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R E S U M O 

O trabalho monograf ico realizado e de natureza teorica, tendo como metodos: o 
dedutivo, comparativo, juntamente com a pesquisa bibliografica. O tema 
desenvolvido denomina-se: "Os efeitos da Investigacao Judicial no Direito Eleitoral 
Brasileiro". O presente trabalho tern como objetivo estudar os principals efeitos de 
uma investigagao de carater judicial/administrativo, tendo como efeitos 
condicionantes dependendo do momento de seu ajuizamento a cassagao do registro 
do candidate, como tambem a declaracao de inelegibil idade para os proximos tres 
anos, ou servindo de prova pre-constituida para uma futura Acao de Impugnagao de 
mandate eletivo como tambem recurso contra diplomagao, pr imando pelo 
contraditorio em todo o seu curso, tendo como base legal a Lei complementar 
64/90. Relevante questao tambem e a do artigo 41-A da Lei n° 9.504/97, dispositivo 
semelhante a referida lei complementar; outro ponto que merece ser anal isado e 
uma nova modal idade de inelegibil idade, com fulcro no artigo 30-a, da Lei n° 
11.300/2006. 

Pa lavras -Chave: Investigagao. Efei tos. Inelegibilidade. 



A B S T R A C T 

The carried through monographic work is of theoretical nature, having as methods: 
deductive, the comparat ive one, together with the bibliographical research. The 
developed subject is called: "the effect of the Judicial Inquiry in the Brazilian Electoral 
law". The present work has as objective to study the main effect of an inquiry of 
judicial/administrativo character, having as condicionantes effect depending on the 
moment of its the filling of a suit the disability of the register of the candidate, as also 
the declaration of ineligibility for next the three years, or serving to test daily pay-
constituted for one future Action of Impugnation of elective mandate as resource 
against diplomagao, also pr imando for the contradictory in all its course, having as 
legal base complementary Law 64/90. Excellent question also is of the article 41-A of 
the Law n° 9,504/97, similar device to the related complementary law; another point 
that it deserves to be analyzed is a new modality of ineligibility, with fulcrum in article 
30 it, of the Law n° 11.300/2006. 

Word-Key: Inquiry. Effect. Ineligibility 
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INTRODUQAO 

0 tema que o presente trabalho propoe-se a expor e revestido de total 

relevancia, dentre os muitos que integram o universo de nosso Direito Eleitoral, que 

e a questao da investigacao judicial no Direito Eleitoral Brasileiro. 

Tamanha e a sua importancia, que chegou a merecer do legislador 

constituinte de 1988 uma referenda em paragrafo especif ico, dirigido as 

inelegibil idades de modo geral, posteriormente ampliado pela Emenda 

Constitucional de Revisao n. 4, de 7 de junho de 1994. 

Trata-se do § 9°, do art. 14, da Constituicao Federal, o qual, com a redacao 

que Ihe foi conferida pela aludida Emenda Constitucional de Revisao. 

O legislador constituinte pretende, evitar desequil ibrios indesejaveis na 

igualdade de oportunidades entre os candidatos, oriundos de abuso do poder 

economico, ou abuso do poder de autoridade ou politico. 

Em atengao ao referido preceito constitucional, editou-se a Lei 

Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, conhecida usualmente como Lei das 

Inelegibil idades. 

A metodologia empregada para a realizagao desse trabalho cientif ico 

consistiu-se na util izacao dos metodos: dedutivo, comparativo, bem como nas 

pesquisas bibliograficas acerca da investigacao judicial eleitoral dos seus aspectos 

gerais e especif icos. 

Iniciaremos a partir da previsao Constitucional a cerca das inelegibil idades, 

que e atraves do artigo 14 §§ 10 e 1 1 , tendo regulamentacao a lei complementar n° 

64/90, a chamada lei das inelegibil idades. 
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Em seguida anal isaremos os aspectos gerais da investigacao judicial, tais 

como seu conceito, natureza juridica da acao; competencia do juiz eleitoral; 

legit imidade para figurar na relacao processual como tambem os prazos para seu 

ajuizamento para seus legit imados legais. 

Tambem daremos urn enfoque especial ao artigo e 22 da referida lei 

complementar n° 64/90, por ser a norma definidora da investigacao, abordando todo 

o rito processual da demanda, que prisma pelo contraditorio; como tambem ao artigo 

41-A da Lei 9.504/97 que trata de uma representacao eleitoral que se assemelha a 

investigacao judicial eleitoral, diferindo uma da outra no aspecto dos efeitos 

jur idicos. 

Para concluir, nosso trabalho traz uma inovacao a cerca de mais uma causa 

de inelegibil idade, atraves da Lei 11.300/2006 em seu artigo 30-A, que trata da 

arrecadacao e f inanciamento de gastos de campanha durante as eleicoes. 
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CAPITULO 1 L l P r e v i s a o Const i tucional 

A investigacao judicial eleitoral tern sua previsao no art. 14, §§ 10 e 1 1 , da 

Constituigao Federal, disposigoes essas regulamentadas pela Lei Complementar n. 

64/1990. Esse tipo de agao vem sendo largamente usado em campanhas eleitorais, 

contra candidatos que abusam do poder economico e ou politico, constituindo-se em 

instrumento eficaz para a fundamentagao de recurso contra a diplomacao ou de 

acao de impugnacao de mandato eletivo, e presta-se para a declaracao de 

inelegibil idade e cassacao de registro de candidato. 

A investigagao judicial busca oferecer aos envolvidos no processo eleitoral 

condigoes de normal idade e legit imidade das eleigoes e resguardar o interesse 

publico que consiste na lisura do pleito. 

O art. 14, § 9°, da Constituigao da Republica, com a nova redagao que Ihe 

deu a Emenda Constitucional n. 4, de 7 de junho de 1994, dispoe: 

Art. 14. A soberania popular sera exercida pelo sufragio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, 
nos termos da lei, mediante: [...] 

§ 9° Lei complementar estabelecera outros casos de 
inelegibilidade e os prazos de sua cessacao, a fim de proteger a 
probidade administrativa, a moralidade para o exercicio do mandato, 
considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e 
legitimidade das eleigoes contra a influencia do poder economico ou 
o abuso do exercicio de fungao, cargo ou emprego na administragao 
direta ou indireta. 

Dando eficacia concreta a esse dispositivo constitucional, foi promulgada a 

Lei Complementar n. 64, em 18 de maio de 1990. Nela foi previsto o procedimento 

da agao de investigagao judicial, com o objetivo de apurar denuncias de abuso de 
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poder e influencia no processo eleitoral, bem como a eficacia das sentences 

proferidas nos respectivos processos. Portanto, a investigagao judicial eleitoral tern 

manifesto conteudo de processo, dotado de procedimentos celeres e conteudo 

sentencial determinado, conforme o momento de seu ju lgamento por parte do Juiz 

Eleitoral, quando se trata de eleicoes municipals, ou por parte dos Tribunals 

Eleitorais para os demais pleitos. 

A agao de investigagao judicial eleitoral, portanto, tern a f inalidade de 

promover a apuragao de fatos suscetfveis de configurar o cometimento de qualquer 

irregularidade no processo eleitoral e a perniciosa influencia do abuso do poder 

economico, do exercicio de fungao, cargo ou emprego na administragao direta, 

indireta e fundacional da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 

Assemelha-se pois, a urn inquerito policial. 

A Constituigao da Republica, no seu art. 14, § 9°, possibil itou a previsao de 

outras causas de inelegibil idade, determinadas por lei complementar, espeeie 

legislativa essa que ostenta hierarquia superior a das leis ordinarias, bem como no 

tocante ao piano material de sua incidencia e ao seu processo de elaboragao e 

existencia constitucional. Isso, contudo, nao afasta por completo a incidencia do art. 

41-A da Lei n. 9.504/1997, introduzido por forga da Lei n. 9.840, de 28.9.1999, por 

se tratar de lei ordinaria, uma vez que o referido art. 41-A nao contempla nova 

hipotese de inelegibil idade, o que somente poderia se dar atraves de lei 

complementar. O dispositivo impoe a pena de cassagao de diploma para os 

condenados em agao de investigagao eleitoral, quando o ju lgamento ocorrer depois 

da diplomagao, estabelecendo ainda a pena pecuniaria, que nao e causa de 

inelegibil idade. 
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1.1 Concei to e Natureza Jur id ica 

O abuso de poder economico ou polit ico e toda a conduta ativa que tenha 

potencial idade para atingir o equil ibrio entre candidatos que almejam determinado 

pleito eleitoral. 

O Eminente doutrinador Favila Ribeiro, em sua obra "Abuso de Poder no 

Direito Eleitoral" faz mencao as licoes de Everardo da Cunha Luna e cita o abuso 

como o uso ilicito dos poderes, das faculdades, situacoes e objetos. Trata-se como 

bem salientou o mestre de "uma corrupitela contraria a ordem do direito, desviando o 

exercicio dos direitos subjetivos dos justos e verdadeiros fins do ordenamento 

jur idico" (1998, pags, 19 e 20). 

A agao de investigacao judicial eleitoral e urn procedimento administrative 

eleitoral que tern curso perante a Corregedoria-Geral, nas eleicoes presidenciais; as 

Corregedorias Regionais, nas eleigoes estaduais, e os Juizes Eleitorais, nas 

eleigoes municipals. 

Por se tratar de processo administrativo, a teor do art. 5°, inciso LV, da 

Constituigao de 1988, deve obedecer ao devido processo legal. 

Nao obstante, tern esse tipo de agao natureza investigatoria, uma vez que 

atua como instrumento para apuragao de infragoes e crimes eleitorais. Apresenta 

ainda natureza jurisdicional de carater constitutive, quando impoe a algum candidato 

ou colaborador a cassagao do registro, do mandato ou do diploma eleitoral, e 

dec lara tors , quando declara a inelegibil idade de algum dos candidatos ou 

colaborador. 

A potencial idade ou virtualidade lesiva e verif icada por exemplos concretos, 

casuist icamente, tais como: fornecimento de al imentos, utilizagao indevida de 
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servidores, realizagao de concurso publico em periodo nao autorizado por lei, 

recebimento de dinheiro de sindicato ou organizagao estrangeira, uso de material 

publico, desvio de verbas etc. Geralmente os atos de abuso tambem acarretam 

consequencias penais ou a luz da lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 

8.429/92). Todavia, em razao da celeridade do processo eleitoral pode-se obter a 

inelegibil idade na investigagao judicial eleitoral antes do ju lgamento da agao civil 

publica que trata da improbidade administrativa, ou ate mesmo da agao popular ou 

agao civil. De qualquer forma, a decisao na investigagao judicial eleitoral serve de 

prova emprestada para a agao que combate da improbidade administrativa. 

A normal idade do Direito Eleitoral se lastreia numa realidade inafastavel na 

medida em que as questoes e litigios eleitorais necessitam ser resolvidas de forma 

imparcial, e com intervengao absolutamente independente dos pronunciamentos. 

Por f im, assume a agao de investigagao judicial eleitoral (AIJE) natureza de 

medida preparatoria para a agao de impugnagao de mandato eletivo ou de recurso 

contra a diplomagao, nas hipoteses em que a decisao for proferida apos as eleigoes, 

segundo estabelece o preceito constitucional inserido no art. 14, §§ 10 e 11 , da 

Constituigao Federal. 

Impde-se que se esclarega tambem que esse tipo de agao nao tern carater 

criminal, uma vez que, quando apurado o cometimento de um delito eleitoral, devem 

ser remetidas as pegas dos autos ao Ministerio Publico Eleitoral para a instauragao 

do competente processo criminal. 
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1.2 Legitimidade e competencia 

A materia e prevista no art. 22 da Lei Complementar n. 64/1990 a qual nos 

reportamos. 

