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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O controle da Administragao exercido pelos poderes, harmonica e 

independentemente, torna-se a cada dia uma preocupagao que se perfaz pela 

ausencia de jurisdigao por parte dos poderes: Executivo e Legislativo, quando no 

exercicio de funcoes tipicas de julgamento. Muitas sao as maneiras de fiscalizacao 

dos atos administrativos, adentrando ou nao no merito da consecugao do referido 

ato, porquanto so ha a permissao para tai pela propria Administracao Publica, 

deixando para os demais poderes constantes da Constituicao apenas o exame 

quanto a oportunidade e conveniencia do ato praticado pela propria Administragao 

Publica. Desde o concerto que se constroi, baseado na definigao de Administragao 

Publica, ate as varias hipoteses de exercicio de controle sobre os atos 

administrativos, percebe-se que o exercicio so se aperfeigoa quando da participagao 

do Poder Judiciario, que investido de "jurisdigao" e eficaz na atividade que Ihe 

compete, o que nao ocorre nos demais poderes com a mesma eficiencia. Isso 

porque nos poderes Executivo e Legislativo, o julgamento se procede de maneira 

interna e no seio do Direito Administrative, enquanto que no Judiciario, os 

mecanismos sao de carater extemo, pelo que remedios juridicos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habeas 

corpus, mandado de seguranga, Ag io Popular, dentre outros citados em nosso 

trabalho monografico. fvlesmo com a eficiencia citada anteriormente, o Poder 

Judiciario nao podera examinar o merito dos atos discricionarios, que sao os 

investidos de motivagao e objeto, so podendo ser controlado mediante oportunidade 

e conveniencia. Pelas formas de exercicio de controle se percebe a preocupagao 

com o cumprimento dos principios erigidos pela Administragao no caput de seu 

artigo 37. 

Palavras - chaves: Administragao Publica - Principios - Controle - Jurisdigao 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente monografia vem tratar de um tema de complexidade, porem de 

extrema importancia para o Direito, em especial, o Direito Administrative; estamos 

falando do controle exercido pelos poderes da Republica sobre a Administragao 

Publica. 

A presenga de uma outorga jurisdicional para cada um dos poderes e, sem 

duvida, a alavanca propulsora para o desencadeamento de uma lisura neste 

processo fiscalizador, que muito se faz necessario hodiernamente, pela grande e 

maciga praxe da improbidade administrativa e outras mazelas da corrupgao que 

ocupam espago no cenario da Administragao Publica em nosso pais. 

Procuraremos delinear as fungoes jurisdicionais de cada um deles, quando 

existentes, tragando os caminhos percorridos pelos mesmos na busca do ideal 

controle. 

Tudo isso sera alcangado, gragas a uma metodologia bastante sintetica, 

pautada na consulta basica ao acervo bibliografico e outras referencias, tais como a 

busca porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites juridicos na Rede Mundial de Computadores. Nao cessando aqui, foi 

ainda feita uma leitura sistematica sobre o tema de maneira que o trabalho sera 

dividido em quatro capitulos. 

O primeiro tratando das consideragoes iniciais, aparecendo aqui o conceito de 

Controle Administrative, bem como a natureza juridica e abrangencia do controle. 

No segundo foi construido sobre o controle exercido pela propria 

Administragao Publica, como se procede e os demais detalhes. 
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No terceiro foi abordado o controle pelo Poder Legislativo, e toda sua maneira 

de faze-lo, desde que solitariamente ou com o auxilio do Tribunal de Contas. 

Finalmente no quarto e ultimo capitulo pugnou-se pela importancia do 

controle pelo Poder Judiciario e seus modos de consecugao, e a critica pela 

limitacao que Ihe e feita no ambito dos atos discricionarios. 

Este trabalho monografico fundamentou-se em objetivos de relevancia para a 

sociedade, como, por exemplo, a busca pela conduta exemplar da Administragao, 

que reflete a representagao popular peculiar de um Estado democratico de Direito. 

Ainda objetiva esta monografia, a demonstragao dos mecanismos jurfdicos de 

controle administrativo, alem da ausencia jurisdicional, que e peculiar do Poder 

Judiciario, bem como trazer a mostra o Controle com sensatez e sucesso. 

Portanto, e com grande prazer que apresentamos esta monografia, sabedores 

da importancia do tema, na procura de conseguirmos nossos objetivos. 
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CAPITULO 1 CONSIDERAQOES PRELIMINARES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Concerto 

O exercicio da Administragao Publica como organism© gestor dos atos que 

regulamentam os interesses publicos, exige por deteirninacao legal, oriunda da 

Constituigao Federal, que seus atos sejam controlados. Tal controle obedece a 

alguns principios erigidos em nossa Carta Magna, mais precisamente em seus artigo 

37, dentre os quais podemos citar como de maior relevancia para este tema, os 

principios da legalidade e da eficiencia. 

A doutrina patria conceitua de varias formas, o controle da Administragao 

Publica. Vejamos alguns concertos: 

O controle no ambito da Administracao Publica e o poder dever de 
inspegao, registro, exame e fiscalizagao pela propria administracao, 
pelos demais poderes e pela sociedade, exercidos sobre a conduta 
funcional de um Poder, Orgao ou Autoridade com o fim precipuo de 
garantir a atuacao da Administracao em conformidade com os 
padroes fixados no ordenamento juridico (MOTTA, 1999). 

E o poder de fiscalizagao e correcao que sobre ela exercem os 
orgaos dos Poderes Judiciario, Legislativo e Executivo, com o 
objetivo de garantir a conformidade de sua atuacao com os principios 
que Ihe sao impostos pelo ordenamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA juridico (Dl PIETRO, 1999). 

E a unificagao da conformidade dos atos administrativos com o 
interesse publico, com a lei e, ainda, da sua eficiencia (MUKAI, 
1999). 
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Com base nestes concertos, definimos o controle da Administracao, como 

sendo, o cuidado exercido pelos Poderes em fiscalizar a atuacao de um para com o 

outro, procurando assegurar a Administracao, liceidade na execucao de seus atos. 

1.2 Natureza Juridica 

0 controle exercido entre os Poderes que es t io elencados na nossa 

Constituigao Federal, tern natureza juridica alicergada no artigo 6°, incisos de I a IV, 

do Decreto-Lei 200/67, entre esses principios que conduzem a Administragao 

Publica estao ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA planejamento, coordenagao, descentralizagao, delegagao de 

competencia e controle. 

Tais principios vem nortear a gestao de interesses publicos, os quais prezam 

pela responsabilidade coletiva dos atos executados pelos seus titulares. 

