) e do conceito ja delimitado 

anteriormente, analise-se as invasoes do MST. 

Ocorrem diversas invasdes a propriedades no Brasil por parte do MST, dentre 

estas observa-se que algumas s io isentas de qualquer objetivo que o MST almeja, 

sendo por vezes ataques de violencia gratuita, todavia, existem invasoes 

promovidas pacificamente por familias que mal tern o que comer e necessitam de 

terra para sua subsistencia. Destarte, e necessario que se delimite pontos de 

convergencia com a Desobediencia Civil. 

As invasoes consistem em um ato de violagao do direito de propriedade. O 

desrespeito a lei em detrimento do principio da fungio social da propriedade, trata-

se de um ato comissivo, exercidas em conjunto por um grande numero de familias 

levadas por um interesse comum; realizada em publico, sendo uma atividade notoria 
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e por vezes de repercussao nacional; realizada pacificamente5 (na maioria dos 

casos), consistindo na entrada de um grande grupo de familia em uma propriedade 

rural de terceiros. 

Consiste ainda em uma atividade destinada a demonstrar a ilegitimidade da 

lei, sua discordancia com os anseios de uma grande parte da populacao, onde 

mediante a injustiga da lei e da politica publica da Reforma Agraria procura-se 

apresentar a sociedade a iniquidade da lei e nao do ordenamento juridico. O que 

possibilita afirmar que a protegao da propriedade rural, quando em discordancia com 

a consagrada fungio social, e da falta de atengao devida a Reforma Agraria por 

parte do Legislativo e do Executivo nao eorrespondem com os anseios da populagao 

e o fato de so em 2005, segundo a Comissao da Pastoral da Terra (CPT), 1.021.355 

(um milhao, vinte um mil, trezentas e cinquenta e cinco) pessoas se envolveram em 

conflitos nas ocupagoes de terra, um numero bastante significativo. 

As invasoes, enquanto pacificas, preenchem os requisitos da Desobediencia 

Civil. Por ser uma agio publica, nao-violenta, de desrespeito a norma injusta e 

coletiva enquadra-se no conceito da Desobediencia Civil. 

As ocupagoes de propriedades rurais, de predios publicos, de interdigao de 

avenidas, quando pacificas e em busca do questionamento da iniquidade da 

Reforma Agraria e das leis correlatas, sao manifestagoes da Desobediencia Civil. 

4.1.2 Trabalhadores sem teto 

A mesma situagio que se vislumbra no campo ocorre na cidade, Uma classe 

de marginalizados, fruto do exodo rural, se amontoa em moradias precarias, predios 

condenados ao desabamento e embaixo de viadutos. 

Buscando acabar com as desigualdades sociais no meio urbano, inspirados 

pelo MST, em 1997, desabrigados dos grandes centros brasileiros criaram o 

5Carater pacffico que permanece ate a utilizacao da forca, policial (por vezes arbitraria) ou da propria 
propriedade rural. Onde em alguns momentos depara-se com uma verdadeira guerra entre homens 
armados com ferramentas ruricolas contra armas de fogo, ou ainda, um verdadeira massacre as 
familias, o que apesar da violencia, quando nao gerada pelos manifestantes, permanece o carater 
pacifico do instituto, que se refere aos contestadores civis. 
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Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Com o mesmo cunho contestador 

do MST, os desabrigados das grandes cidades se unem com o fito de mostrar as 

injustigas da desigualdade social. 

A iniquidade da lei apresentada pelos manifestantes consiste na propria 

especulagio imobiliaria. Segundo observa Freitas Junior (2007) o movimento busca 

apresentar a sociedade as disparidades existentes para financiar o lucro de uma 

minoria. Sao predios vazios esperando a valorizacao do terreno para serem 

vendidos, casas e apartamentos abandonados tambem a espera da valorizagio. 

Cenario que passa enquanto milhares de familias permanecem desabrigadas. 

O MTS nao procura com as ocupagoes destes predios infringir o direito de 

propriedade, mas, apresentar as injusticas da norma, quando o proprio Executivo 

esquece da necessidade da fungio social da propriedade tambem no meio urbano. 

Instituto ja delineado no artigo 182, § 2°, da Constituicao Federal de 1988. 

Nao procura-se extirpar do ordenamento juridico o direito a propriedade, mas 

alertar a sociedade a situagio existente, ademais, busca-se colocar ao legislador e 

ao chefe do Executivo a falta de efetividade da lei, uma vez que a Constituigao 

Federal assegura que terrenos urbanos que nio atenderem a fungio social podem 

ser desapropriados mediante indenizagio para cumprir o piano diretor do municipio. 

Em todos os Estados brasileiros encontra-se manifestagoes do tipo, os grupos 

se intitulam de forma diferente embora os objetivos e ideias sejam identicos. E o que 

ocorre com a Central de Movimento Populares (CMT), em Aracaju, e a Uniao 

Nacional das Lutas por Moradia Popular (UNME), em Recife. O problema 

habitaeional tern proporgoes nacionais. 

As ocupagoes a predios publicos e propriedades privadas s io em sua maioria 

pacifica. Algumas s io bens sucedidas, outras restam infrutiferas, com a expulsio 

das familias em um curto espago de tempo. 

Incontestavel que o problema e geral e em larga escala. Trata-se da realidade 

atual do pais. As politicas publicas neste respeito s io precarias, o que aumenta o 

numero de ocupagoes. 