Atraves desse dispositivo, detem legitimidade para propor agao de 

investigagao judicial eleitoral qualquer partido, col igagao 1 , candidato e o Ministerio 

Publico Eleitoral. Inclusive, d ispoem de legitimidade para tanto os pre-candidatos 

cujo registro ainda nao tenha sido deferido pela Justiga Eleitoral. 

A Justiga Eleitoral e competente para julgar agao de investigagao, sendo 

que, quando se tratar de eleigoes municipais, essa competencia e restrita aos Juizes 

Eleitorais de 1° grau de jurisdigao. 

Por designagao dos Tribunals Regionais Eleitorais, essa competencia pode 

recair no Juiz-Coordenador da Propaganda Eleitoral e, se nao houver tal designagao 

e existindo mais de uma Zona Eleitoral no Municipio, sera competente o Juizo da 

Zona Eleitoral onde t iverem ocorrido os fatos a serem investigados. 

Nas eleigoes estaduais, a competencia recai diretamente sobre os 

Corregedores dos Tribunals Regionais Eleitorais e, nas eleigoes presidenciais, sobre 

0 Corregedor-Geral (TSE), nas eleigoes estaduais e federais o juiz eleitoral apura a 

suposta i legalidade e remete os autos ao TER ou TSE. 

Por f im, como foi dito, a investigagao judicial eleitoral e urn procedimento 

administrativo e jurisdicional, mas nao envolve materia criminal; em consequencia, 

nao tern cabimento o foro privilegiado para os detentores de mandato eletivo, 

1 " ACORDAO N° 19.962, DE 27.8.2002. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 19.962/MS 
RELATOR: FERNANDO NEVES EMENTA: Registro por duas coligacoes diferentes. Impugnacao. 
Partido isolado. Inelegibilidade. Recurso. Coligacao que nao impugnou o registro. Irnpossibilidade. 
Eleicao majoritaria. Coligacoes diferentes. Nao-admissivel. Partido politico coligado nao tem 
legitimidade para, isoladamente, impugnar registro de candidatura. No processo de registro de 
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conforme assegura a Constituigao Federal, apl icando suplet ivamente o Codigo de 

Processo Civil. 

1.3 B e m Jur id ico Tutelado 

A normal idade e legit imidade das eleigoes e interesses publicos primarios da 

lisura eleitoral. A tutela jurisdicional se subsume nos valores fundamentals a eficacia 

social do regime representat ive 

Para a caracterizagao do abuso do poder economico ou polit ico e necessaria 

a prova da potencial idade lesiva, mas o Tribunal Superior Eleitoral consagra que nao 

se exige a prova do nexo de causal idade entre a conduta comissiva do abuso e o 

vicio do pleito eleitoral. Deve-se provar o compromet imento da lisura das eleigoes a 

luz do contexto probatorio coligido na investigagao judicial eleitoral. 

1.4 Marco inicial e final do procedimento investigatorio 

O marco inicial para o seu ajuizamento segundo a melhor doutrina e o 

pedido de registro de candidatura, ainda que esteja sub judice. E o marco final e a 

sessao de diplomagao, segundo adverte Adr iano Soares da Costa (2001,p.50), 

conforme reiterada jurisprudencia eleitoral. Nao obstante ter sido admitido como 

marco final "ate as eleigoes", nos termos do art. 22, inciso XV, da Lei Complementar 

candidatura, a parte que nao impugnou nao tern legitimidade para recorrer. O art. 6° da Lei n° 9504/97 
veda que urn partido participe de coligacoes diferentes. Publicado na sessao de 27.8.2002". 
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n. 64/1990, ainda assim o Tribunal Superior Eleitoral tem alongado esse termo final 

ate a sessao de d ip lomacao. 2 

" "Agao de investigagao judicial. Prazo para a propositura. Agao proposta apos a diplomagao do 
candidato eleito. Decadencia consumada. Extingao do processo. A agao de investigagao judicial do art. 
22 da Lei Complementar n 2 64/90 pode ser ajuizada ate a data da diplomagao. Proposta a agao de 
investigagao judicial apos a diplomagao dos eleitos, o processo deve ser extinto, em razao da 
decadencia." NE: Representagao com base no art. 25 da Lei n 2 9.504/97 e arts. 19 e 22 da LC n a 64/90, 
alegando irregularidade na captagao de recursos e na escrituragao dos gastos de campanha eleitoral. 
(Ac. rr 628, de 17.12.2002, rel. Min. Sdlvio de Figueiredo. 
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CAPfTULO 2 O s efeitos da a c a o de invest igacao judicial eleitoral 

O objetivo dessa acao e a decretagao da inelegibil idade do requerido e de 

tantos quantos 1 tenham contribuido para a pratica do ilicito para o pleito eleitoral, 

para as eleigoes a serem realizadas nos tres anos subsequentes, nao obstante a 

Sumula n. 19 do TSE ter dado efeito ex tunc a sentenca, ou seja, efeito retroativo. 

Em consequencia, por exemplo, numa eleigao de Governador de Estado, que ocorre 

de quatro em quatro anos, o candidato sendo punido e, retroagindo a data de sua 

posse, desejando concorrer somente para o cargo de governador nao sera atingido. 

Nesse caso, seria apenas aleangado se almejasse concorrer ao cargo de prefeito ou 

de vereador. Isso nao aconteceria se o efeito da sentenga de inelegibil idade fosse ex 

nunc, pois, assim sendo, dependendo da epoca de sua decretagao, o candidato nao 

poderia concorrer se a decisao fosse proferida antes da eleigao futura; nesse caso, 

ele nao poderia ser diplomado se a sentenga fosse proferida apos a eleigao, mas 

antes da diplomagao; ou, ainda, poderia ter contra si interposto o recurso contra a 

diplomagao ou ajuizada a agao de impugnagao de seu mandato eletivo, na hipotese 

de que a sentenga fosse prolatada apos a diplomagao, 

Todavia, os Tribunals Regionais e o proprio Tribunal Superior Eleitoral tern 

interpretado que o prazo para a proposigao das agoes pelo Ministerio Publico 

Eleitoral principia apos a publicagao da sentenga ou do acordao que tenha declarado 

a inelegibil idade; se ja houver ocorrido a eleigao do candidato (art. 22, XV), e a partir 

do recebimento das pegas pelo Ministerio Publico, e nao dos prazos estabelecidos 

para a agao de impugnagao de mandato eletivo, ou seja, quinze dias apos a 

diplomagao ou de recurso contra a diplomagao, cujo prazo e de tres dias a partir 

desta. Em contrario sensu estariam sempre preclusas tais vias. 
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Tal eonstrugao jurisprudencial causou uma verdadeira "lacuna na lei". De 

fato, imaginemos que o candidato, as vesperas das eleigoes, promova uma fraude: 

como nao havera tempo suficiente para o transito em julgado da agao de 

investigagao judicial eleitoral, restaria apenas aguardar as eleigoes para, nos quinze 

dias seguintes a diplomagao, ajuizar a a g i o de impugnagao de mandato eletivo 

(AIME), caso nao haja prova pre-constituida, ou, nos tres dias apos a diplomagao, 

cabendo o recurso contra a diplomagao, se existir prova pre-constituida. 

Contudo, indaga-se: e se o candidato nao for eleito? 

Nesse caso, a impugnagao de mandato eletivo ou o recurso contra a 

diplomagao nab poderao ser usados, pois o candidato nao foi vencedor nas urnas. 

Logo, ficaria elegivel do ponto de vista da Justiga Eleitoral, o que seria urn contra-

senso. 

Restara, no entanto, contra esse fraudador, na Justiga Eleitoral, a 

representagao do art. 96 da Lei n. 9.504/1997, sujeitando-o a responder pela multa e 

suspensao de eventual propaganda irregular e, ainda, na esfera criminal, estara 

sujeito a responder a processo-crime. Todavia, sua elegibil idade restara intocada, 

socorrendo apenas ao Ministerio Publico extrair copias de pegas da agao de 

investigagao judicial, ou do que possuir, para ingressar na Justiga Comum com a 

agao civil publica fundada em improbidade administrativa, se a hipotese puder ser 

enquadrada, em razao do conceito de agente publico, por exemplo. 

Como corolario, em face do entendimento moderno dos Tribunals Eleitorais, 

recomenda-se que o Promotor Publico, no caso de eleigoes municipals, observe se 

a agao de investigagao judicial foi ju lgada antes das eleigoes municipals, porque a 

agao de investigagao judicial deve ser julgada antes desses pleitos, pois, se nao o 

foi, devera ajuizar agao de impugnagao de mandato eletivo, com respaldo no art. 14, 
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§§ 10 e 11 , 

diplomagao, a 

fundamentos. 

da Constituigao Federal em vigor, ou impetrar recurso contra a 

eor do art. 262, IV, do Codigo Eleitoral, podendo invocar os mesmos 

Nao hk que se falar em lit ispendencia nesse caso, pois a causa de pedir 

pode ser diferente e o fundamento o mesmo, mas a oportunidade processual e 

distinta. Ass im, tecnicamente, se a inelegibil idade fosse inata, seria de se admitir 

efeito ex tunc, j a que a sentenga seria meramente declaratoria; se a inelegibil idade 

fosse cominada, ou seja, se precisasse ainda ser provada e reconhecida, o efeito 
I 

deveria ser ex nunc, pois a sentenga seria constitutiva de inelegibil idade e negativa, 

ja que redundaria na perda do cargo eletivo. Todavia, a Sumula n. 19 do Tribunal 

Superior Eleitoral nao faz distingao, dando o efeito ex nunc para as decisoes de 

inelegibilidade.^Se nao, vejamos na Sumula: 

O! prazo de inelegibilidade de tres anos, por abuso do poder economico ou 
politico, e contado a partir da data da eleigao em que se verificou (art. 22, 
inciso X, da LC n. 64/1990). Referencias: Acdrdaos n. 392, de 15.6.1999; n. 
1.123C, de 31.8.1998; n. 12.686, de 23.9.1997; n. 12.882, de 2.9.1996, e n. 
13.522, de 30.9.1996. 

Outro efeito dessa agao e a cassagao do registro do candidato diretamente 

beneficiado pelos atos ilicitos. Como a Sumula n. 19 do Tribunal Superior Eleitoral 

deu efeito ex tunc para esse caso, dependendo da epoca e m que a sentenga for 

prolatada e se houver recurso como instrumento jur idico para conferir-lhe efeito 

suspensivo, certamente podera o investigado ficar no cargo ate o final do mandato. 

O curioso nessa agao e que transitada em julgado a sentenga, nos termos 
i 

do art. 24 da Lei Complementar n. 64/1990, ou o acordao, a teor do art. 22, que 

reconheceu o abuso do poder economico ou fraude eleitoral antes da eleigao do 
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candidato, serg declarada sua inelegibil idade, nos termos do art. 22, XIV; mas, se for 

apos a eleigao do candidato, deverao ser remetidas copias para o Ministerio Publico 

Eleitoral promdver a competente a g i o de impugnagao de mandato eletivo ou recurso 

i 
contra a diplomagao, o que e urn contra-senso, pois a propria sentenga ja poderia 

i i 

proclamar a inelegibil idade para a eleigao. 

Todavia, tratando-se de eleigoes presidenciais, a competencia para o 

ju lgamento dessa representagao e do Tribunal Superior Eleitoral; sendo o pleito para 

a eleigao de deputados federals, distritais ou estaduais ou senadores, a competencia 

e dos Tribunals Regionais Eleitorais, o Promotor Eleitoral devera remeter com 

urgencia todos os elementos de prova ao Procurador-Geral Eleitoral, ou ao 

Procurador Regional Eleitoral, narrando-lhes os respectivos fatos e indicando-lhes 

todas as provas para fins de instrugao do procedimento cabivel. 