Ressalta-se, tambem, que a propria Constituigao Federal outorga ao cidadao 

diversas maneiras de exercicio do controle administrative, o qual, sem sombra de 

duvida e a forma mais eficiente de fiscalizagao da administragao Publica, a saber: o 

controle popular. 

1.3 Abrangencia 

Como ja falamos anteriormente, o Controle da Administragao Publica e 

abrangente em sentido amplo quanto a esta, isto e, engloba todos os poderes, 
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desde que no exercicio de fungoes tipicas de Administragao, sendo seus agentes 

responsaveis pela omissao em faze-lo. 

1.4 Classificagao 

A classificagao dos tipos de controle existentes mais aceita e a proposta por 

Hely Lopes Meirelles, estabelecida da seguinte forma: 

a) controle hierarquico: Advem da estruturagao hierarquica em que se 

fundamenta a Administragao Publica. E um controle exercido internamente, atuando 

nas atividades desempenhadas nos tres poderes: Executivo, Legislativo e Judiciario. 

b) controle finalistico: e o controle a que se submetem as entidades 

autonomas da Administragao Publica, a exemplo das autarquias. Nao existe 

subordinagao, limitando-se a simplesmente uma vertficagao da consecugao das 

finalidades estabelecidas na lei que criou a entidade, de forma externa e limitada. 

c) controle intemo: como o proprio nome diz e o controle exercido pelo orgao 

ou entidade de onde o ato nasceu. 

d) controle externo: realiza-se por orgao ou entidade alheia aquela que 

praticou o ato. 

e) controle popular: e exercido pela comunidade conforme dispoe a 

Constituigao vigente. 

f) controle preventivo ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori: executa-se antes da conclusao do ato, 

impedindo a pratica de ato ilegal, contrario ao interesse do povo. 
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g) controle concomitante: visa acompanhar a atuacao administrativa, no 

mesmo instante em que ela se verifica. 

h) controle corretivo ou azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA posteriori: objetiva rever os atos depois de 

praticados, para assim desfaze-los, corrigi-los ou ate mesmo confirma-los. 

i) controle de legalidade: verifica a consonancia do ato com a norma legal e os 

principios administrativos, enfim com todo fundamento juridico. 

j) controle de merito: observa de maneira limitada a conveniencia e a 

oportunidade, podendo ser exercido pela propria Administragao Publica, em alguns 

casos pelo Legislativo, mas nunca pelo Judiciario. 
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CAPITULO 2 CONTROLE PELO PODER EXECUTIVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 Controle exercido pela administragao 

Esta disposto no artigo 74 da nossa Constituigao Federal, rezando o Texto 

Magno sobre a incumbencia obrigatoria dos poderes nela contidos, a promover de 

forma integral, sistema de controle interno. 

Em bora, exista uma confusao quanta ao alcance da expressao 

contextualizada na norma apice, dando a entender que so ao Poder Executivo 

caberia esta forma de controle, e inegavelmente reconhecido pela doutrina e 

jurisprudencia, que tambem os outros dois poderes, devem promove-lo, desde que 

esteja exercendo atividade tipicamente administrativa, e dentro de suas atribuigoes. 

Tal forma de controle abrange os orgaos da AdministragaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA direta ou 

centralizada e as demais pessoas juridicas que formam a Administragao indireta ou 

descentralizada, abrangendo assim, aspectos de cunho nao so administrative, mas 

orgamentario, patrimonial e financeiro dos organismos supracitados. 

A doutrina o chama tambem de autocontrole oriundo da autotutela, que 

habilita os orgaos da Administragao Publica o poder de anular ou revogar os atos, 

espontaneamente ou mediante provocagao, se estes contrariarem a finalidade que 

os criou. 

O Controle Interno, portanto, deve se ater ao minucioso exame acerca da 

conveniencia ou oportunidade do ato desempenhado. 
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Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal emitiu a Sumula 473 com a 

seguinte redagao: 

STF - 473 - A Administracao pode anular seus proprios atos, 
quando eivados de vicios que os tornem ilegais, porque deles nao se 
originam direitos ou revoga-los, por motivo de conveniencia ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em 
todos os casos, a apreciacao judicial. 

Existe, no entanto, alguns instrumentos de acao que facilitam e perm item um 

melhor desempenho na realizacao do ato, tanto no Poder Executivo, como no 

Legislativo e no Judiciario, agasalhando o ato dentro dos principios da Legalidade, 

da Legitimidade e da Predominancia do interesse Publico, os quais seriam divididos 

em tres categorias. 

2.2 Homologagao, aprovacao, revogacao e invalidagao 

Primeiramente, a homologacao da-se quando a autoridade superior percebe 

como valido o ato praticado pela autoridade inferior. 

Na aprovacao existe um controle axiologico, verificando o ato em si, e a 

conveniencia com os fins visados pela Administragao. 

Finalmente, encerrando a primeira categoria, temos a invalidagao do ato 

quando inconveniente ou inoportuno for o mesmo, observada seja, a exigencia 

temporal para arguigao de possivel anulagao ou revogagao do ato praticado, visto 

ser o interesse publico ser mais importante que a necessidade da legalidade 

extemporanea. 
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2.3 Fiscalizagao hierarquica 

Advem da subordinacao existente entre os orgaos, quando os agentes de 

nivel mais elevado, exercem o poder-dever de fiscalizagao sobre agentes de grau 

menor. 

Suas principals caracteristicas sao a permanencia e imediatidade. 

2.4 Fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial interna 

Aqui se visa preservar a lisura em relagao ao Tesouro, posto que a 

Administragao tern por obrigagao assumir uma postura de regularidade no cuidado 

ao erario publico. 

A lei 4.320 de 17 de margo de 1964 e um exemplo claro da preocupagao que 

deve ser empregada sobre os atos referentes ao Patrimonio Publico, principalmente, 

no tocante a legalidade dos atos, quanto a finalidade funcional de seus agentes e no 

cumprimento do programa de trabalho. 

2.4 Controle interno com participagao dos administrados 

Ocorre nesta modalidade de controle a participagao da populacao para 

defender direitos cerceados por atos administrativos, dentre os instrumentos estao: o 

direito de petigao, os recursos administrativos e o processo administrativo 
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2.5 Direito de petigao 

Constitui uma das formas de controle intemo, asseguradas pela Constituigao 

Federal, que se exercidas com eficacia, configura plena seguranca quanto a 

aceitagao ou nao do ato. 

