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RESUMO 

A investigacao cientffica com base no debate academico tern como objetivo 
principal apresentar um estudo teorico referente as "transformagoes sociais e a 
conseqQente faita de acompanhamento do surgimento das normas e, por 
conseguinte, das leis, que se relacionam com os acontecimentos gerados pelas 
praticas culturais do homem dentro de sua realidade social. Por isso, adotou-se, 
para fins de interpretacao e investigagao, a analise exegetica da reiagao 
interdisciplinar de doutrinas consagradas na seara jurfdica e dentro de suas 
ciencias afins, tudo, e claro, com uma total referenda a vida do homem em 
sociedade. Assim, a importancia dessa pesquisa cientffica pode ser percebida e 
compreendida no momenta em que se faz necessario o devido entendimento da 
dinamicidade social e o efetivo acompanhamento dos ordenamentos jurfdicos em 
busca de uma evidente necessidade da harmonizagao social. Logo, as hipoteses 
suscitadas pretendem denunciar o descaso e a falta de potencialidade e agilidade 
de uma maquina estatal que se mostra inerte frente a efervescencia da 
mufabilidade de uma sociedade moderna e de ideologia neoliberal. Dessa forma, 
busca-se mostrar a possibilidade do surgimento dos preceitos normativos e legais 
dentro de seu proprio perfodo existencial e em conformidade com o que e 
almejado pelas pessoas responsaveis pela valoragao dos fatos sociais. Com isso, 
procura-se incentivar os nossos govemantes e legisladores a repensarem as 
modificagoes valorativas dos preceitos normativos e o lento processo de avaliacao 
dos projetos de Lei, com a intengao de que estes se integrem em uma mesma 
corrente que traga uma ideologia de modificagao do ordenamento jurfdico dentro 
da realidade de mutabilidade constate da conjuntura social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras chaves: sociedade, fato, valor, norma, lei, dinamicidade, 
extemporaneidade. 
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INTRODUCAO 

O debate cientifico gira em torno das principals relacoes existentes entre o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fato o valor e a norma e a consequente falta de acompanhamento da sistematizagao 

jundica ao fato social, levando-se em consideracao a fundamental importancia do 

homem como elemento definidor das mutacoes percebidas em meio as relagoes de 

dinamicidade resultantes da convivencia em sociedade. 

Para tanto, e preciso esclarecer que a delimitacao do tema, e, 

consequentemente, sua problematica contextual, pode ser entendida como uma 

forma de denunciar a falta de modificacao dos preceitos normativos para o devido 

atendimento as transfiguragoes socioiogicas da modernidade, de forma a explicitar a 

falta de respeito para com os principios democraticos que'norteiam as bases 

ideologicas das nacoes soberanamente estruturadas em principios de cidadania. 

Com essa preocupacao, a sistematica empregada sera justamente aqueia 

que apresenta uma metodologia com base na analise cuidadosa da doutrina 

abalizada, atraves do estudo e da aplicagao de varias obras que estao relacionadas 

aos objetivos aqui trabalhados, a fim de compreender as transformagoes sociais e 

sua fntima relagao com os fenomenos jurfdicos. As referencias bibliograficas 

consultadas, por sua vez nao se limitam ao estudo da Ciencia do Direito, apenas; 

mas da sociedade como urn todo, dando-se enfase, porem, aquelas que tern uma 

vinculagao maior com o mundo juridico, como sao os casos dos escritos sociologicos 

e historiograficos, utilizados para conferir uma maior credibilidade cientffica aos 

resultados obtidos com a investigagao propedeutica. 



Logo, a pesquisa se justificara por ' fazer-se necessaria no auxilio a 

esclarecimentos de futuros questionamentos acerca da efetivagao da norma e de 

sua eficacia social. Justifica-se tambem, por figurar em uma epoca de plena 

transigao da modernidade e de sua ideologia neoliberal, onde a rapidez das 

modificagoes do mundo globalizado e tecnicista exigira, cada vez mais, a celeridade 

desse acompanhamento jurfdico-legal a realidade factual. 

Dessa forma, no primeiro capftulo sera apresentada a producao dos fatos 

sociais como fontes primeiras do surgimento da norma e de sua necessaria relagao 

com o comportamento do homem em sociedade. Havera, tambem, uma analise da 

diferenga entre acontecimento historico e fato social, bem como, suas valoragoes e 

seus respectivos significados para a conjuntura social a partir de uma interpretagao 

da Teoria Tridimensional do Direito de autoria do grande doutrinador Miguel Reale. 

No segundo capftulo, a hipotese levantada sera no sentido de denunciar o 

descompasso hediondo que existe entre a norma e as frequentes mutagoes da 

modernidade social. Far-se-a tambem, uma comparagao entre Lei e Justiga, de 

forma a demonstrar a falta de adequacao das normas a realidade atual. 

Ja o terceiro capftulo, trara uma interpretagao mais livre e sociologica dos 

preceitos normativos, onde se buscara relatar as novas exigencias mundiais 

impostas pela politica ideologica do neoliberalismo perante a impotencia estatal. 

Em relagao ao quarto capftulo, a norma sera investigada desde o momento de 

sua idealizagao, ate o ponto final de seu surgimento dentro da contextualizagao 

social a que esta vinculada. E ainda, havera uma discussao sobre a lentidao no 

aprimoramento das leis e seu consequente anacronismo com a dinamicidade das 

conjunturas sociais. 
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Por ultimo, sera apresentada urn a solugao basica e eficaz para sanar o 

distanciamento das normas ao fato social, apontando um caminho viavel para a 

resoiucao da probiematica vivsnciada atualmente no arnbito da sociedade brasilelra, 

e assim deixando a contribuicao para os operadores do Direito em suas futuras 

investigacoes juridico-sociais. 
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CAPITULO 1 A NORMA EO FATO SOCIAL 

1.1 Consideragoes gerais 

Relacionar o ordenamento jurfdico de uma nagao as transformagoes sociais 

de seu povo precisa ser uma pratica rotineira dos estudiosos do Direito, pois daf 

nascem as primeiras fontes anunciativas do regramento que ira condicionar o 

convfvio humano, 

A analise das condutas do homem em sociedade trara o sustentaculo 

cientffico norteador do aparecimento e da atuagao da norma de forma a regular o 

dia-a-dia dos homens em conformidade com objetivos idealizados quando da 

valoragao atribufda aquelas relagoes sociais. 

A significagao atribufda a determinado fato deve ser buscada nao em outro 

lugar, mas no resultado das relagoes entre os indivfduos e dentro de uma esfera 

maior, denominada sociedade. 

O valor que traz esse significado surge atraves da emissao de jufzos 

anunciativos de uma nova realidade que se configura atraves de uma naturalidade 

socio-cultural logica, onde os meios nao tardam, quando se faz evidente justificar os 

seus fins. 