Por outro lado, nao ha duvida de que, quando a agao de investigagao judicial 

eleitoral for acolhida apos a diplomagao dos candidatos representados, os seus 

efeitos restr ingem-se a declaragao de inelegibil idade dos legit imados passivos e de 

todos aqueles que foram beneficiados ou participes do ato, pelo periodo de tres 

anos, contados da eleigao em que se verificar o abuso. 

A lem disso, imperiosa e a remessa de copia de seu conteudo ao Ministerio 

Publico (art. 262 do Codigo Eleitoral) para ingressar com agao de impugnagao de 

mandato eletivo nos termos do art. 14, e seus §§, da Constituigao Federal. 

Ve-se, po is , que a sentenga de acolhimento da investigagao judicial eleitoral 

nao tera o condao de imediato obstar a diplomagao e, por conseguinte, o exercicio 

do mandato eletivo ate que haja anulagao do diploma na esfera adequada, apos o 

devido processo legal, garantia constitucional inalienavel. Nao se pode concluir que 
i 

a procedencia da investigagao tenha efeito bastante para a anulagao do diploma 
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expedido regularmente, sem que antes seja interposto recurso contra a expedicao 

do diploma ou proposta a agao constitucional de impugnagao de mandato eletivo. 

O art. ;15 da Lei Complementar n. 64/1990, que seria fundamento para 

aquela conclusao inversa, ou seja, de que a procedencia da investigagao seria 

suficiente paraja cassagao do diploma, segundo a doutrina majoritaria, restringe-se a 

a lguma causa de inelegibil idade preexistente, nao produzindo efeito no tocante a 

pratica do ato configurador de abuso ou desvio de poder cometido apos as eleigoes, 

apurado por intermedio da investigagao judicial eleitoral. 

A respeito, doutrina Pedro Decomain (2000,p. 71): 

" ^ e a representacao judic ia l para apuracao de abuso do poder economico ou pol i t ico, 
ou t a m b e m de uso indevido de ve icu los ou me ios de comunicagao, for ju lgada 
prbcedente, en tendendo-se provado o abuso do poder economico ou de autor idade, 
ou o uso indevido de vefculo ou meio de comun icagao e m benef ic io de candidato, 
part ido ou co l igacao, o registro do candidato benef ic iado sera cance lado. Se a 
representacao for ju lgada procedente depo is da eleigao, sera remet ida copia da 
dec isao ao Minister io Publ ico, para a interposicao de recurso contra a d ip lomagao, 
previsto pelo art. 262 , inciso I, do Cod igo Eleitoral, ou para proposi tura da agao de 
impugnagao de manda to elet ivo, c o m sede nos §§ 10 e 1 1 , do art. 14, da propria 
Const i tu igao Federa l . Essas as regras dos incisos X IV e XV, do art. 22 da LC n. 
64/1990. Delas se conclui que apenas a dec isao de procedenc ia da representagao 
por abuso do poder economico ou de autor idade, ou por uso indevido de meio ou 
ve icu lo de comunicagao, nao acarreta anulagao da ele igao do cand idato benef ic iado, 
quando esta ja tenha ocorr ido, nem permite cassagao de seu mandato , se ja t iver 
havido d ip lomagao. Somen te at raves da interposigao do recurso contra d ip lomagao, 
ou da proposi tura da agao de impugnagao de manda to elet ivo, e que poderao ser 
a lcangados tais resul tados". 

Os efejtos da decisao proferida em sede de investigagao judicial eleitoral 

proposta apos as eleigoes, portanto, encontram-se adstritos ao art. 22, XV, da Lei 

Complementar :n. 64/1990, como anteriormente mencionado, autorizando somente a 

propositura de agao de impugnagao de mandato eletivo ou o recurso contra 

expedigao de diploma, conforme a especie e o prazo ainda em curso. 
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CAPITULO 3 Ques toes P r o c e s s u a i s 

3.1 Antecipagao de tutela e l i t isconsorcio 

i 
i 

I 

O art. (22, "b", da Lei Complementar n. 64/1990, preve a concessao de 
I 

medida l iminarlpara sustar a pratica do ato tipificado de abuso do poder economico 

ou polit ico, desde que, existindo prova suficiente, o Juizo Eleitoral se convenga da 

verossimilhanga do alegado. 

A interpretagao desse dispositivo e controvertida, pois deve ser restrita, isso 

porque se interfere em seara jur idica relativa a direitos decorrentes da cidadania, 

ativa e passiva, vale dizer, o direito de ser votado e o proprio exercicio do mandato 

eletivo. I 

Logo, a conclusao aponta no sentido de que a sentenga de procedencia da 

agao de investigagao judicial eleitoral nao sera suficiente para obstar o exercicio do 

mandato eletivo. Diante desse contexto, antecipagao da tutela, nessas hipoteses, 

ressentir-se-ia :de falta de plausibil idade do direito invocado pelo autor, seja do 

Ministerio Publico Eleitoral ou de qualquer um dos demais legit imados at ivamente 

para a propositura da investigagao. 

Se assim nao fosse, a sentenga a ser proferida na agao de investigagao 

judicial nao teria aquela eficacia, ou seja, implicar cassagao ou cancelamento do 

diploma. Evidentemente, a antecipagao afrontaria o disposto no art. 273 do CPC. 
I 

Soma-se a isso o disposto no art. 216 do Codigo Eleitoral, nao obstante ser 

uma excegao !a regra que estabelece a ausencia de efeito suspensivo para os 

recursos eleitorais, especialmente na hipotese em questao, ou seja, inelegibil idade. 
I • 
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i ; 

I 
A investigagao judicial eleitoral tern uma inversao em favor daquele 

j 

candidato que foi eleito e diplomado, de modo que a legislagao eleitoral somente 

confere eficacja a sentenga definitiva. Em outras palavras, se a sentenga de 

procedencia da agao de investigagao judicial eleitoral que nao transitou em julgado e 

insuficiente para a cassagao do diploma, evidentemente nao se pode cogitar de 

antecipar seus efeitos. 

Vale lembrar aqui o principio oriundo do direito italiano de correspondencia 

entre o pedido e o conteudo de sua antecipagao. 

A respeito, Carreira Alvim consigna (1996, p.105): 

j [...] outra nao e a pos icao da doutr ina ital iana, que, no ambi to dos proced imentos 
caute lares e naque les de estrutura antecipator ia, apl ica o pr inc ip io da 
cor respondenc ia entre o ped ido e o decid ido, que pode ser t raduz ido t a m b e m no 
"pr inc ip io da cor respondenc ia de con teudo" (do prov imento antec ipado c o m o 
deduz ido na demanda) . Esse pr incipio nada mais e t a m b e m que corolar io do pr inc ip io 
da demanda . 

Oportuna ainda e a colocagao de Emerson Garcia (2000, p. 214): 

I Nao obstante ser admiss ive! , a antec ipagao de tutela ra ramente produzira os 
efei tos a lmejados. Em rei teradas dec isoes tern o Tr ibunal Super ior Eleitoral confer ido 
interpretagao extens iva ao art. 216 do Cod igo Eleitoral, o qua l es tabe lece que o 
d ip lomado exercera o manda to e m toda a sua pleni tude ate que o Tr ibunal Super ior 
dec ida o recurso interposto contra a expedigao do d ip loma, es tendendo seus efei tos a 
agao de impugnagao de mandato , in verbis: "Agao de impugnagao de manda to 
elet ivo. Art. 14, § 10, da Const i tu igao Federal . Efei to da dec isao que conclu iu pela 
prpcedencia . Or ientagao assentada nesta Cor te no sent ido da apl ieagao a h ipotese 
da no rma do art. 216 do CE, segundo a qual , enquanto o T S E nao decidir eventua l 
recurso contra a dec isao regional , podera o d ip lomado exercer o manda to e m toda a 
sua pleni tude. Recurso improvido". 

I 

Desse entendimento nao discrepa Adr iano Soares da Costa, que assim 

expoe (2001,p. 3 0 - 3 1 ) : 
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I Deste modo, nao obstante poder-se concluir, de lege ferenda, que ser ia 
conven ien te a possib i i idade de antec ipagao de tute la e m sede de invest igagao judic ia l 
elei toral , a inda que a dec isao tenha sido postergada para apos a d ip lomagao, a 
s is temat ica do direito processual impede a resposta contrar ia. 

i E m sede de agoes t ip icamente eleitorais (agao de impugnagao de registro de 
candidato, agao de invest igagao judic ial elei toral , recurso contra d ip lomagao e agao 
de impugnagao de manda to elet ivo) nao tern cab imento a antec ipagao de tutela, por 
ddis fundamentos basicos: a) as agoes t ip icamente elei torais sao i m p e d i d a s d e 
adiantar seus efei tos, med ian te l iminares ou antec ipagao de tutela, pela proibigao 
cont ida nos arts. 216 do C E e 15 da LC n. 64 /1990 . Segundo esses art igos, a 
inelegibi l idade de candidato , c o m a consequente anulagao da d ip lomagao e registro, 
apenas pode ocorrer quando t ransi tada e m ju lgado a dec isao judic ia l . Ta is ar t igos nao 
p o d e m ser apenas l idos c o m o d ispondo sobre a concessao de efei to suspens ivo a 
recurso elei toral, pois e les tern ampl i tude maior, e dizer: mais do que dar efeito 
suspens ivo a recursos elei torais, v i sam a impedir a consecugao, a inda que provisor ia, 
de imped imento ao pre-candidato ou a cand idato concor re rem as eleigoes. 
Obv iamen te que se isso ocor resse, haver ia i r reversibi l idade da s i tuagao negat iva do 
candidato , c o m g ravame def ini t ivo para o prel io elei toral . E, t a m b e m , b) pela propria 
compos tu ra interna da antec ipagao da tutela, tal qual regrada pelo art. 273 , § 2°, do 
CPC, pelo qual e vedada a antec ipagao da tutela quando houver per igo de 
i r reversibi l idade do prov imento antec ipado. C o m o todas as agoes t ip icamente 
elei torais v isam obstruir ou f indar o exerc ic io de manda to elet ivo (quer desde o 
nascedouro , quer ja quando d ip lomado o candidato elei to), ser ia de todo impert inente 
a antec ipagao de tutela. 

Contudo, o mesmo renomado autor excepciona essa regra, admit indo a 

antecipagao da tutela em relacao a agao de pedido de registro de candidatura, 

quando proposta por pre-candidato, e explica que (2001,p. 31): 

[...] a lgumas s i tuagoes concretas poder iam retardar a imediata dec isao sobre o 
defer imento ou nao do registro, c o m o por exemplo uma di lagao probator ia demorada 
na A IRC, ou m e s m o a ocorrencia de subst i tu igao de candidatura, fei ta as vesperas do 
pleito. Quando tal c i rcunstancia vier a bai la, t razendo prejufzos ao pre-candidato -
inclusive quanta a ser iedade e v iabi l idade de sua cand idatura -, podera requerer ao 
Juiz Eleitoral que Ihe antec ipe prev iamente a concessao do registro, cond ic ionado ao 
insucesso que venha o regis t rando a obter no j u lgamen to da A IRC. A nao-concessao 
da antec ipagao da tutela, e m casos tais, poder ia gerar dano i r reparavel ao pre-
candidato , cu ja afronta a democrac ia nao dever ia an imar a nenhum Juiz Eleitoral a 
denegar o justo pedido - natura lmente que revest ido de supor te nos fatos, cumpr indo 
os requisi tes do art. 273 do CPC. 