Como reza a propria Constituigao da Republica, o exercicio do direito de 

petigao e por demais amplo, alcangando direitos individuals e coletivos, desde que o 

pedido nao conste de conteudo difamatorio ou ofensivo. 

2.6 Recursos administrativos 

Estao inseridos no direito de petigao diversas maneiras, contextualizadas na 

legislagao extravagante, dentre as quais podemos citar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA representagao, a 

reclamagao administrativa, o pedido de reconsideragao, os recursos hierarquicos 

proprios e imprdprios e a revisao. 

a) Representagao: consta de um direito fundamental assegurado pelo artigo 

5°, XXXIV, "a", da Constituigao Federal de 1988, que tern como conteudo denunciar 

irregularidades ou abuso por parte da Administragao. 

b) Reclamagao: tern previsao no Decreto n° 20 910 de 6 de Janeiro de 1932, 

este dispondo sobre prescrigao, nas esferas administrativa e judicial, para beneficiar 

a Administragao Publica. 
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A reclamagao administrativa suspende a prescricao enquanto 
pendente de decisao desde que apresentara no prazo proprio e seu 
objeto seja a apuragao de divida da Fazenda Publica para com o 
particular. Nos demais casos, nao suspende a prescricao 
(MEIRELLES, 2002). 

c) Pedido de reconsideracao: e a peticao, pela qual, o interessado requer a 

reavaliagao do ato pela propria autoridade que o emitiu. Tern escopo na lei 8.112/90, 

em seu artigo 106, sendo estabelecido o prazo de 30 dias para decisao, sem direito 

de renovacao. 

d) Recurso Hierarquico Proprio: e o que se dirige a propria autoridade 

superior do orgao ou entidade que o expediu. E decorrente da hierarquia pertinente 

a Administragao Publica, nao dependendo, desta forma, de previsao legal, para que 

o mesmo venha a ser impetrado. 

e) Recurso Hierarquico Improprio: e impetrado junto a autoridade de outro 

orgao nao pertencente a mesma hierarquia daquela que proferiu o ato. Ao contrario 

do Recurso Hierarquico Proprio, este depende de disposigao legal, sendo o exemplo 

mais comum, o caso de interposigao perante tribunals administrativos, como o 

Tribunal de Impostos ou o Conselho de Contribuintes. 

f) Revisao: e o recurso utilizado pelo servidor publico, quando punido pela 

Administragao, para reavaliagao de decisao, se novos fatos surgirem que 

comprovem sua inocencia. Encontra-se previsto entre os artigos 174 e 182 da lei 

8112/90. Pode ser requerida, a qualquer tempo, pelo interessado ou por procurador 

habilitado. 

2.7 Processo administrativo 

E o conjunto de atos desenvolvidos numa sequencia logica com o fim 
de obter uma decisao sobre uma controversia, que pode ser judicial 
ou administrativa (MOTTA, 1999, 560). 
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E com base no processo administrativo que a Administragao Publica registra 

seus atos e exercfcios sobre seus agentes, dirimindo possfveis intemperies entre os 

administrados. 

2.8 Principios 

Guardam cogencia aplicativa na seara da Administragao Publica principios de 

relevancia fortissima, merecedores de simploria atuagao, os quais mencionaremos 

os mais importantes. 

a) legalidade: exige que os atos sejam praticados com fulcro em lei, sob pena 

de nao-validade. 

b) finalidade: deve visar o interesse publico, nao podendo, jamais, ceder a urn 

interesse individual. 

c) razoabilidade e proporcionalidade: reza este princfpio que os atos da 

Administragao, na sua totalidade, devem ser praticados, visando urn resultado 

razoavel e proporcional a finalidade a que se dirige. 

d) motivagao: exige ser fundamentada toda decisao administrativa, coibindo 

qualquer especie de arbitrariedade ou discriminagao com o interessado. 

e) moralidade: requer que os atos da administragao sejam praticados com 

honestidade, obedecendo a moral, aos bons costumes e as regras de boa 

administragao. 

f) ampla defesa e contraditorio: estao preestabelecidas na nossa Carta 

Magna, em seu artigo 5°, LV. 
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0 inclito doutrinador Celso Ribeiro Bastos define estes dois principios com 

muita precisao. 

Primeiro quanto a ampla defesa se pronuncia da seguinte maneira: 

O asseguramento que e feito ao reu de condigoes que Ihe 
possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a 
esclarecer a verdade (BASTOS, 1998). 

Logo em seguida se reportando ao contraditorio, dizendo: 

Quase com ela se confunde integralmente na medida em que uma 
defesa hoje nao pode ser senao contraditoria. O contraditorio e, pois, 
a exteriorizacao da propria defesa. A todo ato produzido cabera igual 
direito da outra parte de opor-lhe ou de dar-lhe a versao que Ihe 
convenha, ou ainda de fomecer uma interpretacao juridica diversa 
daquela feita pelo autor (BASTOS, 1998). 

Portanto, processo administrativo eivado de cerceamento de defesa e nulo de 

pleno direito. 

a) eficiencia: foi encontrado em nossa Carta Magna, pela Emenda N° 19, de 5 

de junho de 1998, que o colocou no rol dos principios norteadores da Administragao 

Publica, corroborados no artigo 37 da Constituigao Federal de 1988. 

Dever de eficiencia e o que impoe a todo agente publico de realizar 
suas atribuigoes com presteza, perfeigao e rendimento funcional. E o 
mais moderno principio da fungao administrativa, que ja nao se 
contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo 
resultados positivos para o servigo publico e satisfatorio atendimento 
das necessidades da comunidade e de seus membros. 
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b) publicidade: principio elencado nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do artigo 37 da Constituigao 

Federal vigente, consiste em dizer que os atos praticados pela Administragao 

Publica devem ser publicas, permitindo a defesa garantida pela Carta Magna, sendo 

o sigilo, excegao a regra. 

c) Oficialidade: e a permissao legal para que se instaure processo sem 

provocagao do administrado, podendo a Administragao requerer diligencias, 

conforme determina a lei 9.784/94. 

d) Impessoalidade: preve que a Administragao se utilize de atos 

discriminatorios, fazendo valer a imparcialidade, buscando sempre o interesse 

publico. 

2.9 Etapas do processo 

O processo administrativo e fracionado em cinco fases, estas se 

desenvolvendo na seguinte sequencia: instauragao, instrugao, defesa, relatorio e 

julgamento. 

a) instauragao: inicia-se o processo de oficio ou a requerimento do 

administrado interessado, constando a pega de relato esclarecedor e fundamentado. 