Recentemente as ocupagoes obtiveram resultados. A alegagio da iniquidade 

da situagio criada pela especulagio imobiliaria levou a construgio de casas para 

5.200 (cinco mil e duzentas) familias em Campinas, S io Paulo. Ocupagio ocorrida 

no Parque Oziel considerada uma das maiores da America Latina realizada em area 

urbana. No Rio de Janeiro, apos marchas e agoes simbolicas, ocupagoes 
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temporarias em Shopping Center e hipermercado, os contestadores conseguiram a 

construcao de 10.000 (dez mil) casas (FREITAS JUNIOR, 2007). 

As acoes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foram comissivas, 

desobedeceram a lei ocupando terrenos publicos e privados de forma pacifica. 

Buscaram atraves das acoes apresentar a populagio e ao Executivo a injustiga da 

norma que intensifica a situagio dos desabrigados nos grandes centros. 

Caracteristicas que condizem com o instituto da Desobediencia Civil. 

Observa-se que o direito de propriedade nio e prejudicado, e sim 

intensificado, busca-se efetivar a fungio social da propriedade para que nio 

permanega o carater de abusar da propriedade, mas, utiliza-la de forma coerente, 

sem tutelar-se injustigas e sem prejudicar o direito alheio, ja que as desocupagoes 

s io feitas conforme o exigido em lei. 

4.1.3 Tributagio no Brasil 

Ao contrario do que ocorre na maioria dos paises, o Brasil aumenta a carga 

tributaria em numeros superiores a inflagao do periodo e ainda ocorre o aumento 

mesmo quando o Produto Interno Bruto (PIB) ultrapassa marcas historicas. 

A consequencia desse aumento e a indignagio da sociedade e o aumento da 

informalidade, que segundo Arvarte (apud OLIVIO, GOZZI, CAVALCANTI, 2008) e 

de 40% (quarenta pontos percentuais). Proporgao tamanha levou, audaciosamente, 

os autores a afirmar que trata-se de uma Desobediencia Civil tributaria. 

O ato de cobranga de impostos abusivos pelo Estado torna-se ilegitimo 

quando a cobranga e em demasia e a corrupgao e exarcebada dando destinagoes 

diversas aos impostos que deveriam ser utilizados em setores da sociedade. 

Empresas e contribuintes individuals, mediante este contexto, se recusam a 

pagar os impostos, sonegando-os, todavia na clandestinidade. 

Os autores estabelecem tres fatores que determinant a ilegitimidade da 

tributagio do Brasil, entre estes, o fator filosofico-social, fator juridico e fator 

economico. 
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Quanta ao fator filosofico-soeial observa-se no que tange a destinacao 

incoerente dos recursos obtidos atraves do recolhimento dos recursos, um 

verdadeira rompimento com o "contrato social"; em relagao ao fator juridico observa-

se que a elevada tributagio chega a causar inclusive discussoes quanta a existencia 

de elementos ensejadores de inconstitucionalidade; e no tocante ao fator economico 

nota-se a impossibilidade da populagio e das empresas de cumprir com rigor suas 

obrigagoes tributarias. 

Estes fatores levam a sociedade a percepgio da ilegitimidade da cobranga 

elevada de tributos no Brasil. Quando o cidadio ve-se obrigado a pagar por 

educagio e saude, que a principio deviriam ser servigos publicos de qualidade, uma 

vez que s io precarios, juntamente com tributos excessivos em alimentos basicos, 

ele ou contesta ou recusa-se a pagar o imposto. 

Existem situagoes que agravam o questionamento da ilegitimidade da 

tributagio. O pagamento integral e assiduo de determinado imposto por parte de um 

cidadao encontra uma manifestagio de ilegitimidade quando o Estado concede 

descontos na ordem de 90% (noventa pontos percentuais), ou o perdio, aqueles 

que durante anos se mostraram inadimplentes. Fato que leva a percepgio da 

ilegitimidade e consequentemente da contestagio ou desobediencia. 

Analise-se a recusa ao pagamento dos impostos a luz da Desobediencia Civil. 

O fato consiste em uma omissio, n io realizar o pagamento do tributo, exercido 

individualmente, de forma pacifica, destinada a apresentar a ilegitimidade da norma 

juridica, de forma publica. 

A recusa ao pagamento dos impostos so pode ser compreendida como 

Desobediencia Civil no momento em que a apresentagio da ilegitimidade for 

publica, enquanto for clandestina, n io pode ser entendida como Desobediencia 

Civil. 

Recentemente em Portugal houve um ato de Desobediencia Civil em 

decorrencia da recusa publica e notoria ao pagamento de impostos. A junta de 

freguesia da Ericeira6, recusou-se ao pagamento de seta mil euros por entender que 

6Freguesia e o nome que tern, em Portugal e no antigo Imperio Portugues, as menores divisoes 
administrativas. Trata-se de subdivisoes dos concelhos e sao obrigatorias, no sentido de que todos os 
concelhos tern pelo menos uma freguesia. Esta freguesia e governada por uma Junta de Freguesia, 
um orgao executivo que e eleito pelos membros da respectiva Assembleia de Freguesia, a excepcao 
do presidente, (o primeiro candidato da lista mais votada e automaticamente nomeado Presidente da 
Junta de Freguesia). 
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a cobranga e injusta, uma vez decorrente da cobranga de um imposto sobre 

produtos petroliferos, e agora esta sendo atribuido a produgao de bio-combustivel. 