A seguir, indaga-se, existe lit isconsorcio passivo necessario entre o 

candidato a cargo eletivo e seu suplente ou vice? 
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A respeito ensina Ovidio Baptista da Silva (2000,p. 259,ss): 

E m mui tos casos , a relagao jur fd ica e igualmente unitaria, no sent ido de const i tu i r -se 
e m verdadeira c o m u n h a o de direi tos e obr igagoes, mas a lei admi te que seus 
cqmponen tes possam estar em ju fzo c o m o demandan tes ou d e m a n d a d o s 
separadamente , nao to rnando obr igator ia a fo rmagao do l i t isconsdrcio. Tem-se , 
entao, casos de l i t isconsorcio facultat ivo. Entretanto, dada a natureza unitaria da 
relagao l it igiosa, quando a demanda for proposta por dois ou mais autores cont ra dois 
ou mais reus, a sentenca ha de ser necessar iamente un i forme para todos os 
l i t isconsortes. 

E, mais adiante, arremata o jurista gaucho: 

O que par t icu larmente dist ingue essa espec ie de l i t isconsorcio e o fato de se tratar de 
demanda c o m plural idade de legi t imados que, todavia, nao estao obr igados a se 
un i rem e m l i t isconsorcio necessar io. Se o f izerem, porem, a causa havera de ter 
t ra tamento un i forme para todos os l i t isconsortes. 

Ainda nesse sentido, Arruda Alvim (1999, p. 214), Celso Agr icola Barbi ( e 

Jose Frederico Marques nessa linha de entendimento tern se posicionado a 

jur isprudencia, rejeitando o lit isconsorcio necessario entre os membros da chapa 

majoritaria. Nesse sentido temos: 

[...] Agao de impugnagao de manda to elet ivo. Prefeito. Ci tagao. Li t isconsorte 
necessar io . Inexistencia. 

[....] A agao de impugnagao de manda to elet ivo cont ra o prefei to v isa atacar uma 
relagao jur fd ica particular. A s s i m , ver i f ica-se ser per fe i tamente possfvel o t ra tamento 
da s i tuagao lit igiosa s e m a presenga do vice, c o m p o n d o a relagao processual nos 
autos [...] [Recurso Especial Eleitoral n. 15.597/ES, 20.6 .2000, Rel. Min. Edson 
Vid igal . Informat ivo T S E , Brasi l ia, ano II, n. 2 1 , 19/25 de junho de 2000] , 

Recurso contra expedigao de d ip loma. [...] L i t isconsorcio. Col igagao. 

[...] Em relagao as ele igoes major i tar ias, a eventual cassagao do d ip loma at ingira 
apenas o in teressado e, eventua lmente , o que c o m ele haja s ido elei to na qua l idade 
de vice [...] [Recurso Contra Expedigao de Dip loma n. 584/MT, 8.6.1999, Rel . Min. 
Eduardo Ribeiro. Informat ivo TSE , Brasi l ia, ano I, n. 5, 7/13 de j u n h o de 1999] . 

Desse entendimento tambem comparti lha Adr iano Soares da Costa: 

| 
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Seja c o m o for, no que se refere espec i f i camente a acao de invest igacao judic ia l 
elei toral (AIJE), pensamos rea lmente nao ser necessar ia a fo rmacao de l i t isconsorcio 
entre os m e m b r o s da chapa, quando houver acusacao da prat ica de abuso de poder. 
Ent rementes , sendo o v ice chamado a integrar o processo c o m o l i t isconsorte do 
titular, nao podera recusar-se, passando a fazer parte da relagao processual , tendo 
hdmogene idade de dest ino c o m o outro m e m b r o da chapa (uni tar iedade). Agora , 
f ique desde ja registrado, o vice apenas sera a lcancado pelos efe i tos propr ios 
(irtexos) da sentenga de procedenc ia da A IJE se for chamado a integrar a lide. Do 
contrar io, nao podera ser a ele apl icada a inelegibi l idade que for i r rogada ao outro 
m e m b r o da chapa. 

i 

E conclui o renomado autor: 

Na AIJE o l i t isconsorcio e facultat ivo unitar io, nao havendo nul idade processual na 
ausenc ia do entao cand idato a v ice-prefei to, a inda mais que nao havera para ele, e 
mui to menos para o cand idato ao cargo de prefeito munic ipal , qua lquer pre ju izo c o m 
ausenc ia do vice no polo passivo da relagao processual . 

3.2 Rito p rocessua l da agao de invest igacao judicial eleitoral 

A LC ;n. 64/1990 impoe que o procedimento seja levado a efeito pelo 

Corregedor-Geral , no caso de eleigoes presidenciais; pelo Corregedor Regional 

Eleitoral, nas eleigoes gerais, e pelo Juiz de cada Zona Eleitoral, nas eleigoes 

municipais. E o que dispoe o art. 24 da referida lei complementar. 

Se a agao de investigagao judicial eleitoral fosse levada a efeito nos prazos 

celeres, o processo poderia durar pouco mais de vinte dias, assim distr ibuidos (art. 

22): 
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- cinco dias para que o candidato, devidamente notif icado da acusacao que the 

e feita, apresente sua ampla defesa (inciso I); 

- cinco dias para que sejam ouvidas testemunhas (inciso V) ; 

- tres dias para as dil igencias do Juiz ou do Corregedor (inciso VI) ; 

- dois dias para as alegacoes das partes (inciso X) ; 

- um dia para os autos irem conclusos ao Corregedor ou ao Juiz (inciso XI); 

- tres dias para que o Juiz faga seu relatorio (inciso XII), dando vista, por 48 

horas, ao representante do Ministerio Publico, apos o que proferira imediatamente a 

sentenga (inciso XI I I ) . 3 

Se o Corregedor indeferir l iminarmente a reclamagao ou representagao, ou 

retardar-lhe a solugao, o interessado podera renova-la perante o Tribunal. Mas, se 

esses atos forem do Juizo Eleitoral, cabera recurso. 

Por derradeiro, o rito dessa agao segue os seguintes tramites: 

a) a petigao inicial com documentos sera apresentada ao Juiz ou Corregedor 

Regional, conforme o caso, ou Corregedor-Geral, segundo vimos; 

b) se nao houver indeferimento, o Corregedor ou o Juiz determinara a 

notificagao do requerido para aduzir, em cinco dias, a defesa, juntando documentos 

e rol de testemunhas (art. 22, inciso I, letra "a", da LC n. 64/1990); 

c) f indo o prazo para a defesa, abre-se o lapso de cinco dias para a inquirigao 

de ate seis testemunhas que comparecerao independentemente de intimagao (art. 

22, XV, da citada lei); 

d) decurso do prazo de tres dias para dil igencias, se houver; 

3 " TSE. ACORDAO N° 20.243, DE 19.12.2002. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N°20.243/BA 
RELATOR: MINISTRO FERNANDO NEVES. EMENTA: Recurso contra a expedigao de diploma. 
Juntada de copia de documentacao formada em investigagao judicial improcedente pela Corte 
Regional, sem transito em julgado. Analise. Obrigatoriedade. 1. A decisao proferida em julgamento de 
investigagao kjudicial nao vincula a Corte no ensejo da apreciagao de recurso contra expedigao de 
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e) alegagoes finais das partes, em dois dias, e do Ministerio Publico, quando 

este for parte, e a seguir os autos irao conclusos para a decisao; 

f) da qual |cabera recurso; nas eleigoes municipais havera o recurso inominado 

- art. 265 do CE -, admit ido o ju izo de retratagao; quando as eleigoes forem federais, 

estaduais ou distritais, das decisoes dos TREs cabera recurso ordinario ao TSE (art. 

2 1 , § 4°, incisos III e IV, da CF e art. 276, letra "a", do CE); se a eleigao for 

presidencial, o recurso contra a decisao do TSE estara subordinado a demonstragao 

de afronta a Constituigao Federal, hipotese em que podera ser manejado o recurso 

extraordinario para o STF (art. 121 , § 3°, da CF e art. 281 do CE). 

3.3 A agao de investigagao judicial eleitoral prevista no art. 22 da Lei 

Complementar n. 64/1990 e a representagao prevista no art. 41 - A da Lei n. 

9.504/1997 - diferengas e tragos c o m u n s . 

Deve-se ressaltar que a agao de investigagao judicial prevista no art. 22 da 

LC n. 64/1990 difere da representagao prevista no art. 41 - A da Lei n. 9.504, de 

1997, introduzido pela Lei n. 9.840, de 1999, pois trata-se de agoes distintas, com 

efeitos distintos, nao obstante a representagao prevista no art. 41 - A adote o rito 

processual do art. 22, incisos I a XIII, da mencionada lei complementar. 

Muito embora a agao de investigagao judicial deva ser dirigida ao 

Corregedor-Geral nas eleigoes presidenciais, ao Corregedor Regional nas eleigoes 

federais e estaduais e aos Juizes Eleitorais nas eleigoes municipais, segundo 

disposto nos arts. 19, 22 e 24 da LC n. 64/1990, respectivamente, o que parece 

diploma. 2. Prova formada em autos de investigagao judicial deve, obrigatoriedade, ser analisada por 
ocasiao do exame de recurso contra a expedigao de diploma. DJ de 7.2.2003. 
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sensato e acertado e o entendimento do ilustre Ministro Fernando Neves, em 

palestra proferida em Belo Horizonte, de que a representacao do art. 41 - A seja 

dirigida aos Juizes Auxil iares dos Tribunals Regionais Eleitorais nas eleigoes de 
i 

2002, conforme disposto no art. 96, § 3°, da Lei n. 9.504/1997. 

De fato, e manifesta a competencia desses Juizes Auxil iares para processar 

a representagao referida segundo os arts. 1° e 2° da Resolugao TSE n. 20 .951 , de 

13.12.2001. 

A diferenga fundamental esta em que a agao de investigagao judicial eleitoral 

deve ser dirigida ao Corregedor Regional Eleitoral, segundo o disposto no art. 19 da 

LC n. 64/1990, e isso e compreensivel , porque a representagao do art. 41 - A da Lei 

n. 9.504/1997 nao preve declaragao de inelegibil idade, como ocorre com aquela. 

Dentro!desse contexto, nao se pode falar em violagao ao disposto nos arts. 

19 a 22 da LC n. 64/1990, que regulam o procedimento de competencia da 

Corregedoria-Geral e Regional para apurar "o uso indevido, desvio ou abuso de 

poder economico ou de autoridade ou a utilizagao indevida de veiculos ou meios de 

comunicagao social", ao passo que a representagao do art. 41 - A cuida da captagao 

de sufragio. Hipoteses, portanto, bem distintas. 
i ; 

Ademais , e de salientar-se que a representagao do art. 41 - A busca apurar 

se a vontade do eleitor foi viciada por praticas de captagao de sufragio vedadas em 

lei. Para a procedencia do pedido contido na representagao em aprego, deve-se 

verif icar se o candidato, ou terceiro agindo a seu mando, doou, prometeu ou 

entregou ao eleitor dadiva ou benesse em troca de voto. Em outras palavras, deve-

se examinar se f icou demonstrada a f inalidade de obter o voto do eleitor. 

Consequentemente, refoge do ambito dessa representagao a potencial idade do ato 

praticado para comprometer a lisura das eleigoes. 
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Ja a agao de investigagao judicial eleitoral tern por escopo apurar se as 

praticas de abuso do poder polit ico ou economico e o uso indevido de veiculos e 
I \ 

meios de comunicagao social ocorreram e se t iveram potencial lesivo suficiente para 

macular a lisura do pleito. Portanto, nessa agao protege-se a legitimidade das 

eleigoes. 

Feitas essas consideragoes, deve-se esclarecer que os dois procedimentos 

podem perfeitamente coexistir, paralelamente, em eleigoes estaduais, isto e, como 

agao de investigagao judicial eleitoral processada perante a Corregedoria Regional 

Eleitoral e representagao fundada no art. 41 - A da Lei n. 9.504, de 1997, ajuizada 

perante os Juizes Auxil iares dos Tribunals, os quais, por serem indicados pelas 

Corregedorias Regionais Eleitorais, devem ser considerados como sua extensao. 