Pode ser oral ou escrita, contendo o orgao ou autoridade administrativa, 

identificagao do proponente ou quern o esteja representando, domicilio do 

promovente ou logradouro para assim ser comunicado, formulagao do pedido a seu 

requerido, exposigao de fatos e motivos e, por fim, a data e a assinatura do 

requerente ou de seu procurador. 
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b) instrucao: e quando se propoe a elucidagao da arguigao feita na pega 

instauradora. E a etapa onde mais se utiliza os principios da ampla defesa e 

contraditorio, nao sendo possivel a utilizagao de provas ilicitas ou impertinentes. 

c) defesa: e assegurado a todo ou qualquer cidadao, que porventura venha a 

sofrer acusagao, garantindo ao mesmo o direito de contestar as arguigoes a seu 

respeito e, se assim o fizer necessario, promover a interposigao de recursos. 

d) relatorio: e a sintese do que foi compilado, devendo constar a examinacao 

das provas e dos fatos para colimar num julgamento justo e honesto. 

e) julgamento: e a etapa onde a autoridade competente profere decisao, 

resolvendo o litigio que gerou o processo. 

Se assim quiser o julgador podera pular a fase do relatorio, se entender existir 

provas suficientes para solucionar a controversia. 

2.10 Especies de processo administrativo 

Sao tres os modelos de processo disciplinar no controle administrativo, quais 

sejam: o processo administrativo tributario, o processo administrativo disciplinar e o 

processo disciplinar. 

1. Processo Administrativo Tributario: e o procedimento que se alicerga em 

exercer controle sobre atos destinados a determinagao, exigencia ou dispensa de 

credito fiscal, vista a aplicagao das leis tributarias que venham a incidir no caso 

concreto. Como em toda forma de processo administrativo, e assegurado ao 

contribuinte, a ampla defesa a ao contraditorio. 
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2. Processo Administrativo Disciplinar: em nosso direito, as modalidades de 

se apurar atos ilfcitos administrados sao o processo administrativo e os meios 

Sumarios que inserem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sindicancia e a Verdade Sabida. 

a) Sindicancia: e uma especie de inquerito, segundo a doutrina, visando a 

tomada de informacoes a respeito de determinado fato. 

Meio sumario de que se utiliza a Administragao do Brasil para, 
sigilosamente ou publicamente, com indiciados ou nao, proceder a 
apuragao de ocorrencias anomalas no servigo publico, as quais, 
confirmadas, fornecerao elementos concretos para a abertura de 
processo administrativo contra funcionario publico responsavel; nao 
confirmadas as irregularidades, o processo sumario e arquivado 
(CRETELLA, 1988) 

A Sindicancia nao deve ser morosa, propondo-se a se realizar objetiva, rapida 

e precisamente. Nada impede que seja sigilosa, quando a publicidade trouxer 

problemas para a colheita das provas e da apuragao dos fatos. 

Diferente do inquerito policial, a sindicancia concede ao acusado, a ampla 

defesa e o contraditorio. 

b) Verdade sabida: e a ciencia imediata e direta de que uma infragao foi 

cometida pelo servidor. 

Vale salientar que o Estatuto do Servidor Federal nao preestabelece a 

aplicagao de sangao pela verdade sabida, determinando que as possfveis 

irregularidades sejam investigadas mediante processo administrativo ou sindicancia, 

assegurando, consoante o artigo 5°, LV, da Constituigao Federal, a ampla defesa e o 

contraditorio, mesmo sem urn rigor formal. 

3. Processo disciplinar: e o mecanismo usado pela Administragao Publica 

para investigar e, assim punir as graves infragoes cometidas pelos seus servidores, 

apurando a responsabilidade do mesmo no exercicio de suas atribuigoes. 
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Possui as mesmas fases do genero, ja debatidas anteriormente, partindo da 

instauragao indo ate o julgamento. 

Sua instauracao se procede mediante portaria ou resolugao da autoridade 

competente, devendo esta conter elementos, tais quais, o nome do servidor 

envolvido, alem da infracao cometida, a narrativa dos fatos e a indicagao dos 

dispositivos legais infringidos. 

Logo apos deve vir a instrugao, com a conseguinte proposicao do 

contraditorio e ampla defesa, colimando, finalmente com o julgamento, atraves de 

autoridade competente, fundamentando sempre sua decisao. 

Findo o processo, existindo punicao, cabera ainda a interposicao de recursos 

administrativos. 

2.11 Coisajulgada administrativa 

Devemos, propedeuticamente, distinguir este instituto de cunho 

absolutamente administrativo, daquele de natureza judicial, diferenca esta muito 

criticada por parte da doutrina. 

A diferenca e que enquanto a coisa julgada de carater judicial, o Poder 

Judiciario mesmo estando no apice da piramide, que ainda envolve autor e reu, fica 

alheio ao pleito, devotando total imparcialidade e, definindo o merito da causa, 

tornando-a coisa julgada; ao contrario do que ocorre na coisa julgada administrativa, 

quando a Administragao Publica e parte na relagao a ser decidida, exercendo fungao 
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demasiadamente parcial, o que nao define a decisao, podendo a causa chegar as 

maos do Judiciario. 

Portanto, a coisa julgada assume apenas o papel de informar que a decisao 

tornou-se irretratavel pela Administragao, o que nao impede o judiciario de 

reexamina-lo. 

2.12 Prescrigao administrativa 

E a perda do prazo para aplicabilidade de sangoes administrativas. 

Existem diferentes prazos, dispostos em diversas leis esparsas, que 

delimitam tempo para impetragao de recursos ou outros procedimentos 

administrativos. 

Ha posicionamentos, como o de Celso Bandeira de Mello, que se pronuncia 

acerca da prescrigao administrativa da seguinte forma: 

A prescrigao, prevista nos varios ramos do direito, estabelecida para 
as agoes contra a Fazenda, e um principio acolhido no direito 
positivo brasileiro. Entao, parece-nos que, a falta de regra expressa, 
cabe preencher esta lacuna segundo o criterio dominante no direito 
privado, pois as razoes, no caso, sao da mesma ordem; prazos 
curtos para a oposigao aos atos anulaveis e longos para a 
impugnacao dos nulos (MELLO: 1995; 285) 

Ressalta-se, todavia, que prescrita a agao na esfera judicial, nao podera mais 

a Administragao voltar atras do proprio ato, seja por vontade propria, ou mediante 

provocagao, sob pena de incidir no interesse publico e na estabilidade das relagoes 

juridicas. 
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0 Mestre Hely Lopes Meirelles entende que o prazo prescricional da 

Administragao Publica, quanto silente for a lei, e de 5 (cinco) anos, baseado no 

Decreto 20.910/32, salvo se tratar de direitos reais, quando devera ser aplicada a 

prescrigao judicial. 