E nessa ordem natural dos acontecimentos que o valor inserido nos fatos sera 

repassado ao povo atraves de urn ordenamento jurfdico legal que organize aquelas 

relagoes e auxilie na tao almejada busca peia Justiga. 
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1.2 A conduta humana em sociedade. 

Os acontecimentos socio-culturais marcam determinada epoca historica,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de 

forma a caracferizar e delimitar os padroes basicos da convivencia humana em 

sociedade. Esses acontecimentos, ao se desencadearem a .partir da evolugao 

natural de cada povo, modificam as relagoes de co-habitacao e, de acordo com o 

tempo, passam a ser praticados de forma repetitiva, consubstanciando o que 

chamamos de costumes ou praticas tradicionais de urn povo. 

Tais atitudes, ao se tornarem cotidianas, formarao a estrutura consuetudinaria 

dos grupos sociais e darao surgimento ao fato social que, praticado, observado, 

repetido e valorado pelo elemento criador da Historia - o homem - passa a existir 

com maior frequencia e, em decorrencia de suas pecuiiaridades, termina sendo 

considerado como elemento fundamental a existencia de uma convivencia racional 

mais ordenada. 

Destarte, o costume comega a tragar as diretrizes a serem seguidas pelas 

pessoas que darao o dinamismo necessario e fundamental a caracterizagao dos 

acontecimentos como praticas que passarao a fazer parte da historia como fato 

social 

Essas praticas cotidianas serao as responsaveis pela reflexao do presente e 

pelos novos rumos que serao tornados dentro de cada sociedade. E, para cada 

momento historico, o homem serao elemento.,definidor da maior oumenor valoragao 

dada ao fato percebido como fundamental para uma nova caracterizagao de urn 

perfodo que visa a ser remodeiado de acordo com os comportamentos e atitudes 

que vao surgindo a partir da dinamizacao historiografica e sociologica da especie 

humana. 
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Nesss sentido, o dinamismo da conduta humana propicia urn entendimento, 

atraves da investigacao sociologica, de que o contexto historico pode apresentar urn 

detalhamento do conjunto de atitudes humanas que se unem umas as outras para 

formar o fato social. 

Dessa forma, o homem cria o fato para depois ser condicionado a viver de 

acordo com suas caracten'sticas e seus modelos reguladores. Age, dessa maneira, 

como elemento determinante para, num futuro bem proximo, ser determinado a 

seguir os frutos de sua propria criaglo. 

A partir daf, surge a ciencia do Direito com o proposito de normatizar essas 

praticas e com a diffoil tarefa de regular as trilhas do caminho da coexistencia 

humana. E como se o homem fosse uma crianga com o pincel da Historia e a 

Ciencia do Direito, um professor de arte a corrigir o quadro da pintura social. 

Assim, o homem passa a ser criador e criatura de um ciclo evolutivo a ser 

modificado com naturaiidade, a partir das transformagoes que nao custam a ser 

percebidas e logo adotadas como modelo a ser seguido e valorado, de forma a 

determinar uma realidade diferenciada a ser construfda atraves das relagoes 

cotidianas que logo aparecem como elemento indispensavel na conquista pela 

adaptagao mais significativa as suas particularidades. 

Partindo desses atos, o homem passa a vincular suas atitudes ao ideario da 

ordenagao juridica, pois sua conduta sera a base inicial para a atuagao da norma e o 

seu relacionamento socioldgico se confundira.com .a motivagao.dos,pressupostos 

jun'dicos. E, como resultado natural dessa relagao, a norma passa a delimitar a 

conduta dos indivfduos. Conforme Kelsen (1998, p. 51): 

A afirmagao de que um indivfduo deve se conduzir de certo modo 
significa que essa conduta esta prescrita por uma norma - ela pode 
ser urna norma moral, jurfdica ou de algum outro tipo. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dever ser 

http://confundira.com
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simplesmente expressa o sentido especffico em que. a conduta 
humana e determinada por uma norma. 

O discurso de Kelsen torna evidente que o homem, a partir do valor atribufdc 

a sua conduta, sera conduzido a viver em sociedade de forma ordenada, atraves de 

regras que condicionam a sua atuagao comportamentat impondo-ihe ordens que 

devem ser cumpridas em seu cotidiano social. 

1.3 Acontecimento historico e fato social 

Todo fato social sempre sera encontrado nas entrelinhas dos acontecimentos 

historicos, mas nem todo acontecimento historico sera, necessariamente, um fato 

social. Assim, existem momentos que nao recebem a valoragao esperada, e outros, 

que por si so, nao merecem nenhuma qualifieagao valorativa por parte de seus 

agentes sociais. 

Um acontecimento "sem valor cultural" nao sera considerado fato social e, 

consequentemente, desaparecera em meio as alteragoes sociais sem que traga 

alguma influencia ou modificagao para o mundo das ciencias sociologicas. 

E por isso que sempre se atribui ao fato social valorado uma importancia 

cultural determinante; sem ele, e sua respectiva aceitabilidade por parte da nagao 

que o viu surgir, nao seria possfvel consubstanciar os novos vaiores sociais de 

significagao bastante ao desempenho de futuras reivindicacoes capazes de 

estruturar o surgimento de uma nova ordem social mais consistente, representada 

assim, pelo surgimento de um novo ordenamento jurfdico que corresponda, 

temporariamente, aos anseios de seu povo. 

0 fato, sem valor social, nao e elemento definidor de comportamento. Nao 

evidencia a mudanca e nem da suporte ao homem para buscar uma nova 
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reestruturagao. Resta, assim, a estagnagao social como um fim inevitavel. No mais, 

esse fato sera lembrado como um simples acontecimento historico e caracterizar-se-

a como um mero ponto de referenda temporal e espacial, que carece de importancia 

para o mundo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser e, tambem, para a realidade das normas e das relagoes 

jun'dico-sociais do mundo do deverser. 

A valoragao social, que se pretende alcangar, dependera da importancia 

empregada ao fato dentro da sociedade. Logo, para que um acontecimento historico 

seja perpetuado em meio a sociedade que o criou e daf passe a caracterizar-se 

como fato, e preciso que sua causa seja parte de uma conjuntura socio-poiftico e 

cultural e esteja de acordo com os anseios e as exigencias de seus agentes sociais. 

Da mesma forma, e preciso que o homem sinta a necessidade de 

modificagao na sua estrutura basica de relacionamento humano e nos principios 

norteadores do ordenamento que Ihe condiciona a viver desta ou daquela maneira, 

para que haja uma real valoragao dos acontecimentos historicos que acontecem ao 

seu redor e, consequentemente, deseje mostrar aos seus pares a possibilidade e o 

caminho das mudangas para, so depois conquistar e transformar, com o sentido de 

estar agindo e criando suas novas relagoes comportamentais; e, so assim, estara o 

homem munido de elementos basicos para conseguir reformar de fato suas bases 

solidificadas em comportamentos e conceitos ja ultrapassados. 