Combustivel obtido pela coleta de oleo vegetal utilizado para alimentagao e 

destinado para a utilizagao de 14 (catorze) carros adaptados da frota da freguesia. 

O aspecto que afasta ou aproxima a Desobediencia Civil do ato de recusa ao 

pagamento dos impostos e a agio publica, a transgressao da norma injusta para 

apresentar a iniquidade a toda a sociedade. 

4.1.4 Desobediencia nas ondas do radio 

Ana Carolina de Amaral Pontes (2006) em dissertagao de mestrado faz uma 

pesquisa de campo interessante, contemporanea e notavel. Ela analisa a situagao 

de uma radio comunitaria na cidade de Jaboatao dos Guararapes em Pernambuco e 

suas agoes. 

A radio, chamada de A em sua dissertagao, havia sido fundada em 1989 com 

o apoio da paroquia local e do Lyons Club da Holanda. Formada inicialmente por 

jovens que obtiveram ascensao no meio jornalistico anos depois. O objetivo da 

radio, que tinha sua programagao espalhada no bairro apenas por cornetas fixadas 

na rua, era conscientizagao da populagao quanta aos seus problemas sociais, 

programagao infantil, cobranga, junto ao poder publico, de problemas sofridos pela 

comunidade local (deslizamento de terra nas encostas, saneamento basico) e 

informagao. 

A radio fora xeconhecida pela midia local, pelo Fundo das Nagoes Unidas 

para a Infancia - UNICEF, e por varias liderangas culturais do Estado. Realizava um 

trabalho social e segundo a autora nao havia um cunho comercial na radio. 

Ocorre que as cornetas nao alcangavam toda a comunidade, passaram entao 

a transmitir a radio em baixa frequencia, motivo que levou em 1999 a diretoria da 

radio A fazer um pedido ao Ministerio das Comunicagoes para a concessao de uma 

frequencia (Frequency Modulation - FM), para a transmissao da radio comunitaria. 
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Todos os requisites da Lei 9612/98 estavam preenchidos no momento do 

pedido, encargos estes enviados junto com a petieao para o Ministerio das 

Comunicagoes. 

Todavia, em 2000, a Policia Federal apreendeu todos os equipamentos da 

radio A e lacrou a sede de quatro metros quadrados. Fato que perdurou ate 2005. 

Em 1° de maio de 2005, os ex-integrantes do grupo que administrava a radio 

A, em sua maioria jovens, romperam o lacre e voltaram a transmitir a radio em baixa 

frequencia. 

Relata a autora que no momento da reabertura personalidades politicas e 

culturais do Estado ligaram para a radio parabenizando pela iniciativa. Em poucos 

minutos grande parte da comunidade ou fez-se presente ou ligou para a radio. Esta, 

relatou a situagio da radio e sua retrospectiva desde a abertura. 

Meses apos a reabertura da radio A, fortes chuvas danificaram o 

equipamento, motivo que obrigou ao novo fechamento da radio. Inobstante, os 

dirigentes procuraram parcerias para a reabertura, elaborando um projeto junto a 

uma organizagio nio-governamental (ONG), obtendo exito para a compra de novos 

equipamentos. Contudo, o grupo se dissipou neste interim. 

No termino do ano de 2005 a radio A recebeu resposta ao seu pedido de 

cinco anos antes. O Ministerio das Comunicagoes afirmava que outra radio ja 

ocupava a faixa pedida. Ocorre que o pedido realizado por outra radio fora feito anos 

depois da epoca em que a carta fora enviada para Ministerio das Comunicagoes, 

poucos meses antes da resposta obtida pela radio A. 

Cientes da ilegalidade do ato, os dirigentes da radio ao romper o lacre da 

Policia Federal e retornar aos trabalhos interrompidos no fatidico ano de 2000, 

desrespeitaram a Lei e o fizeram publicamente. Muitos moradores dos arrabaldes 

perguntaram se a radio havia obtido a devida regularizagio, o que era prontamente 

esclarecido aos questionadores sobre a real situagio. 

O ato de Desobediencia Civil esta presente na constituigao do ato. As 

caracteristicas que definem o conceito do instituto foram preenchidas, mormente por 

tratar-se de um ato comissivo de desrespeito a lei, feito de forma pacifica, de modo a 

apresentar a populagio as injustigas da lei e do ato do Executivo. 
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4.2 A aplicabilidade da Desobediencia Civil 

A contestagao social das injusticas que o cidadao entende sofrer sempre 

serao existentes, fato contemporaneo a qualquer geragao. Indistintamente, homens 

e mulheres das mais diversas racas, credos, situacoes sociais e regiao do pais, 

afirmam que determinada norma e injusta, que a Lei privilegia algumas classes, 

entre outros argumentos. 

Ocorre que em determinadas situacoes a injustiga e superficial ou aparente, 

em outras, ela e contundente, ataca direitos fundamentals, indispensaveis para a 

dignidade da pessoa humana. 

Quando a injustiga torna proporgoes insuportaveis para o cidadao, quando 

acabam trazendo um mat demasiado, a populagao ou o cidadao procura um remedio 

para esta iniquidade. 