2.13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reformatio in pejus 

O conceito de Reformatio in pejus, seria o agravamento da decisao 

administrativa provocada atraves de recurso se interposto contra esta decisao. 

Mesmo existindo discordancia entre alguns autores, a verdade e que 

principios como o da legalidade, da conveniencia e da oportunidade, dao ensejo a 

sua admissao. 

A verdade e que nao e tao simples como parece, devendo esclarecer alguns 

pontos importantes, posto que, quando a autoridade inferior for a praticante da 

ilegalidade, o ato podera ser informado; mas se porventura tal ato for praticado pela 

mesma autoridade existindo apenas diversificagao de provas, apresentagao de 

provas, devera a autoridade aplicar a sangao primaria sem direito de reforma, 

havendo somente uma substituigao de penalidade. 
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CAPITULO 3 CONTROLE PELO PODER LEGISLATIVO 

3.1 Controle Legislativo 

0 controle exercido internamente pelo Poder Legislativo sobre a 

Administragao Publica, limita-se as determinagoes constitucionais, que encontramos 

nos artigos 70 e 71 de nossa Carta Politica. Isso porque, a propria Constituigao reza 

pela independencia dos poderes, podendo atuar urn em relagao com o outro, desde 

que harmonicamente. Tal prerrogativa faz com que nenhuma legislagao 

infraconstitucional disponha sobre formas de controle, diversas das que estao 

elencadas no nosso Texto Magno, para desta forma, preservar o Princfpio da 

Independencia dos Poderes, sendo que a nossa Lei Maior e quern traz as excegoes 

de controle. 

Iremos nos ater a duas especies de controle externo empregadas pelo Poder 

Legislativo, quais sejam: o controle politico e o controle financeiro. 

3.2 Controle politico 

Deve ser exercido quando o Poder Legislativo toma conhecimento de 

decisoes administrativas, para assim aprecia-las, mesmo sendo o ato discricionario, 

isto e, conveniente e oportuno diante do interesse publico. 
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Existe no controle politico, a possibilidade de fiscalizacao dos atos referentes 

a funcao administrativa e a organizacao dos poderes, o que e caracterfstica desta 

forma de controle. 

3.3 Controle politico pelo congresso nacional 

A nossa Carta Magna, em seu artigo 49 e incisos, devendo ser exercido por 

tal poder exclusivamente. 

O congresso e, portanto, competente para exercer as seguintes hipoteses de 

controle: 

a) Apreciar, previa ou posteriormente, os atos do poder executivo, como, por 

exemplo, autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forgas 

estrangeiras transitem pelo territorio nacional ou permanecam temporariamente 

exceto os casos em que a legislacao complementar preestabeleca, autorizar o 

presidente e o vice-presidente a se ausentarem do pals, por mais de quinze dias; 

aprovar o estado de defesa, a intervengao federal e o estado de sltio, ou suspender 

tais medidas; escolher os atos de concessao de emissoras de radio e televisao; 

aprovar iniciativas do Poder Executivo, relativos a atividades nucleares; sustar os 

atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do Poder regulamentar ou dos 

limites de delegagao legislativa, sem previa manifestagao do Judiciario. 

b) A convocagao de Ministro de Estado, pela Camara ou pelo Senado 

Federal, bem como por qualquer comissao para prestar informagoes sobre assuntos 
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predeterminados, quando importar crimes de responsabilidade a ausencia, sem 

adequadas justificagoes; 

c) O encaminhamento de petigoes escritas de informes, pelas Mesas da 

Camara e do Senado, remetidos aos Ministros, os quais responderao no prazo 

maximo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir em crime de responsabilidade, 

conforme reza, o paragrafo 2° do artigo 50 da Constituigao Federal de 1988. 

d) A apuragao de irregularidades pelas CPI's (Comissoes Parlamentares de 

Inquerito), estas investidas de poderes de investigagao, peculiares do Poder 

Judiciario, sem falar nas disposigoes constantes do Regimento das Casas do 

Congresso, que apos o procedimento investigatorio, o relatorio devera ser 

encaminhado ao Ministerio Publico, fazendo-se entender que as CPI's nao possuem 

poder sancionatorio. 

f) A competencia do Senado Federal para fixar, proposto fosse pelo 

Presidente da Republica, limites globais para o montante da divida consolidada da 

Unia, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, dispondo sobre limites e 

condigoes para a concessao de garantia da Uniao em operagoes de credito externo 

e interno. 

g) A competencia do Congresso Nacional para sustar os atos que fujam do 

Poder Regulamentar ou dos Limites de delegagao legislativa, permitindo que o 

Poder Legislativo, controle os atos do Poder Executivo, mediante provocagao ou por 

iniciativa propria, sem a necessidade de manifestagao do Poder Judiciario. 

h) Controles financeiros, exercidos com a ajuda do Tribunal de Contas, com 

fulcro no artigo 70 da Nossa Carta Magna. 
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3.4 Controle financeiro 

A nossa carta Politica disciplina, entre seus artigos 70 e 75, da fiscalizacao 

contabil, financeira e orcamentaria, determinando, no ultimo dispositivo, que essas 

normas se aplicam, no que couber a organizacao, composigao e fiscalizagao dos 

Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunals e 

Conselhos dos Municlpios, onde existam. 

Vejamos o textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in verbis, do artigo 70 de nossa Constituicao Vigente: 

A fiscalizacao contabil, financeira, orgamentaria e patrimonial da 
Uniao e das entidades da Administragao direta e indireta, quanto a 
legitimidade, legalidade, economicidade, aplicagao das subvengoes e 
renuncias de receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de 
cada poder. 

0 Controle interno visa a possibilitagao do exerclcio eficaz do controle 

externo, viabilizando assegurar a regularidade da receita e da despesa, 

acompanhando a execugao do orgamento, dos programas de trabalho e a avaliagao 

dos resultados alcangados. Fica, portanto, entendido ser urn controle de legalidade, 

conveniencia, oportunidade e eficiencia. 