Ao se discutir comportamentos e conceitos ultrapassados, nao se pretende 

demonstrar uma eoneepgao de evolugao conquistada atraves de superioridade de 

uma cultura sobre a outra, tendo em vista que ja e pacffico o entendimento entre 

filosofos, historiadores e antropologos de que nao existe cultura inferior ou superior. 

Existem culturas que se diferenciam de acordo com o lugar ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .o momenta existencial 
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de cada nagao. Ou melhor, de acordo com seus fatos e suas respectivas valoragoes 

cuiturais. 

O que se quer, na verdade, e dizer que as formas de relacionamento 

precisam de uma adaptacao para acompanhar o dinamismo e as transformagoes 

objetivadas e alcangadas pelo homem, Pois, ao mesmo tempo em que o homem, 

com o seu trabalho, cria e desenvolve a cultura, tambem, com suas ideias e 

objetivos, faz nascer e transformar o fato social que, por sua vez, e o pressuposto 

basico do surgimento das normas que vao condicionar essas adaptagoes e 

transformag5es do homem em sociedade. 

Essa sociedade e, essencialmente, o homem em mutabilidade 

comportamental. E, tudo que faz parte do pensamento ou da essencia humana sera 

explicitado e transmitido atraves dos valores construfdos nessa mesma sociedade. 

Pode-se encontrar uma aproximagao de ideias com o que foi dito a partir das 

palavras de Heller (1985, p. 02), quando disserta: 

A historia e a substancia da sociedade. A sociedade nao dispoe de 
nenhuma substancia alem do homem, pois os homens sao os 
portadores da objetividade social, cabendo-lhes exclusivamente a 
construgao e transmissao de cada estrutura social. 

E justamente esse conjunto de ideias valorativo e transformador que faz 

surgir, dentro da sociedade, a necessidade de meihor se organizar e lutar por uma 

vida mais justa e regrada, dentro dos preceitos de dignidade humana que foram 

sendo concebidos ao longo do tempo, e de onde emana a importancia do estudo 

inseparavel do fato, seu valor social e o surgimento da norma. 
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1.4 Contribuigao da Teoria Tridimensional a Ciencia do Direito 

A originalidade dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produgao cientffica de Miguel Reale reside na maneira 

como descreve o relacionamento entre os tres componentes do fenomeno jurfdico: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fato, valor e norma e suas implicagoes na dinamica social. De forma que, na sua 

concepgao toda experiencia. jurfdica pressupoe sempre um elemento de fato, 

ordenado valorativamente em um processo normative 

Ao apresentar sua Teoria Tridimensional do Direito, Reale (2000, p. 67) 

esclarece a relagao de atributividade que existe entre os homens e consagra, de 

forma sublime, o sentido maior da Ciencia do Direito quando diz: 

Direito e a realizagao ordenada e garantida do bem comum numa 
estrutura tridimensional bilateral atributiva, ou, de uma forma* 
analftica: Direito e a ordenacao heterdnoma, coercivel e bilateral 
atributiva das relagoes de convivencia, ..segundo uma integraeio 
normativa de fatos segundo valores. 

E, de acordo com essa teoria que, a ideia geral aqui apresentada ficara 

melhor fundamentada, pois as tres dimensoes apontadas por Reale em sua 

definigao sao justamente fato, valor e norma, como partes que se vinculam para 

facilitar o devido esclarecimento da acepgao axiologica do Direito. 

Sem essa triade, seria complicado para o homem conseguir relacionar-se 

harmonicamente e viver em sociedade. Essas tres dimensoes representam um todo 

indivisfvel e asseguram uma possibilidade existencial mais coerente entre os 

indivfduos que fazem parte de um determinado habitat social. 

Seja no campo da moral, da religiao ou do direito, sempre existira um fato a 

condicionar a consciencia do individuo no sentido de indicar o caminho a ser 

seguido. Esse fato por sua vez, tera como alicerce existencialista um valor filosofico 
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e cultural capaz de impregna-lo com um realismo suficiente e necessario a sua 

atuagao. 

Dentro da mesma iinha de raciocmio, essa atuagao individualista necessitara 

de um regramento que satisfaga todos os desejos e, ao mesmo tempo, condicione o 

homem a respeitar o proximo, buscando apenas o que Ihe pertenga, sem que seja 

necessario, portanto, ultrapassar os preceitos normativos consubstanciados em lei. 

A concepgao da axiologia que neste instante se apresenta deve ser entendida 

como resuitado da fusao dos tres elementos delineadores do Direito na busca 

incessante de se descobrir a verdadeira face da Justiga. 

Assim, a principal contribuigao de Reale foi compreender o Direito como fruto 

da propria experiencia humana, localizando-a no mundo da cultura, enquanto 

realidade dinamica e concreta. Portanto, o fenomeno jurfdico constituie-se numa 

realidade fatico-axiologica-normativa, que se traduz como produto historico-culturai, 

voltado a concretizagao do bem-comum, meta especffica dos Estados Modernos e 

com fundamento constitucional. 
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CAPITULO 2 A NORMA EM DESCOMPASSO COM A SOCIEDADE 

2.1 O direito positivo e a justica 

A sociedade modema ha muito vem sofrendo com o problema da devida 

aplicagao da lei ao caso concreto. Toda a discussao e no sentido de saber qual deve 

ser a atitude de um juiz quando, perante uma norma que apresenta um texto claro e 

sem possibilidades de entendimento diverso daquele para qual fora eiaborada, 

percebe que sua decisao, baseada nesta norma, nao sera justa. Neste caso, devera 

o juiz aplicar a lei injusta e seguir os preceitos positivados ou podera o mesmo, com 

a intencao de fazer justiga, buscar uma nova interpretagao da lei dando-lhe um 

alcance maior do que aquele idealizado pelos legisladores a epoca de sua criagao? 

Esse embate entre a forga legal do ordenamento jurfdico e a interpretagao 

subjetiva do juiz cada vez mais se prolonga impossibilitando assim a necessaria 

adaptagao da norma ao meio social. E obvio que, nas sociedades democraticamente 

organizadas como o Brasil, nenhum polo da discussao podera ser eliminado por 

inteiro. O trabalho hermeneutico do juiz sempre sera importante para facilitar sua 

agao de aplicagao da lei. O que nao pode ocorrer, no entanto, e uma total 

substituigao das leis em favor do poder interpretative dos magistrados. 

De outra forma, seja no sentido objetivo ou no subjetivo serao encontradas 

dificuldades para o entendimento pleno da Ciencia do Direito. Na grandiosa 

concepgao de Ihering (2000, p. 04) azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA luta pelo Direito absorve ambos os sentidos; 

Tanto numa como na outra diregao encontra resistencia; tanto numa 
como noutra deve domina-la, isto e, conquistar ou manter a sua 
existencia lutando sempre. E a luta pelo direito subjetivo que escolhi 
como verdadeiro objeto do meu estudo, mas nao posso deixar de 
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, deixar de demonstrar tambem para o direito objetivo a exatidao da 
assercao por mim feita de que a luta e a propria essencia do direito. 