Na hipotese de o Corregedor Eleitoral receber o pedido de instauragao de 

investigagao judicial eleitoral cumulada com o art. 41 - A, em que se requer a 

declaragao de inelegibil idade do candidato, a cassagao do registro de sua 

candidatura ou do diploma a ele conferido e ainda a aplicagao da sangao de multa, 

deve o Corregedor examinar a materia do ponto de vista de sua competencia, isto e, 

deve limitar-se a verificar se os fatos prescritos na petigao inicial configuram abuso 

do poder economico ou polit ico e se t iveram potencial lesivo habil para desequil ibrar 

a disputa entre os candidatos. Nao podera o Corregedor aplicar as sangoes 

previstas no art. 41 - A. Nada impede, todavia, que remeta copia desse expediente 

para distribuigao aos Juizes Auxil iares. 

Deve-se realgar, contudo, que, com a diplomagao dos eleitos, os processos 

ate entao afetos aos Juizes Auxil iares serao distr ibuidos entre os membros da Corte. 

Neste momento, entendo oportuno tragar urn paralelo entre a agao de investigagao 

judicial e a representagao do art. 41 - A da Lei n. 9.504, de 1997. 
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Em primeiro lugar, quanto ao bem juridico protegido, o art. 41 - A nao se 

preocupa com o resultado das eleigoes, mas, s im, com a vontade do eleitor, o que 

nao ocorre com a agao de investigagao judicial, cujo bem juridico tutelado e a lisura 

do pleito. 

Consequentemente, no primeiro caso, nao e de se levar em conta a 

potencial idade \ lesiva suficiente para macular a legitimidade das eleigoes, sendo 

esse o ponto relevante para a investigagao judicial prevista no art. 22 da LC n. 
i 

64/1990. (Ac. rj. 12.394 e n. 12.587; REsp. n. 11.469, Ac. n. 11.469, Rel. Min. Costa 

Leite, JTSE, Brasil ia, v. 8, n. 2, p. 112; REsp. n. 15.161, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 

DJ, 8.5.1998, p. 69; RO n. 12.244, Rel. Min. Marco Aurel io, JTSE, Brasil ia, v. 7, n. 1, 

p. 251). 

Para a: tipificagao do ilicito previsto no art. 41 - A, e preciso que a conduta 

seja do candidato ou de interposta pessoa, provada a aquiescencia do primeiro (Ac. 

n. 1.9.566, Rel.! Min. Salvio de Figueiredo; Ac. n. 1.000, 26.6 .2001, Rel. Min. Salvio 

de Figueiredo; REsp. n. 19.566, Rel. Min. Salvio de Figueiredo, DJ, 26.4.2002). 

Tambem para a representagao do art. 41 - A, nao se exige que o ato se 

realize, bastando mera promessa para caracterizar a tipificagao. O procedimento e 

mais celere, pois nao busca a verdade real. A conduta deve consistir numa 

promessa ou dadiva expressamente vinculada a troca de votos (Agravo de 

Instrumento n. 2.790, 8.5.2001, DJ, 22.6 .2001; REsp. n. 19.186, 22.2.2002, Rel. Min. 

Sepulveda Pertence; Consulta n. 522, 14.12.1999; REsp. n. 19.299, 15.2.2001 e 
I 

REsp. n. 19.929, Rel. Min. Fernando Neves). Ao passo que, para consubstanciar a 

tipificagao da agao de investigagao judicial eleitoral, importa f ique caracterizado o 

uso indevido, o desvio ou o abuso do poder economico (TSE, Recurso n. 12.244, 

Rel. Min. Marco Aurel io, JTSE, v.7, n .1 , p. 251), deve ficar caracterizada a utilizagao 
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indevida de veiculos ou meios de comunicagao social ou ainda o uso indevido, 

desvio ou abuso do poder de autoridade. Quanto a legit imidade para propor a 

representacao Ido art. 41 - A, ela socorre aos partidos polit icos, qualquer candidato, 

col igacoes e Ministerio Publico, a teor do art. 96, caput, da Lei n. 9.504/1997. O que 

tambem ocorre com a legit imidade ativa da acao de investigagao judicial (art. 22, 

caput, da Lei n. 9.504/1997). Quanto a legitimidade passiva, na representagao do 

art. 41 - A estao legit imados a f igurar no polo passivo os candidatos ou qualquer 

pessoa que atue a seu mando visando a captagao de sufragio vedada por lei, o que 
I 

tambem ocorre com a agao de investigagao judicial eleitoral. No que concerne ao 
! 

foro competente, como ja visto, na representagao do art. 41 - A sao os Juizes 

Auxil iares e na agao de investigagao sao o Corregedor-Geral, os Corregedores 

Regionais e os ! Juizes Eleitorais, conforme o tipo de eleigao. 

Quanto ao termo inicial, na representagao do art. 41 - A este nao e a partir 

do deferimento ou da escolha do candidato em convengao, mas, s im, do pedido do 

registro da candidatura (REsp. n. 19.229, DJ, 5.6.2001, e n. 19.566, DJ, 26.4.2002, 

p. 185, TSE). Tambem inexiste o termo final. 

Quanto a agao de investigagao judicial, segundo entendimento do Tribunal 

Superior Eleitoral, nao existe termo inicial, mas, sim, f inal, que e a data da 

diplomagao do eleito (REsp. n. 19.566, DJ de 26.4.2002, e n.15.263, DJ, de 

11.6.1999, TSE). 

Ambas as agoes tern o mesmo rito do art. 22, incisos I a XV, da LC n. 

64/1990. No entanto, quanto a sangao, as agoes di ferem, pois na representagao do 

art. 41 - A a pena e a cassagao do registro ou do diploma e multa, e na agao de 

investigagao e a inelegibil idade do representado e de quantos hajam contr ibuido 

para a pratica do ato acoimado, nas eleigoes que se realizarem nos tres anos 
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subsequentes £ eleigao em que se verificou o ato, alem da cassagao do registro do 
I 
i 

candidato diretamente beneficiado. 

Quanto aos efeitos, no que concerne a representagao, esses sao imediatos, 

| 
segundo reiterada jur isprudencia do TSE (MC n. 994; REsp. n. 19.993; MS n. 995; 

REsp. n. 19.55J2 e n. 19.420 e questao de ordem no REsp. n. 19.508, todos do TSE). 

Conforme o teor do seguinte acordao: 

"Representacao. Art . 41 - A da Lei n 2 9.504/97. Captagao de sufragio vedada por lei. 
Comprovagao . Ap l icagao de multa. Dec isao poster ior a d ip lomagao. Cassagao do 
d ip loma. Possib i l idade. A ju izamento de agoes propr ias. Nao-necess idade. 1. A 
dec isao que ju lgar procedente representagao por captagao de sufragio vedada por lei, 
c o m base no art. 41 -A da Lei n e 9.504/97, deve ter cumpr imen to imediato, cassando o 
registro ou o d ip loma, se ja exped ido, s e m que haja necess idade da interposigao de 
repurso contra a expedigao de d ip loma ou de agao de impugnagao de manda to 
elet ivo," NE: Ap l icagao de mul ta e cassagao do d ip loma de prefei to por captagao de 
sqfragio, cons is tente na doagao de u m a caixa d 'agua e um padrao de luz a eleitor e 
diScussao sobre o pr inc ip io da proporcional idade./.Ac. if 19.739, de 13.8.2002 , rel. 
Min. Fernando Neves.). 

No que concerne a destinagao dos votos obtidos pelo candidato cujo nome 

constou na urrja eletronica, sendo negado seguimento ao recurso apos o pleito, o 

Tribunal Superior Eleitoral ainda nao firmou entendimento acerca da materia, pois 

nao houve casp concreto. 

Em relagao a agao de investigagao judicial eleitoral, se a mesma for decidida 

antes das eleigoes ou na hipotese de nao ser eleito candidato infrator, os seus 

efeitos sao imediatos. No entanto, se a decisao for proferida apos a eleigao do 

candidato infrator, a agao de investigagao judicial nao tera efeitos imediatos, pois a 

Lei Eleitoral tutela os candidatos vitoriosos, restando a opgao da remessa de copias 

dos autos para o Ministerio Publico, a f im de respaldar a agao de impugnagao de 

mandato ou recurso contra a diplomagao. E de ressaltar que, por construgao 

jur isprudencial , a agao de investigagao judicial independe do transito em julgado da 



decisao de sua procedencia para lastrear a agao de impugnagao de mandato, sendo 

que existem entendimentos mais arrojados que nem mesmo reclamam a conclusao 
I 

da agao com ja sua decisao (Recurso Especial Eleitoral n. 19.508, Classe XXII , 
I 

Goias, Rio Quente, 7 a Zona, Caldas Novas, Rel. Min. Luiz Carlos Madeira, em que 
j 

consta na ementa: "a hipotese do art. 262, IV, do Codigo Eleitoral pressupoe prova 

pre-constituidaj em investigagao judicial eleitoral, independente de decisao transitada 

em julgado"). JNo Agravo de Instrumento n. 3.095 do Piaui, 4 5 a Zona Eleitoral, 
l 

Relator Ministro Fernando Neves, entendeu-se que nao ha obrigatoriedade de ter 
i 

havido pronunciamento judicial, ou seja, a prova nao ha que ter sido previamente 
I 

ju lgada, ante a falta de ju izo definitivo por parte da Justiga Eleitoral - Precedentes -

Acordao n. 19J506, Relator Ministro Fernando Neves. Ainda no Agravo Regimental 

no Recurso Especial n. 19.568, relatado pelo Ministro Fernando Neves, f icou 

estabelecido que: "nao e necessario que a decisao proferida em investigagao judicial 

tenha transitado em julgado". Destaque-se ainda, que, em agravo regimental na 

Reclamagao n. 142 ficou estabelecido: "a execugao da cassagao de registro fundada 

no art. 41 - A! da Lei n. 9.504/1997 e imediata, nao incidindo o art. 15 da LC n. 

64/1990, que [condiciona o transito em julgado da decisao" (Decisao TSE, de 

2.4.2002, publ icada no DJU de 2.8.2002). 

Em se tratando da representagao do art. 41 - A, ela e discipl inada pelos arts. 

8° e 9° da Resolugao TSE n. 20 .951 . O recurso previsto e o de agravo, que sera 

levado pelo Juiz Auxiliar, ao conhecimento do Tribunal, atuando ele como relator. 

O efeito desse recurso sera devolutivo (questao de ordem no REsp. n. 

19.508, Rel. Min. Ellen Gracie). Ja com relagao a agao de investigagao judicial nas 

eleigoes municipais, o recurso da decisao do Juiz Eleitoral sera para o TRE, no 

prazo de tres dias. E, nas eleigoes estaduais e federais, o recurso sera para o TSE, 

i 
i 
i 
I 
) 
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cabendo a inda recurso extraordinario para o STF das decisoes do TSE. Quanto ao 

efeito desse recurso, a teor do art. 15 da LC n. 64/1990 e do art. 216 do Codigo 

Eleitoral, sera ! sempre suspensivo quando se tratar de cassagao de diploma ou 

impugnagao de mandato eletivo, ou seja, quando se tratar de candidato eleito ou 

diplomado, impondo-se o transito em julgado para que se opere a cassagao do 

mandato ou diploma. 
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CAPlTULO 4 O artigo 30-A da n° Lei 11.300/2006: UMA NOVA C A U S A D E 

I N E L E G I B I L I D A D E 

Art. 30 - A. Qua lquer part ido pol i t ico ou co l igacao podera representar 
a Just ica Eleitoral re latando fatos e ind icando provas e pedir a 
aber tura de invest igacao judic ia l para apurar condutas e m desacordo 
c o m as normas desta Lei, relat ivas a ar recadagao e gastos de 
recursos. 

§ 1° Na apuracao de que trata este art igo, apl icar-se-a o 
proced imento previsto no art. 22 da Lei Comp lementa r n. 64, de 18 
de maio de 1990, no que couber. 