Muitos por iniciativa propria, individual ou coletivamente, contestam a norma 

ou ato do governo, seja atraves de panfletagem, protestos em vias publicas, 

invasoes a predios publicos e o desrespeito a norma impugnada. 

Importa observar as situagoes pertinentes ao presente trabalho, aquelas onde 

o desrespeito a norma considerada injusta e evidente e notoria. Caracteristicas 

tipicamente pertinentes ao instituto da Desobediencia Civil. 

As caracteristicas do instituto (ato omissivo ou comissivo de desrespeito a 

norma, nao-violento, publico, voltado para a mudanga ou revogagao de uma norma 

injusta) quando correspondem ao fato analisado permite afirmar que a contestagao 

civil e o exercicio da propria Democracia. 

A Desobediencia Civil e forma de participagao politica dos cidadaos no 

Estado. Convem analisar o momento em que faz-se presente o instituto e nao uma 

mera desobediencia ou um ato de protesto. 

A falta de preocupagao do Executivo ou Legislativo com os anseios sociais 

acabam por legitimar o atos de contestagao as injustigas promovidas por aqueles 

atos. 

Enquanto ato contestatorio de iniquidades a Desobediencia so sera aplicada 

quando todos os seus encargos estiverem presentes, a ausencia de qualquer um 
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invalids o instituto, levando-o para uma especie diversa de resistencia ou mesmo 
para um ato ilegal. 

A desobediencia (diversa da Civil) sera o ato clandestino de desobediencia 

com fins egoisticos de desrespeito da norma legal. Ausente a publicidade e o carater 

de apresentar a sociedade e ao Estado a injustica existente. 

Diferentemente, o ato meramente contestatorio, sem o desrespeito a norma 

legal considerada injusta, nao sera considerado um ato de Desobediencia Civil, mas 

sim um protesto, por estar ausente um dos corolarios do instituto, a desobediencia a 

norma. 

Destarte, a Desobediencia Civil sera aplicada pelo cidadao ou coletividade, 

organizada em movimentos sociais ou nao, para contestar-se a iniquidade tutelada 

por um ato do Executivo ou por uma norma injusta, atraves do proprio desrespeito a 

lei considerada injusta. 

Como fora possivel analisar nos casos citados, o instituto fora aplicado 

visando a defesa de Direitos Fundamentals como a propriedade e a liberdade. 

Exercida em defesa dos anseios sociais, a Desobediencia Civil e um veiculo de 

acesso as politicas publicas do Estado que deve legitimar seus atos mediante o 

atendimento da vontade do povo. Consoante Buzanello (2000): 

A resistencia [Desobediencia Civil] nao e so uma categoria juridica que 
engloba os atos de transgressao juridica, mas pode-se apresentar como 
instrumento de defesa da ordem democratica e constitutional. As 
manifestacoes possiveis de exercicio de resistencia [Desobediencia Civil] 
sao sempre politicas ou juridicas. 

A Desobediencia sera aplicada no proprio exercicio da opiniao popular em 

face dos atos do Estado. Como denota Heller, citado por Maria Garcia (2004), 

observa-se que e impossrvel vislumbrar o legislativo isento de falhas, motivo pelo 

qual a legitimidade nao pode ser substituida pela legaiidade. 

Norteadordas atitudes que possaiomar o Executivo ou Legislativo, o instituto, 

segundo Garcia (2004), e instrumento de defesa da Constituigao Federal pela 

sociedade. 

Ainda nesta esteira, Estevez Araujo (apud GARCIA, 2004) afirma que os 

meios de participacao do cidadao nas Democracias atuais em defesa da 

Constituicao sao demasiadamente insuficientes, visto que os canais de participacao 
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do cidadao nao sao devidamente estabelecidos, motivo que legitima a 

Desobediencia Civil como canal de participacao democratico. 

Em situagio existente no fim do seculo passado, em meados de 1999, a 

Desobediencia Civil ingressaria no Brasil pela via jurisprudencial, aplicada pelo 

proprio judiciario em uma ocasiao inedita. 

Insatisfeitos com os salarios os juizes de todo o Brasil se organizaram com o 

intuito de fazer uma greve inedita, paralisariam todo o judiciario. Todavia, a esta 

classe e permanente a discussao quanta ao direito a greve, contudo, pela ausencia 

normativa entendeu-se ser proibida a pratica de greve, mesmo reconhecendo a falta 

de amparo legal. E o que advoga a doutrina de forma abalisada, uma vez que o 

Judiciario e um Poder, e Poder nao entra em greve. 

O proprio Judiciario reconheceu que apesar de ser vedada a greve, eles iriam 

paralisar as atividades, de forma pacifica e com o fito de mostrar a sociedade e ao 

Executivo a precaria situacao salarial a epoca. 

Sendo a greve ilegal, o ato a ser praticado seria a Desobediencia Civil, como 

reconheceu Reginaldo Melhado (2008), em materia vinculada ao portal de noticias 

do Senado. 

Antes de realizado o ato de Desobediencia Civil foi concedido um aumento, a 

titulo de auxilio-moradia, de R$ 3.000,00 (tres mil reais), o que frustrou a 

mobilizacao de um ato histarico. 

O evento demonstra a viabilidade do instituto no ordenamento patrio, 

ferramenta eficaz contra injustigas, que nio desvirtua a legislagio, mas apresenta as 

ilegitimidades da norma. 