Ao inves de haver uma contraposigao, o subjetivismo do juiz e o positivismo 

da Lei devem se alinhar numa mesma diregao em proveito da sociedade. A 

liberdade daquele nao existiria se nao .houvesse. um texto .maieriaiizado para 

assegurar-Ihe sua validade. E, da mesma forma, nenhuma obra positivada teria 

flexibilidade se nao Ihe fosse emprestada a instrumentalidade advinda da 

capacidade de interpretagao dos operadores do Direito, e em especial, das 

interpretagoes dos magistrados, que segundo ensinamento de Azevedo (1998, 

p.141): 

. Os dados objetivos emergentes da vida social precisam ter seu iugar 
no raciocfnio judiciario. Mas sao necessaria e naturalmente 
integrados e aferidos pelos dados subjetivos do juiz. Ao julgar, sofre 
como qualquer pessoa,.a.atuagao.de fatores multiplos, de ordem 
emocional, psfquica, circunstancial, como tambem sente o efeito de 
suas convicgoes ideologicas. 

E atraves dessa justaposigao que a norma deve ser direcionada ao caso real. 

O juiz, inspirado na equidade e atuando de forma discricionaria nao precisa negar-se 

ao cumprimento do ordenamento estatal. Porem, suas atitudes ao se desprenderem 

dos escritos positivados nao carecem de legaiidade, pois apresentarem um grande 

poder de relevancia social, quando das suas decisoes flexfveis e adaptaveis a 

especificidade de cada caso. Assim, deve ser a atuagao social do juiz, pois ele e o 

responsavel pela denuncia das normas reacionarias e aferradas a uma tradigao que* 

ja nao tern condigoes historicas de sobrevivencia. 

Por outra parte, vale salientar que, essa caracterfstica de discricionariedade, 

em momento algum, devera ser utiiizada pelo juiz, para encobrir possfveis decisSes 

arbitrarias; ou ainda, contrapor-se a lei de forma absoluta, mesmo que tal atitude 
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fosse embasada no mais alto objetivo de lutar pela Justiga. Dessa forma, se percebe 

mats uma vez, que pode haver uma relagao da atuagao do juiz em consonancia com 

a regra estabelecida lei. 

2.2 Adequagao da norma ao fato social 

Argumentos cientfficos tomam evidente que e possivel existir, ao mesmo 

tempo, a forga da lei positivada e o poder de interpretagao dos aplicadores dessa lei 

Assim, faz-se necessario, nesse momento, apresentar questionamentos sob re leis 

que se mostram injustas porque ja ultrapassadas e sem validade ou eficacia para o 

contexto atual. 

A partir desse entendimento, e de acordo com as ideias apresentadas pelo 

metodo Historico-Evolutivo de interpretagao do Direito, e possfvel perceber .quao 

importante e o papel desempenhado..pelo.interprete ..para manter.a norma, e, por 

conseguinte, a lei, em conformidade com as exigencias sociais. Dessa forma, o 

interprete passa a exercer a fungao de atualizador da iei, pois caso ficasse adstrito a 

vontade do legislador e aplicasse a antiga lei ao fato presente, sua fungao em busca 

da Justiga perderia o objetivo maior. E o que expoe, com muita propriedade, o 

professor Paulo Nader (1998, p. 329), quando eiucida: 

O Direito, por definigao, deve serum reflexo da realidade social. Ora, 
se a realidade evolui e a lei se mantem estatica, o Direito perde a sua 
forga. Em vez de promover o bem social, vai criar problemas e 
atravancar o progresso. De certa forma o Poder Judiciario vai suprir 
as deficiencias do legislative, que se reveia negligente, permitindo a 
defasagem entre a vida e o Direito. 

O metodo Historico-Evolutivo traz bons ensinamentos para ajudar a 

compreender a relagao da norma com as transformagoes sociais. No entanto, 
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apresenta incompatibilidade com a ideia central desta pesquisa, pois a forma de 

interpretagao refere-se a atualizagao de leis velhas e extemporaneas que foram 

elaboradas num tempo passado e, portanto, dizem respeito a ideologia de um outre 

perfodo, que nao condiz com a realidade dos dias atuais, 

A questao aqui apresentada nao e no sentido de atualizagao de normas 

antigas e anacronicas com o presente social, E o ordenamento mesmo que se quer 

atualizar, modificando e modernizando a codificagao para que as leis surjam atuais e 

correspondam aos anseios da sociedade. Por isso, e preciso entender essa 

incompatibilidade entre a norma e as relagoes sociais, pois, e a partir desse 

entendimento que se podera elaborar novas ideologtas no sentido de se buscar uma 

estrutura do ordenamento jurfdico em conformidade com os interesses sociais. 

Essa modificagao deve surgir com maior rapidez, de forma a concretizar as 

necessidades da cidadania em seu tempo real. E nesse sentido que, a sociedade 

contemporanea espera, por parte dos legisladores, uma desburocratizagao no 

processo que leva a criagao das leis e, em relagao ao Poder Judiciario, uma 

prestagao jurisdicional mais eficiente, com seguranga, rapidez e sem gastos 

pecuniarios para as classes sociais de maior carencia financeira. 

A justificagao dessa rapidez na estrutura da legislagao jurisdicional torna-se 

evidente, entre outras necessidades, quando se faz urgente sanar a crise atual 

enfrentada pelo Poder Judiciario que, rotineiramente tern de recorrer a uma 

jurisprudencia oscilante para iocalizar a possibilidade de encaixe de uma lei - seja 

por analogia, costumes ou princfpios gerais do Direito - ao caso concrete 

A agio dos apiicadores do Direito no sentido de expandir o alcance da lei ou 

de aplica-!a por semelhanga, deve ser entendida como forma de preenchimento das 

lacunas de uma lei que ja nao pode ser aplicada a determinados casos por estarem 
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em desuso ou ja se caracterizarem como injustas. Nesse sentido, e o 

posicionamento do magistrado Edson Arruda Camara que, em excelente artigo 

publicado na revista Consulex (2003, p.37), afirma: 

Nao havendo, como visto, fato social que fique fora dp alcance do 
Direito Positive para os operadores do Direito (jufzes, Ministerio 
Publico e advogados) os fatos sociais podem ser captados.e tratados 
com extrema simplicidade, sendo certo que os jufzes, em face de 
ausencia de normas especificas, darao aos fatos que Ihe forem 
trazidos o tratamento que ihe direcionado esta pelo artigo 4°. Da 
LICC, atentando, claro, "aos fins sociais e as exigencias do bem 
com urn" 

O debate a ser promovido nao e em relagao ao referencial da existencia pre-

factuai da norma, A solugao a ser encontrada, nesse sentido, devera partir da 

premissa de que existem sim obstaculos responsaveis pelo nao acompanhamento 

da norma as transformagoes sociais, e, por conseguinte, de sua fatal 

extemporaneidade, 

Entre muitos obstaculos, e bom ressaltar aquele que pode ser definido 

simplesmente como as rapidas mutacoes antropologicas adquiridas atraves do 

trabalho humano e sua inevitavel consequencia no ambito da valoragao cultural. 