Ja o controle externo objetiva confirmar sobre a honestidade e probidade da 

Administragao na guarda e emprego de bens, valores e dinheiro publico, bem como 

a cabal execugao de todo o orgamento. Seria urn controle de legalidade contabil, 

fiscalizado pelo Legislativo, e urn controle de legalidade Financeira exercido pelo 

Tribunal de Contas. 
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0 artigo 71 da nossa Constituicao Federal ampliou o controle externo, de 

modo que compreendeste funcoes de fiscalizagao financeira, de consulta, de 

informagao, de julgamento, sancionatorio, corretiva e de ouvidoria. 

Fiscalizagao financeira, quando na execugao ou omissao de atos de 

admissao de pessoal ou de concessao inicial de aposentadoria, reforma ou pensao. 

De consulta, quando da emissao de parecer previo sobre contas prestadas 

anualmente pelo Presidente da Republica. 

De informagao, quando prestadas ao Congresso, seja as suas Casas ou 

qualquer de suas Comissoes. 

De julgamento, quando "julga" as contas dos administrados e demais 

responsaveis pelo Erario Publico, apenas examinando as contas, portanto, nao 

exercendo, portanto, fungao jurisdicional. 

Sancionatorias, aplicando aos responsaveis, quando encontrada ilegalidade 

de despesa ou irregularidade de contas, as penalidades previstas legalmente, como, 

por exemplo, muito equivalente a proporcionalidade do dano causado ao Erario. 

Corretivas, quando existe prazo para o orgao ou entidade adotar as 

preferencias imprescindiveis ao fiel cumprimento da norma legal. 

E, finalmente, de ouvidor, quando do recebimento de denuncia de ilegalidade 

ou irregularidade, feita pelo controle interno ou por cidadao comum, partido, 

associagao ou sindicato, segundo dispoe o artigo 74, §§ 1° e 2°. 

No que tange ao direito municipal, o mestre Hely Lopes Meirelles, se 

manifesta, acerca do exercfcio do controle externo: 

A Camara Municipal, diretamente ou com o auxilio do Tribunal de 
Contas, fiscalizara o cumprimento das normas da Lei Complementar 
101, de 4 de maio de 2000, com enfase no que se refere aos incisos 
de seu artigo 59, a saber: I - atingimento das metas estabelecidas 
na lei de diretrizes orcamentarias; II - limites e condigoes para 
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realizagao de operacoes de credito e inscrigao em Restos a pagar; III 
- medidas adotadas para o retomo da despesa total com pessoal ao 
respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23; IV - Providencias 
tomadas, conforme o disposto no artigo 31, para reconducao dos 
montantes das dividas consolidada e mobiliaria dos respectivos 
limites; V - destinacao de recursos obtidos com a alienacao de 
ativos, tendo em vista as restricoes constitucionais e as dessa lei 
complementar; VI - cumprimento do limite de gastos totais dos 
legislatives municipals, quando houver. 

Desta feita, concluimos que o Tribunal de Contas podera realizar inspecoes e 

verificacoes de despesa na Camara ou na Prefeitura, a qualquer tempo. 

Ainda, ha de se ressaltar, que a nao-aceitacao das contas por irregularidade 

insanavel verificada por orgao competente, acarreta a inelegibilidade da autoridade, 

pelo prazo de cinco anos, contados da data de decisao, exceto, se porventura, a 

materia estiver sendo apreciada pelo Poder Judiciario. 

3.5 Controle pelo tribunal de contas 

A atual Constituigao Federal de 1988 ampliou de maneira consideravel o 

alcance das atribuigoes conferidas ao Tribunal de Contas. 

Primeiramente, quanto ao rol das pessoas que deverao ser fiscalizadas pelo 

Tribunal de Contas. A exigencia e apenas que a pessoa fisica ou jurldica, publica ou 

privada, esteja intimamente ligada a administragao de bens ou valores publicos ou 

pelos quais a Uniao responda, ou ainda exerga qualquer vinculo envolvendo o erario 

publico. 

Nao existe mais a limitagao quanto ao controle de legalidade simplesmente 

formal, isto e, sobre os prazos ou despesas, precedidas ou nao de processo 
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licitatorio. A atuagao do Tribunal de Contas abrange todas as despesas, fiscalizando 

e controlando toda a gestao patrimonial. 

Quanto a sua independencia, existem varios impasses, pelo fato de nossa 

Carta Magna, descreve-lo como orgao auxiliar do Poder Legislativo, investido de 

poder jurisdicional, fiscalizando tudo que se relacione a bens e valores publicos de 

qualquer ambito da Administragao Publica centralizada ou descentralizada. 

Quanto a esse exercicio de poder jurisdicional, a doutrina se posiciona de 

modo, que entende, como prudente o exercicio dessa fungao, no entanto, so 

fazendo Coisa Julgada na esfera administrativa, conforme ensina alguns 

doutrinadores: 

O julgamento dos Tribunals de Contas e definitive, observados os 
recursos previstos no ambito desses colegiados. Esgotados os 
recursos ou os prazos para a interposicao, a decisao e definitiva e, 
em materia de contas especiais, nao sujeitas a revisibilidade do 
Merito pelo Poder Judiciario... (MOTTA, 1999) 

Mesmo aqui, nesta modalidade de controle externo, quando da existencia de 

litlgio, devera ser observada o princlpio que assegura a ampla defesa e o 

contraditorio. Sendo assim, o Poder legislativo, para corroborar a rejeigao de contas, 

tern o dever antes da aprovagao, de conferir esta garantia. 
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CAPITULO 4 CONTROLE PELO PODER JUDICIARIO 

4.1 Controle judicial 

0 conceito de controle judicial ou judiciario mais utilizado pela doutrina patria 

e o oferecido por Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro: 

Controle Judiciario ou Judicial e o exercido privativamente pelos 
orgaos do Poder Judiciario sobre os atos administrativos do 
Executivo, do Legislativo e do proprio Poder Judiciario quando realiza 
atividade administrativa (MEIRELLES, 1999). 

Seria urn enorme contra-senso se a Administragao nao pudesse ser 

controlado pelo poder que exerce fidedignamente o principio da imparcialidade, pois 

juntamente com o princfpio da legalidade, formam o alicerce para a construcao do 

Estado de Direito. 

Como no Brasil foi instituida a forma uma da jurisdicao, ou seja, o exercicio 

monopolizador da fungao jurisdicional pelo Poder Judiciario, que baseado naqueles 

principios supratranscritos, controla posteriormente os atos adequando-os a norma 

legal, objetivando a preservagao de direitos individuals, publicos ou privados, seja 

subjetivamente, seja comunitariamente. 