Caso realizado fosse o ato contestatorio a Desobediencia Civil estaria 

documentada nos anais da histaria nas linhas destinadas ao poder judiciario. 

Contudo, um enorme passo foi dado, o judiciario e conhecedor do instituto, e 

reconhece sua legitimidade. Resta necessario a positivagao, forma eficaz de garantir 

e reconhecer a Desobediencia Civil como instrumento de defesa dos direitos do 

cidadao. 
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4.3 Positivagao do direito a Desobediencia Civil no Brasil 

A Desobediencia Civil, atualmente, no Brasil nao pode ser entendida como 

um evento que passa ao longe e sim como realidade, cada vez mais presente. 

Expediente do exercicio da Democracia, canal de participacao do cidadao nas 

decisoes do Estado. 

Os argumentos que acusam o instituto de ser uma afronta a vontade da 

maioria nao encontra muita guarida. Canotilho e Bobbio refutam esta acusagao, 

afirmam que a Democracia e formada tanto pela maioria como pelas minorias. 

Sendo a Desobediencia Civil arma em defesa da oposigao. 

O exercicio do instituto ja ocorre em dfversas partes do pais, como analisado, 

entretanto, nao encontra defesa no ordenamento patrio, ao contrario da greve e da 

objegao de consciencia. 

O Direito de Resistencia, como genera do qual faz parte a Desobediencia 

Civil, ja encontra positivagao constitucional em alguns aspectos explicitamente, 

forma assaz conveniente para a protegao da efetivagao do direito. 

Observa-se que enquanto greve, objegao de consciencia e autodeterminagao 

dos povos, o Direito de Resistencia fora reconhecido constitucionalmente. Segundo 

Buzanello (2000) esse reconhecimento da materialidade do instituto combina-se 

perfeitamente com elementos formais da Constituigao Federal como a dignidade da 

pessoa humana, pluralismo politico e defesa de direitos e garantias fundamentals. 

Trata ainda que o Direito de Resistencia faz parte da consciencia juridica do Estado. 

O questionamento que surge quando vislumbra-se o Direito de Resistencia (e 

neste a Desobediencia Civil) e acerca da protegao do ordenamento juridico e da 

integridade da Democracia. 

Consoante observado, a Desobediencia Civil funciona, assim como a greve e 

a objegao de consciencia, como uma garantia dos direitos fundamentals, como 

protegao da sociedade exercida por ela propria, como controle dos atos do 

Legislativo e Executivo, e garantia da Democracia. 

Para Buzanello (2000), os valores inseridos na Constituigao compoem um 

conjunto de axiomas que norteiam a interpretagao de todo o ordenamento juridico. 

Neste contexto, servem de criterio para a analise da ilegitimidade de determinada 
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norma. Sao estes valores que legitimam a Desobediencia Civil. O instituto atua em 

defesa dos valores constitucionais quando estes sao vitimas de iniquidades. 

O nicho Constitucional obtido ao longo das eras pelo Direito de Resistencia 

apresenta-o como direito politico e civil, o que se adequa a realidade da 

Desobediencia Civil, uma vez que esta e de igual modo um ato politico de natureza 

civil. 

A Desobediencia Civil como fato empirico e considerado ato ilicito, justamente 

por nao existir protegao legal para o instituto. Afirma Buzanello (2000) que "nem 

todos os atos do governo autorizam a resistencia; contudo, quando a Urania se torna 

intoleravel a resistencia torna-se legitima, e quase um dever". Entretanto, o exercicio 

da Desobediencia Civil, quando legitima, nao pode ser entendida como ato ilegal, 

mas como um direito. 

O referido instituto so deve ser compreendido como ato ilegal e ilicito quando 

nao estiverem presentes todos os requisites que perfazem o conceito da 

Desobediencia Civil, nao puder ser compreendido como outro ato de Resistencia 

positivado, e que consista em um ato de desobediencia da norma imposta. 

Desta situagio e que surge a necessidade da positivagio da Desobediencia 

Civil, para evitar a marginalizagio do instituto e assegurar a protegio dos cidadios 

que necessitarem da utilizagio deste. De igual modo, a positivagio concederia a 

distingio dos atos de desobediencia, evitando-se, assim, a desobediencia gratuita e 

desinteressada, com fins estritamente egoisticos, permitindo que tais atos sejam 

punidos sem se confundirem com os verdadeiros atos de Desobediencia Civil. 

Repoles (2001) reconhece o carater politico do instituto, e defende sua 

positivagao afirmando que: 

E precisamente o sentido da Desobediencia Civil no Estado Democratico de 
Direito: o de possibilitar aos cidadaos modificar os rumos pelos quais e 
interpretado o Direito. Por isso, a Desobediencia Civil e um dos direitos que 
pode ser positivado, em comunidades juridicas concretas no tempo e no 
espaco, a partir da categoria desses direitos politicos. 

A positivagao de tal instituto ja fora realizada em paises como Portugal e 

Alemanha, reconhecido genericamente atraves da positivagio do Direito de 

Resistencia em suas cartas constitucionais. 
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Observada a compatibilidade do instituto com o ordenamento, deve-se 
analisar quais aspectos sao pertinentes a Desobediencia Civil e a atual Constituicao 
Federal. 