Porem, alem de necessarias a vida em sociedade, essas transfiguragSes nao 

bastariam para expiicar tal acontecimento fenomenologico. 

A morosidade do Poder Legislative, advinda de uma burocratizagao 

exacerbada, seja por interesses polfticos ou mesmo.por influencia de um grupo 

social que detem o jogo da dominagao economica, deve ser entendida comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

principal elemento que evidencia as barreiras que dificultam o surgimento da norma 

e seu contato mais proximo com o fato atual. 
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CAPITULO 3 A NORMA E SUA LIVRE 1NTERPRETACAO SOCIAL 

3.1 A atuagao da norma e os seus efeitos sociais 

E chegada a hora de eliminar a ideia dogmatizada de que a Ciencia do 

Direito, e em particular a norma, que ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA materializada no momento que se concretiza 

a formagao de seu ordenamento jurfdico, tern como finalidade unica a aplicagao de 

sangoes atraves de sua coercifividade para que possa inibir a continuidade de atos 

ilicitos praticados pelos homens e, assim, manter a existencia de uma ordem capaz 

de assegurar o equilibrio social. Essa tambem e sua fungao, porem, nao pode limitar 

sua existencia funcional. 

Como forma de aprese*ntar, mais uma vez, a urgente necessidade de um 

acompanhamento da norma a realidade contemporanea e de maior praticidade que 

se faga uma abordagem mais livre dos preceitos jurfdicos, na intengao de englobar 

alguns dos diversos campos de atuagao da norma dentro de sua fntima relagao com 

a sociedade. 

Assim, pensar no surgimento da norma apenas como corretivo social e uma 

conquista temporal demonstra um posicionamento sem credibilidade cientffica. 

Considerando que, o nascimento do preceito normativo vai mais alem das barreiras 

sociologicas e historiograficas, nao e possfve! iimftar o seu campo de atuagao como 

sendo apenas aquele das significagoes jun'dicas. 

Num entendimento mais amplo e contemporaneo, percebe-se que com o 

surgimento da norma emana uma nova ideologia do mundo em volta do povo 

responsavel pela valoragao do fator causal, chamado fato social. 
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A propria filosofia de vida passa a ser modificada porque e a garantia de um 

anseio que se alcanga, influenciando assim, os estudos antropologicos que passam 

a vislumbrar novas relagoes culturais de uma existencia mais regrada e dentro dos 

padroes considerados normais. 

A Ciencia do Direito, atraves dos valores dispensados a norma em seu meio 

social, encontrara, na essencia do surgimento de seu conjunto de regras, o 

comportamento humano mutavel e transformador, que traz em si, as rafzes da 

formagao de um ordenamento positivado que ira controlar as relagoes juridicas e de 

sociabilidade humana. 

Por isso, ao atuar em sociedade, a norma reflete nao apenas os efeitos das 

transformagoes jurisdicionais, mas, acima de tudo, a consciencia do homem como 

agente criador e modifioador das relagoes sociais. 

3.2 O Estado de bem estar social e a politica neoliberal 

Sempre que o pensamento volta-se para um Estado politicamente organizado 

e soberano, surge a ideia de coisa publica; de uma maquina administrativamente 

organizada e dividida em tres nfveis de jurisdigao com competencia propria para 

servir a populagao. Em outras palavras, um Estado forte e protecionista, com 

ideologia intervencionista e de sustentagao do bem estar social. 

Contudo, as poifticas individualistas que vem se acentuando atraves de um 

processo acelerado de tecnologia e informagao sem iimites, invertem esses valores 

para criar uma nova ordem mundia! de engrandecimento das contradigoes entre as 

classes sociais, em que o indivfduo, com o uso da forga de dominagao economica, 
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passa a ser o centro das novas preocupagoes sociais, geradoras de antagonismos 

ultrajantes da pessoa humana. 

A nova ordem mundial, definida como globalizagao, ao mesmo tempo em que 

traz inovagoes e desenvolvimentos, gera uma serie de contradigoes onde o Estado 

torna-se um refem imobilizado, frente aos novos mecanismos dominadores da 

economia mundial. 

E, como forma de protegao desse desenvolvimento sem limites, os grandes 

grupos empresariais passam a emperrar o surgimento de novas normas ou ate 

mesmo a adaptagao a essa realidade universal. 

Logo se percebe que o jogo das grandes corporagoes sobrepoe-se ao poder 

estatal, cujo entendimento de Sevcenko (2001, p. 30) esclarece que: 

Essa mudanga dramatica na base tecnologica e na organizagao dos 
negocios, em escala planetaria, ocorreu, no entanto, dada sua 
rapidez e alcance, de um modo que se esquivou a quaisquer 
controies, fiscalizagoes, debates ou avaliagoes. Suas fases, 
operagoes, rumos ou consequencias nao foram discutidos em 
quaisquer foros internacionais, nem sequer pelos governos e pelas 
sociedades diretamente afetados por elas. Nem essa transformagao 
foi condicionada por qualquer mudanga nas leis ou regras basicas 
que regem os sistemas economicos ou de ensejo a que novas 
normas fossem criadas com o fim de responder aos seus efeitos. 
Tudo se passou como se os orgaos polfticos ou as instancias 
decisorias existentes em nada contassem. 

A logica do pensamento doutrinario torna expiicita a ideia da 

extemporaneidade da norma, pois nao havia melhor momento para a adaptagao e o 

acompanhamento que tanto se tern falado. 

Ainda assim, a norma continuou inerte, pois o Estado nao conseguiu ou nao 

pode, desenvolver mecanismos de controies e fiscalizagoes que acompanhassem o 

desenrolar da implantagao dessa nova ordem mundial que, hoje em dia, se 

estabelece como uma realidade historica que fomenta a continuidade ideologica do 
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neoliberalismo como doutrina sacramentada e perversa 'das desigualdades 

existentes entre as classes sociais. 

A globalizagao surgiu com a valoragao dispensada pela politica neoliberal de 

dominagao do mais forte; e o Estado brasileiro, atraves de seu ordenamento jurfdico 

obsoleto, ficou alhefo a situagao, sem ao menos regular ou fiscalizar as relagoes do 

homem dentro dessa realidade de descobertas cientfficas e tecnologicas, onde a 

rapidez das informagdes transformou o mundo em uma aldeia global e deixou o 

planeta em estado de perplexidade com os vaiores culturais ate entao conseguidos 

no decorrer da construgao da historia da humanidade. 