Tal assertiva esta agasalhada pelo artigo 5°, XXXV, que veda a exclusao por 

parte do Poder Judiciario, de apreciagao de qualquer lesao ou ameaga de direito, 

condensando essa unidade aos principios da moralidade e, obviamente da 

legalidade. 
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Entretanto, ha outras fungoes desempenhadas pelo Poder Judiciario, fungoes 

estas nao judiciais, que nao se sujeitam a tais especies de controle. Explica Hely 

Lopes Meirelles (2002): 

Todos os poderes tern necessidade de praticar atos administrativos, 
ainda que restritos a sua organizagao e ao seu funcionamento, e, em 
carater excepcional admitido pela Constituigao, desempenham 
fungoes e praticam atos que a rigor seriam de outro Poder 

Sao fungoes que "azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Constituigao assegura aos tribunals, como formas de 

garantias institucionals" , tais como, dentre outras: eleger seus orgaos diretivos; 

elaborar seus regimentos internos; organizar suas secretarias e servigos auxiliares e 

os dos juizos que Ihes forem vinculados; promover a execugao orgamentaria relativa 

as suas dotagoes; prover os cargos de juiz e de seu quadro de servidores, conceder 

ferias, aposentadorias, licengas e afastamentos a magistrados e servidores, 

promove-los, remove-los, coloca-los em disponibilidade, exercer a atividade 

correicional, conduzir o processo administrativo disciplinar e aplicar as punigoes dele 

decorrentes. 

Se for certo que todo o poder emana do Povo, diretamente ou por meio de 

representantes eleitos (Constituigao Federal, artigo 1°, paragrafo unico), igualmente 

do Povo emana a expressao judiciaria do poder, eis que o Judiciario, institufdo com 

independencia e harmonia com os demais Poderes do Estado, embora nao detendo 

representantes eleitos, consagra a mais democratica via de acesso ao poder, 

consubstanciada na via direta de ingresso e participagao, atraves do processo 

seletivo decorrente do concurso publico para a Magistratura de Primeira Instancia, e 

a para os Tribunals a escolha em regra haja que passar pelo crivo de mandatarios 

diretos do Povo, atraves do Chefe de Estado e do Parlamento, numa reavaliagao 
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constante dos meritos dos escolhidos a expressar o Poder Judiciario ( Constituigao, 

artigo 2°) . 

4.2 Controle comum dos atos 

Todos os atos administrativos estao sujeitos ao controle comum, pela letra 

constitucional que exige seja apreciada qualquer lesao ou ameaga a direito, 

permitindo, logo, que a Justiga Ordinaria julgue todo e qualquer ato administrativo 

praticado por agente pertencente a qualquer urn dos tres poderes. 

Todavia, existe urn limite para o pleno exercicio deste controle comum, qual 

seria, o exame do merito. Isto, porque, nos atos administrativos referentes ao merito, 

sao examinados a oportunidade e a conveniencia dos atos, elementos componentes 

do ato discricionario, podendo ser controlados, apenas internamente. 

Tal limitagao visa assegurar a independencia dos poderes, mas ao mesmo 

tempo empurra a administragao de encontro ao principio da razoabilidade. 

Entendemos, pois que, a competencia do Poder Judiciario para rever os atos 

administrativos, fica restrito a controlar a legalidade ou a legitimidade do ato. 

4.3 Controle especial dos atos 

Existem atos, que por razoes peculiares, tais como: origem, fundamento, 

natureza ou objeto, estao sujeitos a uma forma de controle especial por parte do 
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Poder Judiciario, dentre os quais se destacam: os atos polfticos, os atos legislatives 

e oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "interna corporis", que embora alguns autores entendam a nao permissao de 

controle judicial, ja esta compreendido pela maioria deles, que essa premissa nao 

esta correta, podendo o judiciario aprecia-los, respeitados os motivos e a via 

processual mais adequada. 

4.4. Atos polfticos 

Sao praticados por agentes ligados ao Governo, determinados por norma 

constitucional. Visam conduzir os negocios do Poder Publico, nao obstante, serem 

atos de natureza pura e simplesmente governamental. 

Os atos polfticos, ao se encaixarem na lesao ou ameaga a direito sao 

suscetfveis de controle judicial, posto que ninguem podera contrariar a Constituigao 

Federal de 1988, que assim exige em seu artigo 5°, XXXV. Dentro desta optica, o 

Poder Judiciario, apreciara o ato, suas consequencias, porem nao podera invadir o 

conteudo referente ao merito, como ja havfamos falado anteriormente. 

O mero valor politico do ato nao e o bastante para retira-lo da esfera do 

controle judiciario, desde que este nao exceda, quanto a discricionariedade do ato, 

delineado pelo orgao ou autoridade que o praticou. 

4.4 Atos legislatives 

Os atos normativos e as leis nao estao sujeitas ao controle judicial pelos 

meios processuais comuns, mas sim, pela Agao Direta de Inconstitucionalidade ou 
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pela Acao Declaratoria de Constitucionalidade. Somente por esse procedimento 

encontrado no artigo 102, I, "a", de nossa Carta Magna, que por meio das pessoas 

elencadas pelo artigo 103 e que o Supremo Tribunal Federal, competente orgao 

para julgamento da ADIN (Acao Direta de Inconstitucionalidade), exerce controle 

sobre atos legislatives. 

As leis, decretos, resolucoes, portarias, ficam sujeitas a essa modalidade de 

controle, que apos julgamento produzira efeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA interpartes, observando-se a 

disposicao encontrada no artigo 97 de nossa Carta Magna. 

4.6 Atos "interna corporis" 

Sao as questoes que se reportam a assuntos relativos a economia interna da 

Casa Legislativa, com exclusiva reserva para exame, por parte apenas do proprio 

Plenario. 

Tal premissa nao quer dizer que nao pode existir o exercicio do controle por 

parte da justica. A revisao judicial nao pode ocorrer em substituicao ao exame feito 

pelo Plenario. 

Cabera, no entanto, ao Judiciario verificar a inconstitucionalidade, ilegalidade 

e infringencia no seu Regimento. 

0 controle judicial nao podera atingir os atos referentes a economia interna, 

que sao peculiares da interna corporis. 
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4.7 Meios de controle judiciario 

Aqui encontramos os mecanismos pelos quais o Poder Judiciario controla 

atos administrativos que venham a lesar direito, dentre os muitos, aqui iremos 

destacar algumas dessas medidas. 

4.7.1 Mandado de seguranga individual 

E disposto na Constituigao Federal vigente, mais precisamente em seu artigo 

5°, LXIX, oferecendo a toda pessoa de carater ffsico ou juridico, a fim de proteger 

direito Ifquido, certo e individual, nao-amparado porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Habeas Corpus e que tenha sido 

cometido por autoridade de qualquer ambito, no exercicio de sua fungao. 