Pauperio (1978) ao comentar sobre o direito de revolucao (mesmo argumento 

se aplica a Desobediencia Civil) afirma que as constituicoes na podem desconhecer 

aquele direito. Para o autor seria uma afronta ao exercicio de liberdade politica 

capaz de reformar as instituicoes, e a propria garantia da sobrevivencia do Estado 

Democratico em detrimento de possiveis tiranias. 

Pondera o autor ao citar Gonzalez Calderon, que mesmo que o Direito de 

Resistencia nao seja positivado reserva-se ao povo este direito, mesmo sob o 

silencio constitucional. 

Todavia, e salutar a inscricao deste genera de direitos nas Constituicoes. 

Afirma ainda que o argumento de impossibilidade de regulamentacao nao pode 

constituir barreira para seu reconhecimentos nos textos constitucionais. 

Seguindo a esteira dos sequazes da positivagao, Geamanu (apud 

PAUPERIO, 1978, p. 252) defende que a positivagao do Direito de Resistencia 

(repita-se, o mesmo aplica-se a Desobediencia Civil, especie daquele): 

Constituira para os govemarttes um estimulante energico que os levara nao 
somente a melhorar uma legislagao opressiva, como tambem a assegurar 
aos govemantes a possibilidade de recorrer a um juiz imparcial, em caso de 
conflito entre eles e o Estado. 

Defende Pauperio (1978) que a positivagao nao deve ocorrer apenas quando 

for possivel delinear todos os contornos, mas, mesmo que se possa fazer somente 

uma norma generica. 

Trata-se de consagrar um direito de natureza secundaria, garantidor de outra 

direito. A positivagao torna a Desobediencia Civil um limite ao Estado, edifica a 

Democracia, e eleva o instituto a outra patamar. O reconhecimento pelo 

ordenamento juridico garante uma maior solidez ao instituto, assegurando sua 

efetividade na defesa de direitos violados em face de normas injustas. 
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4.4 A Constituicao Federal de 1988 e a Desobediencia Civil 

A Desobediencia Civil encontra na Constituigao seu objetivo e busca seu 

fundamento. E em defesa da Constituigao que o instituto e exercido, e na protegao 

de direitos fundamentals violados, e a liberdade politica a favor da Democracia. 

Todavia, por falta de positivagao a Desobediencia Civil nao encontra na Carta 

Magna seu fundamento juridico explicito. 

O reconhecimento juridico do referido instituto pela Constituigao encontra 

argumentos interessantes. Autores como Buzanello e Maria Garcia afirmam que a 

Desobediencia Civil ja encontra-se protegida pela Constituigao, de forma implicita. 

O argumento e oriundo do fato da Constituigao ser considerada inacabada. 

Consiste na possibilidade de insergao de novos direitos, entre eles a Desobediencia 

Civil, que para os autores e de natureza fundamental. 

A compreensao do carater constitucional de abertura a novos direitos 

depende do fenomeno da constitucionalizagao, onde o que mais se evidencia e 

justamente a garantia e defesa concedida aos direitos fundamentals, mormente por 

apresentar formas de protegao para estes direitos e meios para que eles possam ser 

exercidos, devendo ser positivados (CANOTILHO, 2000) como sendo normas 

juridicas vinculativa e nao como sendo excertos ostentatorios a maneira das grandes 

Declaragoes de Direitos. 

Ainda segundo o constitucionalista portugues podemos observar quatro oticas 

relevantes da constitucionalizagao. Inicialmente verifica-se que os direitos 

fundamentals encontram-se acima da ordem juridica; em seguida encontra-se o 

processo de constitucionalizagao submetido aos procedimentos exigidos; os direitos 

fundamentals servem de limites para a revisao das normas constitucionais; por 

ultimo, estes mesmos direitos fundamentals servem de parametro para os poderes 

publicos. 

Apenas reconhecendo esta importancia aos Direitos Fundamentals e que se 

pode oferecer suporte para a abertura da constituigao a outros direitos, que sao 

fundamentals conquanto nao sao constitucionalizados, o que conforme Jorge 

Miranda (apud CANOTILHO, 2000) e a chamada clausula aberta ou principio da nao 

tipicidade dos direitos fundamentals. 
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As constituicoes nao podem dar-se ao luxo de acreditarem capazes de exaurir 

todos os direitos fundamentals ao elenca-Ios em suas Cartas, mas sim compreender 

que ha outros direitos fundamentals que nao foram possiveis de se positivar ou que 

ainda nao existiam, para isso admite-se o principio da nao tipicidade dos direitos 

fundamentals. 

Para Garcia (2004, p. 217) "a constituicao nao contem todo o direito 

constitucional de um povo", motivo que permite-se afirmar, segundo a autora, a 

existencia de outros direitos. Partindo desta premissa, vai acostar-se na propria 

Constituicao Federal, em seu artigo 5°, § 2°, que tern a seguinte redagao: 

Art. 5° (...) 
§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituigao nao excluem 
outros decorrentes do regime e dos principios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja parte. 

Defende a autora que em decorrencia desta norma e possivel compreender a 

Desobediencia Civil inserida na Constituicao Federal. Uma vez que os principios 

contidos no texto constitucional sao passiveis de convivencia sem atritos com a 

Desobediencia Civil. E o que se observa dos principios adotados pela Constituigao, 

dentre estes principios pode-se salientar o da Soberania Popular. 