Com a rapidez das informagoes e a ganancia pelo lucro facil e exorbitante, o 

Estado de bem-estar-social fica cada vez menor perante o gigante chamado 

neoliberalismo. Mostrando-se dessa forma, totalmente inoperante ao colidir com as 

novas caracterfsticas do relacionamento social. 

A caracterizagao da liberalizagao geral por parte do Estado, cria uma 

realidade desastrosa de gravfssimos problemas de antagonismos socio-economieos, 

pois a ideia de protegao aos direitos sociais vai sucumbindo e, com ela, e soterrado 

o sonho das conquistas coletivas com o apoio da maquina estatal. 

So as pessoas fifiadas ao pensamento unico do neoliberalismo, onde nao 

pode haver um Estado intervencionista e controlador da economia nacional e a 

ordem do dia deve ser sempre a dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma Jiberalidade ilimitada das relagoes 

eomerciais com a ideia de jogo livre, podem ser inseridas na sistematizagao 

organizacional de um mercado financeiro que rompe as barreiras do protecionismo 

estatal em detrimento de uma ideologia unica; a livre concorrencia das relagoes 

economicas e seu funesto mundo de competigoes desregradas e desleais. 
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Assim, e justamente a falta de acompanhamento do controle es'tata! e a 

ausencia dos preceitos normativos que vai desencadear esse rearranjo social. E so 

depois, surgirao normas com' a tardia tarefa de controlar essa realidade; porem, 

como sera extemporanea, nao alcancara sua finaiidade primordial, mostrando-se 

assim, mais uma vez, em total anacronismo com a realidade social. 
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CAPITULO 4 A CONTEXTUALIZAQAO DA NORMA 

4.1 A periodizagao da norma 

Investigar como periodizar o nascimento de uma norma e algo que traz 

complicagoes aos pensadores do Direito. A norma nasce como consequencia de 

fatos passados; portanto, surge fora de seu tempo, em um perfodo que nao Ihe 

pertence. Suas rafzes sao encontradas em momentos distantes e representam mais 

um tempo que se passou do que aquele para qual fora ideaiizada. 

Entender essa periodizagao e fazer uma viagem ao ponto inicial da criagao da 

norma, que segundo a ligao de Nader (1998, p. 330): 

Para descobrir a intengao do legislador, o interprete tera que realizar 
a pesquisa dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ratio legis e da occasio legis. Inicialmente deve 
verificar as circunstancias sociais, economicas, morais, para as quais 
a lei foi formulada, bem assim o meio social em que a lei se originou, 
a ocasiao em que foi criada. 

Quando a norma se torna realidade, entra em vigor e passa a exercer sua 

fungao, a realidade social torna evidente que aquele nao e o seu perfodo e que as 

metamorfoses sociais aconteceram mais rapidas que seu surgimento, dificultando, 

assim, sua devida estruturacao dentro da nova sistematizagao sociologica, que 

surge com total indiferenga a lentidao do aparecimento e, por conseguinte, da. 

modificagao normativo-legal. 

A norma ja nasce em descompasso com a Historia, porque para essa Ciencia, 

o passado, o presente e o futuro sao fases indissociaveis e necessarias ao mais 

completo estudo e entendimento da existencia da humanidade. Ja para a Ciencia do 

Direito e, em especial, para a Filosofia do Direito que estuda o surgimento da norma, 
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essas divisoes historicas precisam ser entendidas como reffexos de acontecimentos 

que geram o fato social e fazem existir a necessidade de se criar regras entre os 

homens. Por isso, suas vicissitudes devem ser anaiisadas separadn.rnento. So 

assim, as normas alcangarao o seu tempo sem o estigma de que a nova norma ja 

surgiu obsoleta e sem eficacia para uma contextualizagao que se apresenta como o 

novo, dentro de uma interpretagao socio-cultural. 

Eliminando as possibilidades de contradigao, e preciso esclarecer que os 

fatos sempre antecederao a norma. O que nao ocorre, no entanto, e o devido 

acompanhamento dessa em relagao aqueles. 

Aqui, nao se quer falar da anterioridade dos fatos a norma, ja que sobre isso 

nao existe qualquer duvida. A intengaoprimeira e caracterizar a extemporaneidade 

dos valores normativos e sua consequente inoportunidade para o mundo real dos 

principios culturais vivenciados no seio social. 

Nesse raciocfnio, a extemporaneidade aqui apresentada, deve ser entendida 

como qualidade do que e extemporaneo e que esta ou vem fora de seu tempo 

prdprio. 

4.2 A fossilizagao das leis e a dinamicidade social 

O positivismo jurfdico nao e auto-suficiente. A subjetividade humana e as 

transformagoes sociais devem ser consideradas essenciais ao entendimento da 

Ciencia do Direito e de todas as suas ramificag5es estruturais, logo, formam o 

alicerce ideologico para o surgimento das normas e sua devida materializagao 

jurisdicional. 
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O Direito nao pode fechar-se aos acontecimentos polftico-sociais. Esse, na 

concepgao de Ihering (2000, p. 01), assim deve ser entendido: "O Direito nao e uma 

pura teoria, mas uma forga viva." Nenhuma interpretagao dos preceitos normativos 

seja eia empfrica ou cientffica, sera capaz de orientar os estudiosos a resultados que 

proporcionem uma efetiva integragao as exigencias da vida contemporanea, 

enquanto essa pesquisa for feita apenas em sua estrutura interna, deixando de fora 

uma gama de princfpios e denominagoes socioiogicos necessarios ao entendimento 

dessa interpretagao. 

Para um melhor entendimento dessa relagao da Socioiogia com os preceitos 

normativos e preciso fazer uma analise do sublime ensinamento de Herkenhoff 

(1999, p. 21) quando disserta: 

O que justifica o interesse da Socioiogia pelo fendmeno jurfdico e 
que este e um fato social. Esse interesse e agugado pela ponderagao 
de que o Direito e o instrumento institucionalizado de maior eficacia 
para o controle social. 

E preciso que, os juristas conservadores e apolfticos percebam quao 

necessario se faz unir o Direito a Socioiogia em beneffcio da propria humanidade. A 

normatizagao nasce a partir de ideologias criadas dentro da sociedade, portanto, sua 

finaiidade maior deve ser a de servir ao homem dentro de sua contextualizagao 

contemporanea e atual. 

Qualquer realidade cultural apresenta caracten'sticas de dinamicidade 

evolutiva, nao suportando assim, a estagnagao dos valores sociais ou do 

ordenamento jurfdico que rege as relacSes comportamentais do homem em seu 

meio social. 
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No caso do Brasil, essa dinamica socioiogica precisa fazer sucumbir a 

doutrina juridica velha e anacronica, incompatfvel com a realidade da democracia 

social. 

O poder estatal brasileiro precisa fortalecer os debates acerca das 

transformacoes sociais, e, acelerar o processo de modificagoes do ordenamento 

jurfdico atual, de forma a assegurar, com maior praticidade e eficiencia, as garantias 

fundamentals elencadas na Constituigao Federal de 1988, atraves de uma polftica 

de lisura e em conexao com os anseios nacionais. 