§ 2° Comprovados captacao ou gas tos i l icitos de recursos, 
para f ins elei torais, sera negado d ip loma ao candidato , ou cassado , 
s e j a houver s ido outorgado. " 

O art.30 - A foi, sem duvida, a principal inovacao trazida pela Lei n. 

11.300/2006, equiparavel a introducao do art.41 - A no ordenamento juridico 

brasileiro. O seu § 2° criou um novo ato jur idico ilicito (captagao ou gastos ilicitos de 

recursos para fins eleitorais) cominando-lhe a sancao de negacao ou cassagao do 

diploma do candidato eleito. A captagao ilicita de recursos para fins eleitorais e toda 

aquela que esteja em desacordo com a Lei n. 9.504/97, advinda de qualquer 

daquelas ent idades previstas no art. 24 ou, ainda que de origem em si mesma nao 

vedada, sejam recursos que nao transitem pela conta obrigatoria do candidato (caixa 

dois) e, ao mesmo tempo, sejam aplicados indevidamente na campanha eleitoral, 

guardada a distingao com a hipotese de abuso de poder economico, prevista no § 3° 

do art. 22. 

Out ross im, reputam-se gastos ilicitos de recursos para fins eleitorais aqueles 
real izados s e m a observanc ia das no rmas da Lei n° 9.504/97, c o m o gastos para a 
con feccao de br indes, botons, bones, outorga de premios, doacoes para elei tores ou 
pessoas jur id icas (assoc iacoes, por exemplo) , pagamento de art istas para a 
real izacao de eventos e m prol da candidatura, etc. 

Para que se ingresse com a representagao prevista no art.30-A nao basta 
i 

que se afirme a existencia de possivel infragao as normas de arrecadagao e gastos 
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de campanha: j e necessario que a petigao inicial relate fatos concretos e indique 

provas. Ind icarprovas nao e produzi-las desde ja. Se para a comprovagao dos fatos 

alegados ha a necessidade de documentos que se encontram em poder de 

terceiros, basta que a peticao indique quais sao os documentos e em poder de quern 

eles se encontram, pedindo que sejam eles juntados aos autos por determinagao 

judicial. j 
l 

Relatar fatos, de outra banda, nao e genericamente denunciar a ocorrencia 
| 

de possivel ilicjtude, sem descreve-los minimamente e com seguranca. Nao se pode 

ajuizar representagao, com esteio no art. 30 - A, alegando que o partido polit ico 

arrecadou il icitamente recursos, sem afirmar as razoes minimas de sua convicgao. 

A i nao haveria relate de fatos, mas exposigao de suposicoes genericas. Relatar 
i 

fatos e precisar acontecimentos concretos da campanha eleitoral que impliquem 

afronta a legislagao e possam ser apurados mediante a instrugao processual. 

Insistimos, por ser importante:que a representagao do art. 30 - A nao e um 

pedido de investigagao administrativa para que o Corregedor Eleitoral abra um 
i 

inquerito para a apuragao de fatos. Trata-se de agao de direito material processada, 

no que couber (prescreve a lei), pelo rito da agao de investigagao judicial eleitoral 

(AIJE). Ou seja, utilizar-se-a o rito da AIJE com a exclusao dos incisos XIV e 

seguintes do art. 22 da LC n. 64/90, dando a sentenga que a julgar efeitos imediatos, 

sem que incida o art. 15 da LC n. 64/90 (e dizer, independentemente do transito em 

julgado da sentenga de procedencia). 

A representagao do art. 30 - A pode ser proposta apos o pedido de registro 

de candidatura, relatando fatos que revelem a arrecadagao ou o gasto indevido de 

recursos de campanha, em desrespeito a legislagao eleitoral. Todavia, qual o prazo 

final para a sua propositura? E sabido que o ju lgamento das contas dos candidatos 
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eleitos devera j ocorrer em ate oito dias antes da diplomagao, quando terao os 

interessados o conhecimento dos aspectos dos gastos de campanha que poderao 

ensejar o ajuizamento da representagao do art. 30 - A. Ass im, seria licito aplicar a 

representagao; do art. 30 - A, analogicamente (e sem criagao judicial de 

decadencia!), o prazo de 15 (quinze) dias apos a diplomagao para o ingresso da 

agao, na forma'do art.14, § 10 da CF/88. Essa seria uma possibil idade hermeneutica 

estribada no ordenamento jur idico, observando o principio da limitagao temporal das 

tides eleitorais^ evitando que o prolongamento indefinido da possibil idade de ataques 

judiciais aos mandatos eletivos. A estabil idade dos mandatos obtidos nas urnas 

ficaria salvaguardada. 

I 
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Nao resta a menor duvida, apos tudo o que foi dito, de que a agao de 

investigagao judicial eleitoral e um importante e eficaz instrumento dest inado a 

repressao do abuso do poder economico e politico nas eleigoes, a fim de que seja 

garantida a sua legit imidade, consistente na supremacia da vontade popular nos 

pleitos. 

A sua previsao legal esta centrada no art. 22 da Lei Complementar n. 

64/1990 - a Lei das Inelegibil idades. E um instrumento jurisdicional - uma agao 

judicial de natureza declaratoria e constitutiva, como tambem de carater prevent ive 

ou preparatoria de agao de impugnagao de mandato eletivo ou de recurso contra a 

diplomagao, podendo, ainda, servir de respaldo para a instauragao de uma agao 

criminal. Nesse particular, cumpre salientar que, segundo entendimento de nossos 

Tribunals Eleitorais, sobretudo do Tribunal Superior Eleitoral, nao ha necessidade do 

ju lgamento definitivo da agao de investigagao judicial, com seu transito em julgado, 

nem mesmo se reclama a prolagao da decisao final desse processo para respaldar 

uma agao de| impugnagao de mandato eletivo ou recurso contra diplomagao, 

bastando, tao-somente, que tenha sido assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

Quanto aos efeitos jur idicos do artigo 41 - A, a sangao aplicada e a 

cassagao do registro ou diploma e multa. 

Em relagao ao artigo 30 - A podemos afirmar que no seu § 2° criou um 

novo ato ilicito (captagao ou gasto ilicito de recursos para fins eleitorais) cominando-

Ihe sangao de negagao ou cassagao do diploma do candidato eleito. 

Por derradeiro, cumpre enfatizar a absoluta compatibi l idade entre a agao de 

investigagao judicial e a agao a que se refere o art. 41 - A da Lei n. 9.504/1997, 
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inserido por forga da Lei n. 9.840/1999, de iniciativa popular. Isso porque aquela 

corre perante as Corregedorias, Geral ou Regionais, de propositus bem distintos, ou 

seja: a primeira, tutela a isonomia nas eleicoes, preocupando-se com a influencia 

decisiva do abuso do poder economico ou polit ico e da utilizagao dos meios de 

comunicagao nos pleitos, ao passo que a hipotese prevista no art. 41 - A, da Lei n. 
i 

9.504/1997 trata da conduta dos candidatos e dos agentes publicos, sendo bem 

diversos, portanto, os bens juridicos tutelados. 

Tambem nao se vislumbra incompatibi l idade do dispositivo com o art. 14, § 

9°, da Constituigao Federal de 1988, por nao estabelecer nova causa de 

inelegibil idade > - o que seria feito por lei complementar, segundo o texto 

consti tucional. Isso porque o referido art. 41 - A comina a pena de cassagao de 

mandato e estabelece sangao de natureza pecuniaria, que nao sao hipoteses de 

inelegibilidade,: pois o apenado continua em pleno gozo de todos os seus direitos 

polit icos, e, portanto, elegivel para as eleigoes seguintes. Cuida-se de instrumento 

al tamente moralizador, simples e rapido a sancionar os maus administradores 

publicos e agentes polit icos, uma vez que restam afastados os percalgos e demoras 

de uma agao de impugnagao de mandato eletivo, com que os fraudadores e 

improbos se escudam e, por nao raras vezes, escapam pelas portas escancaradas 

da impunidade. 

Tern legitimidade para propor a agao de investigagao judicial os candidatos e 

pre-candidatos, partidos e coligagoes, bem como o Ministerio Publico Eleitoral, os 

quais poderao deflagrar a agao a partir do pedido de registro, isso porque podem 

embasa- la em fatos anteriores, ate a diplomagao, segundo entende Adriano Soares 

da Costa e tern referendado o TSE, com respaldo na exegese do item XV do art. 22 

da Lei Complementar n. 64/1990. 
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Seu objeto e a repressao do uso indevido dos meios de comunicagao social 

e o abuso do poder economico ou politico, dai resultando o seu efeito, que e a 

inelegibil idade do infrator, ex tunc, a teor do enunciado na Sumula n. 19 do TSE. 

A agao de investigagao judicial deve ser proposta perante o TSE nas 

eleigoes presidenciais, perante os TREs nas chamadas eleigoes gerais e perante os 

Juizes Eleitorais nas eleigoes municipais. 

E relevante assinalar que, segundo entendimento do TSE, nao podera ser 

declarada a inelegibil idade se a agao em aprego for ju lgada apos as eleigoes, 

cabendo a i serem remetidas copias ao Ministerio Publico Eleitoral, para, se for o 

caso, ser proposta a competente agao de impugnagao de mandato eletivo ou 

interposto o recurso contra a diplomagao. 

Da mesma forma, a agao prosseguira, em caso de desistencia da 

candidatura ou se o candidato acusado nao tiver sido eleito, uma vez que esta em 

jogo a sua inelegibil idade e nao mais o seu registro ou mandato, que resultaram 

prejudicados. 

Pode-se afirmar que o apr imoramento das eleigoes no Brasil, ou seja, do 

processo eleitoral, englobando as fases do al istamento, votagao, apuragao e 

diplomagao dos eleitos so podera atingir um nivel elevado, com a educagao do 

homem polit ica e, a ampla fiscalizagao das eleigoes pelo orgao do Ministerio 

Publico, que juntamente com os partidos polit icos e candidatos, formam 

notavelmente um mecanismo legal e eficaz na prevengao e repressao das fraudes e 

corrupgao eleitoral. Cumpre, portanto, ao Poder Judiciario a aplicagao da tutela 

eleitoral despoli t izada e salva de ingerencia de qualquer controle partidario, vez que 

a missao da justiga e o maior valor protegido. 
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L E I C O M P L E M E N T A R N° 64, D E 18 D E MAIO D E 1990. 