O poder, por emergir do povo, deve ser a busca da legitimidade do Estado, do 

regime e de suas leis. O instituto em analise, por ser a manifestacao da vontade do 

povo, encontra-se em consonancia com os principios constitucionais, logo, obtem 

seu sustentacula na constituicao, passando a ser um Direito Fundamental nao 

positivado, como observa Maria Garcia (2004). 

Nesse cenario surge o problema do reconhecimento tacito da Desobediencia 

Civil como Direito Fundamental em nosso Diploma Constitucional. A defesa da 

insergao implicita da Desobediencia Civil na Constituigao leva a uma discussao 

severa. A pergunta nuclear do problema e como reconhecer juridicamente um 

instituto nao positivada e como garantir seu exercicio? 

A nao enumeragao expressa da Desobediencia Civil no ordenamento juridico, 

e apenas o enunciado do artigo 5°, §2°, leva o instituto a uma categoria nao de 

direito fundamental, mas de "direito de nuvem". Consiste apenas na existencia de 

um direito que apesar de ser possivel enumera-lo e de dificil reconhecimento 

expresso, o que o torna intangivel e consequentemente ineficaz. 
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A eficacia, dentro do ordenamento, necessita da positivagao expressa. Caso 

contrario, a defesa de direitos, atraves do exercicio da Desobediencia Civil, fica 

prejudicada, permanecendo nos mesmos moldes atuais. 

A insergao de um instituto desta dimensao tacitamente seria inadmissivel por 

grande parte dos constitucionalistas atuais. Seria uma porta escancarada para 

diversos candidatos a direitos fundamentals. 

O instituto da Desobediencia Civil nao necessita apenas ser enunciado como 

um "direito de nuvem", mas reconheeido de forma expressa, para que possa ter 

embasamento juridico na defesa da Carta Magna e no exercicio da Democracia. 



CONSIDERACOES FINAIS 

O homem desde o primeiro momento que passou a agrupar-se e criar 

aglomerados populacionais, mesmo que rudimentares, iniciou um estagio de criagao 

e mudanca constante dos valores, e consequentemente do Direito, da Justiga. 

Ciencia inexata que objetiva realizagoes quase divinas, exposta as intemperies da 

evolugao historiea, mudando gradativamente para alcangar um bem maior. 

Vilipendiado em alguns momentos, em fatidicas eras, mas sobrevivente, e 

imprescindivel para a organizacao de qualquer Estado civilizado, para as relacoes 

individuals e coletivas, para a sobrevivencia em comum, o Direito e produto entre o 

Estado e o espirito dos suditos. 

No ultimo seeulo as mudancas tem-se tornado cada vez mais intensas e 

velozes, ao contrario do que se observava em eras passadas. O Direito tornou-se 

mais humano, e hoje atende antes ao cidadao do que ao Estado. 

Partindo dessa premissa, denota-se que o Direito se manifesta de diversas 

formas para alcancar todos indistintamente, nao e mais instrumento das elites, e 

forca exteriorizada da justiga que tanto se clama. 

Ao passo que a informacao e a formacao do conhecimento alcanga uma 

maior parte da populagao (muito deve-se ao auxilio trazido pela Magna Carta de 

1988 e a consagrada liberdade de expressao enaltece ainda mais o acesso a 

informagao), essa massa inicia-se um processo de questionamento quanta as 

politicas publicas propostas pelo Estado para com a massa. Os atos administrativos 

tornam-se mais publicos, e por conseguinte, mais constantemente alvos de 

questionamentos. 

O homem e por natureza falivel, sempre exposto a vicios, corrupgao, egoismo 

e outras tantas fraquezas, e estas seguem-no, seja em diregao ao legislativo, 

judiciario ou ao executivo. Independentemente, pode ainda por motivos subjetivos 

causar uma injustiga a parte da populagao, mesmo que despropositadamente. 

Todavia, as injustigas que por ventura ocorram podem estar amparadas pelo 

ordenamento juridico, mas nem por este motivo deixarao de ser injustigas. 

E nesse cenario que a Desobediencia Civil e instituida, e sob essas matizes 

que fora analisada nesse trabalho onde buscou-se enquadra-la na sociedade em 
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atividade, como meio de participacao democratica. Sem permitir-se usufruir de 
preconceitos. 

A Desobediencia Civil ainda e desconhecida da grande parte dos juristas, 

mas nao perde importancia por este fato, apesar de ser um instituto antigo, e nestas 

ultimas decadas que vem ampliando sua participacao em sociedade de forma 

menos esporadica e individual, transpondo-se para uma gama maior de atuacao. 

Para a estruturacao do instituto neste trabalho foi necessario analisar sua 

possibilidade de ingresso em um ordenamento juridico, averiguando os possiveis 

conflitos normativos que poderiam ocorrer. Paratanto, observou-se situacoes faticas 

diversas, que ocorreram e ocorrem constantemente. Essa analise so tornara-se 

possivel atraves de uma delimitacao objetiva de um conceito juridico que transmiti-

se de forma precisa o instituto da Desobediencia Civil, pressuposto para uma 

possivel introducao em um organismo juridico. 

Neste diapasao, apresentou-se o instituto atraves de um esbogo historico, 

onde a evolugao do instituto fora capaz de subsidiar o embasamento juridico-

filosofico. Tratando no capitulo inicial de concertos juridicos indispensaveis para o 

posicionamento do instituto inserindo-o em um Estado Democratico de Direito. 