Uma forma mais nftida para demonstrar a inercia estatal e analisar o momento 

atuai do alto grau de violencia que vem assoiando todo o Brasil. Essa analise pode 

auxiliar no entendimento da falta de forga e agilidade da maquina administrativa 

brasileira; pois, nao e mais a crise economica que gera a violencia dos grandes 

centros urbanos do pafs. Mas, e o alto fndice de violencia - institucionalizada ou nao 

- sem controle repressivo de resuitado que gera uma economia turbulenta de 

recessao. 

Essa violencia social, por sua vez, pode ser entendida como o resuitado da 

estratificagao de normas e leis que se perpetuam em total desuso perante a 

efervescencia social. De acordo com a afirmagao de Herkenhoff (1999, p. 43) e 

possivel perceber que: 

A lei que temos e sancionadora da violencia. Sancionadora da 
violencia institucionalizada, porque fornece os instrumentos jurfdicos 
para a perpetuagao das injustigas sociais. Sancionadora da violencia 
privada, porque pune sobretudo os crimes dos pobres, ao mesmo 
tempo em que gera esses crimes ao legitimar uma organizagao 
social na qual sao licitas as condutas altamente anti-sociais 
praticadas pelas classes opressoras. 

O prego pago por toda essa violencia gerada pelo proprio Estado e, tambem, 

a partir de um poder paralelo que a cada dia vai se fortalecendo e desafiando ainda 
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mais as autoridades policiais brasileifas e muito elevado e termina por descontroiar 

as bases eeonomicas de toda a populagao, que passa a ser a principal responsavel 

pelo pagamento das consequencias advindas da irresponsabilidade de uma 

violencia oficial gerada por governantes e administradores que insistem em 

permanecer estaticos, a contemplarem o desarranjo social. 

A vida em sociedade vai mais alem de dogmas e paradigmas que insistem 

em permanecer como axiomas inquestionaveis. A investigacao do reiacionamento 

em sociedade deve ser mais abrangente, envolvendo a preocupacao do estudo da 

ciencia jurfdica no sentido de que esta nao seja anaiisada apenas pelo seu angulo 

tecnicista e dogmatizado. 

Apesar de ter ficado entendido acima de que deve ser feita uma superagao 

avaliativa do positivismo jurfdico, e bom deixar ciaro que essa superagao nao pode 

ultrapassar os limites normativos como uma forma de negagao do ordenamento 

jurfdico em sua totalidade. 

A pretensao e de expansao do conhecimento e nao de aniquilamento das 

regras positivadas. Um entendimento inverso a esse poderia gerar o caos. Esse 

tambem e o posicionamento de Azevedo (1996, p. 137): 

Assim e porque a conseiencia jurfdica, derivada da llustragao e 
fortalecida pelas vicissitudes historicas posteriores, denota a 
conviceao de que, se -a -seguranga propiciada pelas Sets nao - e o 
unico valor buscado pelo direito, constitui de todo modo valor 
fundamental ao convivio humano. 

O discurso tern a ideia de manter o Direito Positivo sempre vivo. No entanto, 

faz-se necessario que eie esteja sempre em movimento e buscando as adaptagoes 

necessarias a sua contemporaneidade a realidade social. 
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A expansao do.conhecimento, atraves de uma investigagao inovadora, deve 

ser o elemento capaz de proporclonar o surgimento do novo, de forma a fazer 

sucumbir ideias retrogradas e obsoletas; para, so assim, possibilitar a norma ter sua 

eficiencia relacionada aos fatos em sua existencia contemporanea. 

Os fatos que criam essa realidade contemporanea recebem sim sua devida 

valoracao social, mas, a letargia estatal, acompanhada de um poder paralelo sem 

limites, impossibiiita a transforrnagao desses valores em normas coercitivas para 

regrarem o novo momento conjuntural. 

E do emaranhado desses acontecimentos sociais e valorativos que emana a 

valoragao do fato em busca do surgimento da norma, Porem, ate que essas 

valoragoes passem a fazer parte da realidade material e concretizada do 

ordenamento jurfdico brasileiro que e estruturado dentro de uma maquina 

administrativa desgastada-e com caracterfsticas de torpor, existira todo um processo 

de distanciamento do conjunto das necessidades humanas em relagao a eficacia 

dessa normatizagao que, devido a demora de seu aparecimento, perdera em 

qualidade na aplicagao jurisdicional. 

Como a norma nao pode nascer em concomitancia com o fato, ressaltando 

ser necessario existir um espago de tempo reservado a valoragao deste, e preciso 

que o estudo e o questionamento daquela e, consequentemente, dos projetos que 

antecedem o surgimento da Lei sejam feitos de forma mais rapida e acompanhem, 

pelo menos de forma relativa, o desenvolvimento valorativo das transformagoes que 

circundam o processo acelerado e oscilatorio do pensamento humano. 

Essa desconformidade entre a norma e o fato social ganha melhor 

compreensao atraves do sublime ensinamento de Azevedo (1996, p. 153), quando 

ensina que: 
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A consideracao realista da pratica do direito mostra, de outra parte, 
que a rigidez e a lentidao do processo de redagao da lei nao se 
harmonizam com a flexibilidade que o direito nao cessa de requerer. 
Tendo o juiz que dirimir os litfgios, nao ihe basta a simples aplicagao 
das leis. 

A Lei tambem deve ser entendida como um ianomeno gerado das 

modificagoes culturais e, por isso, deve ter o seu significado existencial inclufdo 

dentro dos valores atribufdos a nova ordem idealizada. 

Como o Direito e absolutamente vivo, modificador e tern por finalidade reger 

seres que pensam e constroem; a norma, por ser proveniente do estudo e da 

aplicagao dessa Ciencia dentro da sociedade, nao pode Ihe prejudicar o 

desenvolvimento nem impedir o seu processo de adaptagao a evolugao da 

humanidade. Nader (1998, p. 329) diz que "nao era concebfvel que o Direito ficasse 

estratificado na forma e no conteudo, em velhas formulas, uteis ao passado." 

Para favorecer o debate academico e exemplificar a tematica aqui proposta, 

nada melhor que fazer uma referenda ao Codigo Civil brasileiro de 1916, ou ainda, 

ao Codigo Penal patrio, ainda em vigor. 