Presidente da Republ ica 

Face- saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Sao inelegiveis: 

I - para qualquer cargo: 

a) os inalistaveis e os analfabetos; 

b) o s membrps do C o n g r e s s o Nacional, d a s A s s e m b l e i a s Legis lat ivas, da 
C a m a r a Legislat iva e d a s C a m a r a s Municipais que hajam perdido o s 
respect ivos mandatos por infringencia do d isposto nos inc isos I e II do art. 55 
da Constituigao Federal , dos disposit ivos equivalentes sobre perda de 
mandato d a s Const i tu icoes E s t a d u a i s e L e i s Organ icas dos Municipios e do 
Distrito Federal , para a s e le icoes que s e realizarem durante o periodo 
remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito a n o s 
s u b s e q u e n t e s ao termino da legislatura; (Alinea com redacao alterada pela Lei 
Complementar n° 81, de 13.4.1994) 

R e d a c a o original do inc iso I, b, do art. 1° da Lei Complementar n° 64/90 (a 
apl icagao do novo texto pode depender de dec isao da Just iga Eleitoral): 

"b) o s membros do C o n g r e s s o Nacional, d a s A s s e m b l e i a s Legis la t ivas, da 
C a m a r a Legislat iva e das C a m a r a s Municipais que hajam perdido os 
respect ivos mandatos por infrigencia do d isposto no art. 55, I e II, da 
Constituigao federa l , dos disposi t ivos equivalentes sobre perda de mandato 
d a s Const i tu icoes E s t a d u a i s e L e i s Organicas d o s Municipios e do Distrito 
Federal , para a s eleigoes que s e realizarem durante o periodo remanescente do 
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mandato para o qual foram eleitos e nos 3 (tres) a n o s s u b s e q u e n t e s ao termino 
da legislatura;" 

c) O Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e o 
Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infrigencia a dispositivo da 
Constituigao Estadual, da Lei Organica do Distrito Federal ou da Lei Organica do 
Municipio, para as eleigoes que se realizarem durante o periodo remanescente e 
nos 3 (tres) anos subsequentes ao termino do mandato para o qual tenham sido 
eleitos: I 

! 
d) os que tenham contra sua pessoa representagao julgada procedente pela Justiga 
Eleitoral, transitada em julgada, em processo de apuragao de abuso do poder 
economico ou polit ico, para a eleigao na qual concorrem ou tenham sido 
diplomados, bem como para as que se realizarem nos 3 (tres) anos seguintes; 

e) os que forem condenados criminalmente, com sentenga transitada em julgado, 
pela pratica de crimes contra a economia popular, a fe publica, a administragao 
publica, o patrijTionio publico, o mercado financeiro, pelo trafico de entorpecentes e 
por cr imes eleitorais, pelo prazo de 3 (tres) anos, apos o cumprimento da pena; 

I 
f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompativeis, pelo 
prazo de 4 (quatro) anos; 

g) os que t iverem suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungoes publicas 
rejeitadas pori irregularidade insanavel e por decisao irrecorrivel do orgao 
competente, salvo se a questao houver sido ou estiver sendo submetida a 
apreciagao do Poder Judiciario, para as eleigoes que se realizarem nos 5 (cinco) 
anos seguintes, contados a partir da data da decisao; 

h) os detentores de cargo na administragao publica direta, indireta ou fundacional, 
que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder economico ou polit ico 
apurado em processo, com sentenga transitada em julgado, para as eleigoes que se 
realizarem nos 3 (tres) anos seguintes ao termino do seu mandato ou do periodo de 
sua permaneneia no cargo; 

i) os que, em estabelecimentos de credito, f inanciamento ou seguro, que tenham 
sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidagao judicial ou extrajudicial, 
hajam exercidd, nos 12 (doze) meses anteriores a respectiva decretagao, cargo ou 
fungao de diregao, administragao ou representagao, enquanto nao forem 
exonerados de qualquer responsabil idade; 

II - para Presidente e Vice-Presidente da Republica: 

a) ate 6 (seis) meses depois de afastados definit ivamente de seus cargos e fungoes: 

1 - os Ministros de Estado; 

2 - os chefes dos orgaos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidencia da 
Republ ica; ; 

3 - o chefe clo orgao de assessoramento de informagoes da Presidencia da 
Republica; i 

4 - o Chefe do Estado-Maior das Forgas Armadas; 
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5 - o Advogado-Geral da Uniao e o Consultor-Geral da Republica; 

6 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exercito e da Aeronaut ica; 

7 - os Comandantes do Exercito, Marinha e Aeronaut ica; 

8 - os magistrados; 

9 - os presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas publicas, 
sociedades de economia mista e fundacoes publicas e as mantidas pelo poder 
publico; 

10 - os Governadores de Estados, do Distrito Federal e Territorios; 

11 - os Interventores Federais; 

12 - os Secretarios de Estado; 

13 - os Prefeitos Municipais; 

14 - os membros dos Tribunals de Contas da Uniao, dos Estados e do Distrito 
Federal; 

1 5 - o Diretor-Geral do Departamento de Policia Federal; 

16 - os Secretarios-Gerais, os Secretarios Executivos, os Secretarios Nacionais e os 
Secretarios Federais dos Ministerios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes; 

b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores a eleigao, nos Estados, no 
Distrito Federal, Territorios e em qualquer dos Poderes da Uniao, cargo ou fungao 
de nomeacao pelo Presidente da Republica sujeito a aprovacao previa do Senado 
Federal; 

c) Vetado; 

d) os que, ate 6 (seis) meses antes da eleigao, t iverem competencia ou interesse, 
direto, indireto ou eventual, no langamento, arrecadagao ou fiscalizagao de 
impostos, taxas e contribuigoes de carater obrigatorio, inclusive para fiscais, ou para 
aplicar multas relacionadas com essas atividades; 

e) os que, ate 6 (seis) meses antes da eleigao, tenham exercido cargo ou fungao de 
diregao, administragao ou representagao nas empresas de que tratam os arts. 3° e 
5° da Lei n° 4.137, de 10 de setembro de 1962, quando, pelo ambito e natureza de 
suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional; 1 

f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no 
Brasil, nas condigoes monopol ist icas previstas no paragrafo unico do art. 5° da lei 
citada na al inea anterior, nao apresentarem a Justiga Eleitoral, ate 6 (seis) meses 
antes do pleito, a prova de que f izeram cessar o abuso, apurado, do poder 
economico, ou de que transferiram, por forga regular, o controle de referidas 
empresas ou grupo de empresas; 

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo 
ou fungao de diregao, administragao ou representagao em entidades representativas 
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de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuigoes impostas pelo poder 
publico ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdencia Social; 

h) os que, ate 6 (seis) meses depois de afastados das fungoes, tenham exercido 
cargo de presidente, diretor ou superintendente de sociedades com objetivos 
exclusivos de operagoes f inanceiras e fagam publ icamente apelo a poupanga e ao 
credito, inclusive atraves de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que 
gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder publico, salvo se 
decorrentes de contratos que obedegam a clausulas uniformes; 

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou 
fungao de diregao, administragao ou representagao em pessoa jur idica ou em 
empresa que mantenha contrato de execugao de obras, de prestagao de servigos ou 
de fornecimento de bens com orgao do poder publico ou sob seu controle, salvo no 
caso de contrato que obedega a clausulas uniformes; 

j) os que, membros do Ministerio Publico, nao se tenham afastado das suas fungoes 
ate 6 (seis) meses anteriores ao pleito; 

I) os que, servidores publicos, estatutarios ou nao, dos orgaos ou ent idades da 
administragao direta ou indireta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municipios e dos Territorios, inclusive das fundagoes mantidas pelo poder publico, 
nao se afastarem ate 3 (tres) meses anteriores ao pleito, garantido o direito a 
percepgao dos seus vencimentos integrals; 

III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal: 

a) os inelegiveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Republica 
especif icados na al inea a do inciso II deste artigo e, no tocante as demais al ineas, 
quando se tratar de repartigao publica, associagao ou empresas que operem no 
territorio do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos; 

b) ate 6 (seis) meses depois de afastados definit ivamente de seus cargos ou 
fungoes: 

1 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador do Estado ou do Distrito 
Federal; 

2 - os Comandantes do Direito Naval, Regiao Militar e Zona Aerea; 

3 - os diretores de orgaos estaduais ou sociedades de assistencia aos Municipios; 

4 - os Secretarios da administragao municipal ou membros de orgaos congeneres; 

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito: 

a) no que Ihes for aplicavel, por identidade de situagoes, os inelegiveis para os 
cargos de Presidente e Vice-Presidente da Republica, Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses 
para a desincompatibi l izagao; 

b) os membros do Ministerio Publico e Defensoria Publica em exercicio na comarca, 
nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, sem prejuizo dos vencimentos integrals; 
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c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercicio no Municipio, nos 4 
(quatro) meses anteriores ao pleito; 

V - para o Senado Federal: 

a) os inelegiveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Republica 
especif icados na al inea a do inciso II deste artigo e, no tocante as demais al ineas, 
quando se tratar de repartigao publica, associagao ou empresa que opere no 
territorio do Estado, observados os mesmos prazos; 

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegiveis para os cargos de 
Governador e Vice-Governador, nas mesmas condicoes estabelecidas, observados 
os mesmos prazos; 

VI - para a Camara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Camara Legislativa, no 
que Ihes for aplicavel, por identidade de situacoes, os inelegiveis para o Senado 
Federal, nas mesmas condicoes estabelecidas, observados os mesmos prazos; 

VII - para a Camara Municipal: 

a) no que Ihes for aplicavel, por identidade de situacoes, os inelegiveis para o 
Senado Federal e para a Camara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) 
meses para a desincompatibi l izagao; 

b) em cada Municipio, os inelegiveis para os cargos de Prefeito e Vice-prefeito, 
observado o prazo de 6 (seis) meses para desincompatibi l izagao. 

§ 1° Para concorrencia a outros cargos, o Presidente da Republica, os 
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos 
respectivos mandatos ate 6 (seis) meses antes do pleito. 

§ 2° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderao candidatar-se 
a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos ultimos 
6 (seis) meses anteriores ao pleito, nao tenham sucedido ou substituido o titular. 

§ 3° Sao inelegiveis, no territorio de jurisdicao do titular, o conjuge e os parentes 
consanguineos ou afins, ate o segundo grau ou por adogao, do Presidente da 
Republica, de Governador de Estado ou Territorio, do Distrito Federal, de Prefeito ou 
de quern os haja substituido dentro do 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se 
ja titular de mandato eletivo e candidato a reeleigao. 

Art. 2° Compete a Justiga Eleitoral conhecer e decidir as arguigoes de 
inelegibil idade. 

Paragrafo unico. A arguigao de inelegibil idade sera feita perante: 

I- o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a Presidente ou Vice-
Presidente da Republica; 

II- os Tribunals Regionais Eleitorais, quando se tratar de candidato a Senador, 
Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, 
Deputado Estadual e Deputado Distrital; 
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111 - os Juizes Eleitorais, quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereador. 

Art. 3° Cabera a qualquer candidato, a partido polit ico, coligagao ou ao Ministerio 
Publico, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicagao do pedido de registro do 
candidato, impugna-lo em petigao fundamentada. 

§ 1° A impugnagao, por parte do candidato, partido polit ico ou coligagao, nao impede 
a agao do Ministerio Publico no mesmo sentido. 

§ 2° Nao podera impugnar o registro de candidato o representante do Ministerio 
Publico que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado 
Diretorio de partido ou exercido atividade polit ico-partidaria. 

§ 3° O impugnante especif icara, desde logo, os meios de prova com que pretende 
demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no 
maximo de 6 (seis). 

Art. 4° A partir da data em que terminar o prazo para impugnagao, passara a correr, 
apos devida notificagao, o prazo de 7 (sete) dias para que o candidato, partido 
polit ico ou coligagao possa contesta-la, juntar documentos, indicar rol de 
testemunhas e requerer a produgao de outras provas, inclusive documentais, que se 
encontrarem em poder de terceiros, de repartigoes publicas ou em procedimentos 
judiciais, ou administrativos, salvo os processos em tramitagao em segredo de 
justiga. 

Art. 5° Decorrido o prazo para contestagao, se nao se tratar apenas de materia de 
direito e a prova protestada for relevante, serao designados os 4 (quatro) dias 
seguintes para inquirigao das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais 
comparecerao por iniciativa das partes que as t iverem arrolado, com notificagao 
judicial. 

§ 1° As testemunhas do impugnante e do impugnado serao ouvidas em uma so 
assentada. 

§ 2° Nos 5 (cinco) dias subsequentes, o Juiz, ou o Relator, procedera a todas as 
dil igencias que determinar, de oficio ou a requerimento das partes. 

§ 3° No prazo do paragrafo anterior, o Juiz, ou o Relator, podera ouvir terceiros, 
referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e 
circunstancias que possam influir na decisao da causa. 

§ 4° Quando qualquer documento necessario a formagao da prova se achar em 
poder de terceiro, o Juiz, ou o Relator, podera ainda, no mesmo prazo, ordenar o 
respectivo deposito. 