Dentre os concertos importantes para este mister, tratou-se do Direito Natural, dos 

Direitos Humanos, das Liberdades, tratando-se da dualidade existente entre a 

legaiidade e a legitimidade da lei, bem como a defesa do Direito pelo homem. Vale a 

maxima, se nao posso defender meu Direito, de quern irei defender? 

Tracado estes parametros, dedicou-se a evolugao historiea do instituto, como 

forma eficaz de situa-lo dentro do movimento historico e das razoes que o levaram 

ao seu surgimento, assim como grandes atuagoes memoraveis nos anais da 

historia. Em seguida, tratou-se do. genera do qual a Desobediencia Civil e especie, a 

Resistencia, apresentando o conceito trazido pela doutrina e das divisoes deste 

instituto, das diversas especies existentes, algumas ja consagradas pela 

Constituigao Federal de 1988. 

Observado o genera, cuidou-se da especie. No terceiro capitulo a 

Desobediencia Civil foi tratada de forma mais aprofundada, atraves do 

aperfeigoamento do conceito atraves do quociente comum de diversos autores. 

Tratando-se posteriormente da legitimidade e do fundamento do instituto sob a egide 

de um Estado Moderno como conhecemos. Analisou-se ainda os pros e os contras 
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do instituto, como possivel de ser inserido na esfera juridica de um Estado 
Democratico de Direito. 

No capitulo de desfecho tratou-se da possibilidade de insergao da 

Desobediencia Civil dentro do ordenamento juridico positivado patrio. Antes de 

qualquer afirmagao precoce, cuidou-se de analisar o instituto inserido no contexto 

social, dos movimentos sociais existentes, das atividades individuals e do clamor 

social contemporaneo. Neste contexto observou-se a aplieagao do instituto segundo 

o conceito outrora tragado nas agoes comentadas. So assim mostrou-se possivel o 

estudo da compatibilidade juridica com o ordenamento patrio e sobre os aspectos 

referentes a Carta Constitucional. 

O trabalho objetivou o estudo de um instituto moderno e contemporaneo cada 

vez mais presente na sociedade, mesmo que esta desconhega, mas acaba agindo 

conforme seu conceito, como foi possivel observar no bojo do trabalho. Contudo, 

imperioso que a atuagao social do instituto seja interpretada dentro de paramentos 

jurfdicos claros e palpaveis, sob pena de cair-se em sublevagoes e elucubragoes 

inferteis. 

O estudo de um instituto como a Desobediencia Civil, enaltece o estudo do 

Direito enquanto ciencia. Mostrando-se importante quando se evidencia como um 

canal de participagao democratica e luta em defesa do proprio Direito e da Justiga. 

Repita-se, "quando o Direito ignora a sociedade, a sociedade ignora o Direito". Os 

conflitos sociais presentes diuturnamente em diversos pontos do pais sao a prova da 

insatisfagao com a atual situagao juridica em focos especificos. A Desobediencia 

Civil vem demonstrar sua importancia dentro desse quadro, pintado as vezes com 

tonalidades um pouco abstratas. 

O presente instituto diferencia a desobediencia comum da civil, possibilitando 

o tratamento juridico diferenciado daqueles que buscam um bem maior e aqueles 

que desejam unicamente a desobediencia gratuita e sem objetivos condizentes com 

o conceito determinado do instituto. Atraves da analise do instituto observou-se sua 

compatibilidade com o ordenamento sem ferir a legislagao. 

Nao ha no que se falar em conflito entre a Desobediencia Civil e o 

ordenamento, seja por os diversos motivos expostos, seja pela conformidade e 

admissibilidade do instituto em detrimento da Constituigao. 

Todavia, se e possivel evidenciar conflitos de normas no ordenamento, estes 

regidos por principios pre-estabelecidos de solugao do deslinde, nao pode-se atribuir 
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um provavel ou remoto conflito entre normas como fator determinante a 

inadmissibilidade do ingresso do instituto no ordenamento juridico, visto que, mesmo 

que chegasse a ocorrer tal conflito, ele seria dirimido conforme a doutrina ja 

solidificada consagrou. 

O conceito claro e aplicavel da Desobediencia Civil, uma vez positivado, seria 

importante para o controle dos conflitos pela administracao publica e mais ainda 

para a populacao como um efetivo canal de participagao democratica passivel de 

ser ouvido em alto e bom torn. 

E possivel vislumbra diversos aspectos sociais e economicos em toda 

extensao do territorio brasileira, mormente por tratar-se de dimensoes continentals. 

Conflitos por posse de terras persistem na Amazonia, o deficit de cidadaos nao 

contabilizadas pelo Estado e imenso, milhares de homens, mulheres e criancas nao 

sao atendidos em suas necessidades fundamentals e basicas, negligenciados pelo 

Estado, muitas vezes em situacao abaixo da linha da pobreza. A desobediencia civil 

nao e um balsamo, tampouco uma solucao definitiva, mas e uma forma capaz de 

assegurar a participacao da populagao no Estado, fazendo-o enxergar injustigas 

cometidas diariamente, ate que uma solugao seja tomada. Desobedientes Civis nao 

podem ser tratados como desobedientes comuns, porque aqueles lutam por um bem 

maior, tao proclamado pelos seculos e tao dificil de se alcangar, a Justiga. 
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