4.7.2 Mandado de seguranga coletivo 

Foi trazido como inovagao pela atual Carta Magna, oferecendo aos partidos 

polfticos, ou de organizagao sindical, entidade de classe ou associagao constitufda 

legalmente e, que funcione ha pelo menos urn ano, pugnando pelos interesses de 

seus correligionarios ou associados, tendo este os mesmos requisitos do Mandado 

de Seguranga Individual. 
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4.7.3 Agao popular 

E o mecanismo pelo qual o cidadao se utiliza para obter a anulagao de atos 

ou contratos administrativos, que porventura lesem o patrimonio publico ou de 

entidade a ele pertencente, ou ainda a moralidade e ao meio ambiente e cultura. 

A lei que disciplina a aplicabilidade deste instituto e a lei 4.717 de 29 de junho 

de 1965. 

Vale salientar que a Acao Popular defendera apenas interesses de cunho 

coletivo, nunca individual, devendo ser o povo o titular de tal acao, sendo este isento 

de custas processuais ou sucumbencia, cabendo a lei indicar os sujeitos que 

integram o polo passivo da Agao, bem como a presungaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iure et de iure da lesao ao 

patrimonio ou o status probandi por parte do autor da referida Agao. 

4.7.4 Agao Civil Publica 

Esta disciplinada pela lei 7.347, de 27 de julho de 1985, regulamentando urn 

instrumento capaz de prejudicar qualquer direito difuso, nao se destinado a reparar 

direitos individuals. 

A nossa Lei Maior outorgou competencia para que o Ministerio Publico viesse 

promover a Agao Civil Publica, o que nao impede que outras pessoas juridicas de 

Direito Publico se dignem de propor. 



Segundo a propria lei que regula a Agao Civil Publica, existe a possibilidade 

de que a Uniao, os Estados, ĝ s Municfpios e o Distrito Federal, suas autarquias, 

empresas publicas, fundagoes, sociedades de economia mista, bem como 

associagoes, desde que preencham os requisitos exigidos pela lei, promovam tal 

Agao. 

4.7.5 Mandado de Injungao 

Remedio jurfdico constitucional disponivel para quern se considerar lesado 

pela ausencia de norma disciplinadora, que venha a tornar inviavel o exercicio de 

direitos e liberdades assegurados pela Constituigao Federal e, ainda dos direitos 

referentes a cidadania, soberania e nacionalidade, conforme esta disposto no artigo 

5°, LXXI, de nossa Carta Polftica. 

Vale ressaltar que o Mandado de Injungao so e cabivel se a norma nao existir; 

existindo o remedio sera a arguigao de inconstitucionalidade. 

4.7.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Habeas Data 

Meio trazido pela Constituigao para oferecer a pessoa de carater fisico ou 

jurfdico, o conhecimento de registros pertencentes ao promovente, que constem em 
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repartigoes publicas ou particulares de acesso ao publico, ou ainda para retificacao 

de qualquer de seus dados, desde que consoante com a legislagao pertinente. 

4.7.7 Agao Direta de Inconstitucionalidade 

Bastante discutida pela doutrina tern fundamento legal na lei 9.868 de 10 de 

novembro de 1999, dispondo esta sobre o procedimento e julgamento, 

complementada pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seus arts. 

169 a 178. 

Mas com certeza seu nucleo encontra-se na propria Constituigao da 

Republica, mais precisamente no artigo 102. Visa atingir lei ou norma de qualquer 

natureza, que traga em seu bojo, discrepancia com a Norma Apice, podendo ser 

proposta por qualquer das pessoas enunciadas pelo artigo 103 da CF - 88, dentre 

as quais podemos citar o Procurador - Geral da Republica e o Presidente da 

Republica. Cabera ao Supremo Tribunal Federal, quando gerara efeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA erga omnes, 

ou por qualquer urn do Poder Judiciario, produzindo efeito interpartes. 

Quando a lei afetar a Constituigao Estadual, cabera ao Tribunal de Justiga do 

respectivo Estado, julgar a Agao Direta de Inconstitucionalidade. 

Temos, portanto urn mecanismo de controle antes da produgao de qualquer 

efeito, o qual chamamos de controle preventivo. 

Existe tambem a ADIN por omissao, que devera ser proposta pelos mesmos 

elencados no artigo 103, e depots de reconhecida pelo STF a omissao por parte do 

legislador, sera remetido para que o Senado tome ciencia e elabore a lei. No caso 
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de ato normativo da Admiriistracao, ha o prazo de 30 (trinta) dias para regularizacao 

por parte desta. 
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Procuramos na construgao do presente trabalho monografico delinear uma 

abordagem compreensiva sobre o Controle da Administragao, pelos tres poderes 

que sao petrificados pela nossa Constituigao Federal, a saber: Poder Executivo, 

Poder Legislativo e Poder Judiciario. 

Fizemos uma apresentagao textual voltado para o metodo dedutivo, partindo 

da gama doutrinaria, colimando com a redagao que ora se seguiu. 

Textos legais, aliados a doutrina e posicionamentos de grandes conhecedores 

do Direito Administrativo, fundamentaram nossa monografia e com muita forga 

enriqueceram o tema escolhido. 

Redigimos sobre as formas de controle, suas classificagoes, as maneiras 

utilizadas por cada urn dos poderes para realizarem tal exercicio, e abordamos de 

maneira a identificar a posigao da doutrina. 

Se inexistir duvida quanto a necessidade do controle sobre as fungoes do 

Estado e seus realizadores, o mesmo nao se pode afirmar acerca dos meios de 

torna-lo efetivo, operacional, isento e eficaz, porquanto a nao-invasao de merito por 

parte do Judiciario protege a improbidade e nao chega a punir, emitindo mero 

parecer e exercendo ficta fungao controladora, apenas fiscalizadora. 

A agao do controle deve evoluir, a partir da estruturagao cientifica inicialmente 

concebida por Montesquieu, para uma visao mais proxima da realidade atual do 

Estado e da sociedade, aproveitando a experiencia historica acumulada, suas 

deficiencias e acertos. 
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Portanto, dentro do que foi construfdo procuramos satisfazer a fomentagao de 

ideias acerca do tema, retratando o idea! proposto na delimitacao tematica, e 

dividindo as fungoes de cada poder, conforme a necessidade do exercicio 

controlador que ele venha a exercer sobre a Administragao ora proposta neste 

trabalho. 
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