Ambos os estatutos refletem ideologias discrepantes com o momento de 

suas atuagoes. O primeiro, perdurou por decadas a fio, existindo durante quase todo 

o seculo XX com um texto fundamentado por legisladores do infcio do centenario 

passado. O segundo, um pouco menos envelhecido, ainda consegue refletir os 

pensamentos jurfdico-sociais da decada.de quarenta, sem acompanhar, e claro, o 

aparecimento de novas praticas iiicitas, principalmente no que se refere as infragoes 

praticadas na area da informatica, que carece, como se sabe, de uma legislagao 

especffica,, 

No caso da Lei civil, houve uma recente modificagao que ha muito era 

esperada pelo povo brasileiro. No entanto, essa reforma mais uma vez fortalece a 

http://decada.de


36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ideia central do presente trabalho, haja vista, ter ocorrido a menos de cinco anos e 

seu projeto de lei datar do ultimo quartel do seculo passado, demonstrando assim, 

um descompasso de mais de vinte e cinco anos entre os fatos que Ihe possibilitaram 

o surgimento e o momento historico que Ihe viuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tornar-se realidade, Fazendo surgir 

assim, uma desarmonia na relagao vigencia e eficacia da norma jurfdica. 

No Brasil, um outro campo nao menos importante que tambem e afetado 

substancialmente pela falta do devido acompanhamento da norma aos fatos e o 

mundo das ciencias tecnologicas da computagao, que ha muito vem esperando por 

uma normatizagao especffica e eficiente, que seja capaz de acompanhar o 

desenvolvimento acelerado e inovador que Ihe e peculiar. 

O mundo dos computadores apresenta-se vulneravel em seus sistemas de 

informagao, pois, a falta de capacidade tecnica das autoridades pubiicas a partir do 

momento que dificulta o processo de conhecimento da autoria e da materialidade do 

crime, faciiita a atuagao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hackers, que sao indivfduos habeis em enganar os 

mecanismos de seguranga de sistemas de computagao e conseguir acesso nao 

autorizado aos recursos destes, 

Essa vulnerabilidade, caracterfstica da realidade virtual, acentua-se na 

medida em que, vao surgindo maquinas mais avangadas e os mecanismos de 

controle e fiscalizagao da liberdade virtual, por parte do Estado, continuam em seu 

lento processo de desenvolvimento. 

Destarte, a impunidade que circunda esse mundo virtual com terrfveis 

consequencias para o mundo real, cresce cotidianamente devido a falta de 

reguiamentagao especffica e eficiente para regular e limitar essa liberdade tao 

questionada nos dias atuais. 
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"Enquanto nao houver essa legisiagao especffica para os crimes cometidos 

na area da ciencia da computagao, ficara, a sociedade brasileira, mais uma vez 

submetida a tuteia de seu veiho e anacronico Codigo Penal que, como ja foi dito, 

apresenta-se em total extemporaneidade.com os fatos presentes que surgem e se 

modificam sem que haja quase nenhuma atuagao jurisdicional. 

http://extemporaneidade.com
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A convulsao social ja tornou evidente que o dinamismo da historia nao 

suporta a estagnagao dos ordenamentos jurfdicos. Como pode ser percebido 

durante toda a pesquisa cientffica, o processo que leva ao surgimento da norma 

apresenta-se lento e dentro de um enorme descompasso em relagao as praticas 

valorativas culturais e evidencia-se como um mal social que precisa ser sanado o 

mais rapido possfvel. O refacionamento fntimo que existe entre norma e fato social 

exige que a sociedade insista em manter viva a ideia de que aquela nao pode existir 

sem este, e que ambos se completam dentro de um proposito unico para chegar ao 

aicance da Justiga. 

O fosso existente entre Direito - em especial as leis - e o fato social nao pode 

tornar-se eterno frente a mutabilidade permanente da realidade factual. Essa 

distancia separa nao so a norma do caso concreto, mas tambem, a humanidade de 

um ordenamento jurfdico mais celere, atuante e eficaz. 

No Brasil, os proprios legisladores perceberam e admitiram essa separagao 

espago-temporal do surgimento de uma lei e um acontecimento ainda nao aicangado 

pela legisiagao patria quando elaboraram o art. 4° da Lei de Introdugao ao Codigo 

Civil de 1942 e possibilitaram aos operadores do Direito valerem-se da aplicagao 

analdgica, costumeira e principiotogica para solucionar as lacunas advindas da 

evolugao desenfreada da modernidade e do nao acompanhamento das leis a essa 

dinamizagao social. 

Como se percebe, essa possibilidade existe porque nao e possfvel haver fato 

social que o Direito como Ciencia nao o interprete ou nao o regule. Ainda assim, faz-

se necessaria uma urgente adaptagao da sistematizagao jurfdica as mutagoes das 
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conjunturas sociais. Nao e o Direito que se quer modificar, visto que esse e dinamico 

e fiexivel, propiciando assim, uma capacidade de abrangencia universalized?, das 

vicissitudes do relacionamento do homem em sociedade. E a norma e, 

consequentemente, a lei positivada que se quer alterar em suas bases estruturais. 

Como a norma nasce da consciencia social produzida em esferas 

heterdnimas, sua flexibilidade devera emprestar-lhe a caracteristica da mutabilidade 

para que seja possfvel englobar toda essa heterogeneidade na eolisao dos valores e 

frente a elevagao particular do genero humano, tambem mutavel. 

Diante da probiematica apresentada, toma-se salutar apresentar uma solugao 

viavel que, no Brasil, mostra-se com simplicidade. Seria imprescindfvel a promogao 

de um trabalho serio de equipe, conjugando esforgos dos diferentes grupos sociais 

que formam a sociedade. Cada grupo, respeitando as limitagoes inerentes a 

capacidade e a competencia, atuando com a responsabilidade de cumprir parte da 

tarefa estabelecida como primordial ao efetivo acompanhamento da norma ao fato 

social. 

Assim, a partir da pesquisa do fenomeno jurfdico e com base nos dados 

cientfficos examinados, pode ser sugerido que a divisao das responsabilidades 

assim se apresente: os governantes e seus auxiliares impulsionando a idealizagao 

de uma reestruturagao profunda no Direito material; os legisladores trabalhando com 

mais objetivo e celeridade nas argumentagoes interpretativas das propostas que Ihes 

sao langadas; o Poder Judiciario, por sua vez, ficando imbuido de alem da 

preocupagao da devida aplicagao da lei ao caso concreto, denunciar-lhe o desuso 

de forma contundente, proporcionando assim, o rapido conhecimento por parte da 

sociedade, que nao tardaria em atribuir novos valores aos fatos que fizeram 

caracterizar a antiga lei como injusta. Assim, estaria originada a valoracao do novo 
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fato para o impulso necessario ao surgimento de uma norma que refletisse e 

regulasse melhor os acontecimentos de sua epoca. 

Contudo, essa busca por uma urgente modificagao na sistematizagao jurfdica 

nao pode ser confundida com uma atitude impensada e sem maiores 

questionamentos. O espirito de transformagao que se quer implantar nao e aquele 

das ideoiogias anarquistas ou revoiucionarias, pois nao se reestrutura atraves do 

desajuste social, e sim, a partir do equilibrio conseguido atraves do poder coercitivo 

e sancionador do Direito como forma unica e capaz de manter a verdadeira relagao 

da norma com o fato e de respeitar o sentido maior dos anseios da coletividade. 
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