§ 5° Se o terceiro, sem justa causa, nao exibir o documento, ou nao comparecer a 
ju izo, podera o Juiz contra ele expedir mandado de prisao e instaurar processo por 
crime de desobediencia. 

Art. 6° Encerrado o prazo da dilagao probatoria, nos termos do artigo anterior, as 
partes, inclusive o Ministerio Publico, poderao apresentar alegagoes no prazo 
comum de 5 (cinco) dias. 
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Art. 7° Encerrado o prazo para alegagoes, os autos serao conclusos ao Juiz, ou ao 
Relator, no dia imediato, para sentenga, ou julgamento pelo Tribunal. 

Paragrafo unico. O Juiz, ou Tribunal, formara sua eonvicgao pela livre apreciagao da 
prova, atendendo aos fatos e as circunstancias constantes dos autos, ainda que nao 
alegados pelas partes, mencionando, na decisao, os que motivaram seu 
convencimento. 

Art. 8° Nos pedidos de registro de candidatos a eleigoes municipais, o Juiz Eleitoral 
apresentara a sentenga em Cartorio 3 (tres) dias apos a conclusao dos autos, 
passando a correr deste momento o prazo de 3 (tres) dias para a interposigao de 
recursos para o Tribunal Regional Eleitoral. 

§ 1° A partir da data em que for protocolizada a petigao de recurso, passara a correr 
o prazo de 3 (tres) dias para a apresentagao de contra-razoes. 

§ 2° Apresentadas as contra-razoes, serao os autos imediatamente remetidos ao 
Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, 
decorrente da exigi i idade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta 
do recorrente, se tiver condigoes de paga-las. 

Art. 9° Se o Juiz Eleitoral nao apresentar a sentenga no prazo do artigo anterior, o 
prazo para recurso so comegara a correr apos a publicagao da mesma por edital, em 
Cartorio. 

Paragrafo unico. Ocorrendo a hipotese prevista neste artigo, o Corregedor Regional, 
de oficio, apurara o motivo do retardamento e propora ao Tribunal Regional Eleitoral, 
se for o caso, a aplicagao da penalidade cabivel. 

Art. 10 Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, estes serao 
autuados e apresentados no mesmo dia ao Presidente, que, tambem na mesma 
data, os distribuira a um Relator e mandara abrir vistas ao Procurador Regional pelo 
prazo de 2 (dois) dias. 

Paragrafo unico. Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serao enviados ao 
Relator, que os apresentara em mesa para julgamento em 3 (tres) dias, 
independentemente de publicagao em pauta. 

Art. 11 Na sessao do ju lgamento, que podera se realizar em ate 2 (duas) reunioes 
seguidas, feito o relatorio, facultada a palavra as partes e ouvido o Procurador 
Regional, proferira o Relator o seu voto e serao tornados os dos demais Juizes. 

§ 1° Proclamado o resultado, o Tribunal se reunira para lavratura do acordao, no 
qual serao indicados o direito, os fatos e as circunstancias com base nos 
fundamentos do Relator ou do voto vencedor. 

§ 2° Terminada a sessao, far-se-a a leitura e a publicagao do acordao, passando a 
correr dessa data o prazo de 3 (tres) dias, para a interposigao de recurso para o 
Tribunal Superior Eleitoral, em petigao fundamentada. 

Art. 12 Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que 
for protocolizada a petigao passara a correr o prazo de 3 (tres) dias para a 
apresentagao de contra-razoes, notificado por telegrama o recorrido. 
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Paragrafo unico. Apresentadas as contra-razoes, serao os autos imediatamente 
remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 13 Tratando-se de registro a ser ju lgado originariamente por Tribunal Regional 
Eleitoral, observado o disposto no art. 6° desta Lei Complementar, o pedido de 
registro, com ou sem impugnagao, sera julgado em 3 (tres) dias, independentemente 
de publicagao em pauta. 

Paragrafo unico. Proceder-se-a ao ju lgamento na forma estabelecida no art. 11 
desta Lei Complementar e, havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, 
observar-se-a o disposto no artigo anterior. 

Art. 14 No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre registro de candidatos 
serao processados e ju lgados na forma prevista nos arts. 10 e 11 desta Lei 
Complementar. 

Art. 15 Transitada em julgado a decisao que declarar a inelegibil idade do candidato, 
ser-lhe-a negado registro, ou cancelado, se ja tiver sido feito, ou declarado nulo o 
diploma, s e j a expedido. 

Art. 16 Os prazos a que se referem os arts. 3° e seguintes desta Lei Complementar 
sao peremptorios e cont inuos e correm em Secretaria ou Cartorio e, a partir da data 
do encerramento do prazo para registro de candidatos, nao se suspendem aos 
sabados, domingos e feriados. 

Art. 17 E facultado ao partido polit ico ou coligagao que requerer o registro de 
candidato considerado inelegivel dar-Ihe substituto, mesmo que a decisao passada 
em ju lgado tenha sido proferida apos o termo final do prazo de registro, caso em que 
a respectiva Comissao Executiva do partido fara a escolha do candidato. 

Art. 18 A declaragao de inelegibil idade do candidato a Presidencia da Republica, 
Governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeito Municipal nao atingira o 
candidato a Vice-Presidente, Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a 
destes nao atingira aqueles. 

Art. 19 As transgressoes pertinentes a or igem de valores pecuniarios, abuso do 
poder economico ou polit ico, em detr imento da l iberdade de voto, serao apuradas 
mediante investigagoes jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e 
Corregedores Regionais Eleitorais. 

Paragrafo unico. A apuragao e a punigao das transgressoes mencionadas no caput 
deste artigo terao o objetivo de proteger a normalidade e legit imidade das eleigoes 
contra a influencia do poder economico ou do abuso do exercicio de fungao, cargo 
ou emprego na administragao direta, indireta e fundacional da Uniao, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municipios. 

Art. 20 O candidato, partido polit ico ou coligagao sao parte legit ima para denunciar 
os culpados e promover- lhes a responsabil idade; a nenhum servidor publico, 
inclusive de autarquias, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista 
sera licito negar ou retardar ato de oficio tendente a esse f im, sob pena de crime 
funcional. 
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Art. 21 As transgressoes a que se refere o art. 19 desta Lei Complementar serao 
apuradas mediante procedimento sumarissimo de investigagao judicial, realizada 
pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos das Leis n°s 
1.579, de 18 de marco de 1952, 4.410, de 24 de setembro de 1964, com as 
modif icacoes desta Lei Complementar.2 

Art. 22 Qualquer partido polit ico, coligagao, candidato ou Ministerio Publico Eleitoral 
podera representar a Justiga Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou 
Regional, relatando fatos e indicando provas, indicios e circunstancias e pedir 
abertura de investigagao judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder 
economico ou do poder de autoridade, ou utilizagao indevida de veiculos ou meios 
de comunicagao social, em beneficio de candidato ou de partido polit ico, obedecido 
0 seguinte rito: 

1 - o Corregedor, que tera as mesmas atribuigoes do Relator em processos judiciais, 
ao despachar a inicial, adotara as seguintes providencias: 

a) ordenara que se notif ique o representado do conteudo da petigao, entregando-se-
Ihe a segunda via apresentada pelo representante com as copias dos documentos, a 
fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, oferega ampla defesa, juntada de 
documentos e rol de testemunhas, se cabivel; 

b) determinara que se suspenda o ato que deu motivo a representagao, quando for 
relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiencia da medida, 
caso seja ju lgada procedente; 

c) indeferira desde logo a inicial, quando nao for caso de representagao ou Ihe faltar 
a lgum requisite desta Lei Complementar; 

II - no caso de o Corregedor indeferir a reclamagao ou representagao, ou retardar-
Ihe a solugao, podera o interessado renova-la perante o Tribunal, que resolvera 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas; 

III - o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, podera levar o fato ao 
conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a f im de que sejam tomadas as 
providencias necessarias; 

IV - feita a notificagao, a Secretaria do Tribunal juntara aos autos copia autentica do 
oficio enderegado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa 
e m aceita-la ou dar recibo; 

V - f indo o prazo da notificagao, com ou sem defesa, abrir-se-a prazo de 5 (cinco) 
dias para inquirigao, em uma so assentada, de testemunhas arroladas pelo 
representante e pelo representado, ate o maximo de 6 (seis) para cada um, as quais 
comparecerao independentemente de intimagao; 

VI - nos 3 (tres) dias subsequentes, o Corregedor procedera a todas as dil igencias 
que determinar, ex officio ou a requerimento das partes; 

VII - no prazo da al inea anterior, o Corregedor podera ouvir terceiros, referidos pelas 
partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstancias que possam 
influir na decisao do feito; 
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VIII - quando qualquer documento necessario a formacao da prova se achar em 
poder de terceiro, inclusive estabelecimento de credito, oficial ou privado, o 
Corregedor podera, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo deposito ou 
requisitar copias; 

IX - se o terceiro, sem justa causa, nao exibir o documento, ou nao comparecer a 
ju izo, o Juiz podera expedir contra ele mandado de prisao e instaurar processo por 
crime de desobediencia; 

X - encerrado o prazo de di lacao probatoria, as partes, inclusive o Ministerio Publico, 
poderao apresentar alegacoes no prazo comum de 2 (dois) dias; 

XI - terminado o prazo para alegacoes, os autos serao conclusos ao Corregedor, no 
dia imediato, para apresentagao de relatorio conclusivo sobre o que houver sido 
apurado; 

XII - o relatorio do Corregedor, que sera assentado em 3 (tres) dias, e os autos da 
representagao serao encaminhados ao Tribunal competente, no dia imediato, com 
pedido de inclusao incontinenti do feito em pauta, para julgamento na primeira 
sessao subsequente; 

XIII - no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral tera vista dos autos por 
48 (quarenta e oito) horas, para se pronunciar sobre as imputagoes e conclusoes do 
relatorio; 

XIV - ju lgada procedente a representagao, o Tribunal declarara a inelegibil idade do 
representado e de quantos hajam contribuido para a pratica do ato, cominando-lhes 
sangao de inelegibil idade para as eleigoes a se realizarem nos 3 (tres) anos 
subsequentes a eleigao em que se verif icou, alem da cassagao do registro do 
candidato diretamente beneficiado pela interferencia do poder economico e pelo 
desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos autos ao 
Ministerio Publico Eleitoral, para instauragao de processo disciplinar, se for o caso, e 
processo-cr ime, ordenando quaisquer outras providencias que a especie comportar; 

X V - se a representagao for ju lgada procedente apos a eleigao do candidato, serao 
remetidas copias de todo o processo ao Ministerio Publico Eleitoral, para os f ins 
previstos no art. 14, §§ 10 e 11 , da Constituigao Federal, e art. 262, inciso IV, do 
Codigo Eleitoral. 

Paragrafo unico. O recurso contra a diplomagao, interposto pelo representante, nao 
impede a atuagao do Ministerio Publico no mesmo sentido. 

Art. 23 O Tribunal formara sua convicgao pela livre apreciagao dos fatos publicos e 
notorios, dos indicios e presungoes e prova produzida, atentando para 
circunstancias ou fatos, ainda que nao indicados ou alegados pelas partes, mas que 
preservem o interesse publico de lisura eleitoral. 

Art. 24 Nas eleigoes municipais, o Juiz Eleitoral sera competente para conhecer e 
processar a representagao prevista nesta Lei Complementar, exercendo todas as 
fungoes atr ibuidas ao Corregedor-Geral ou Regional, constantes dos incisos I a X V 
do art. 22 desta Lei Complementar, cabendo ao representante do Ministerio Publico 
Eleitoral em fungao da Zona Eleitoral as atribuigoes deferidas ao Procurador-Geral e 
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R e g i o n a l E l e i t o r a l , o b s e r v a d a s as n o r m a s do procedimento previstas nesta Lei 
Complementar. 

Art. 25 Constitui crime eleitoral a arguigao de inelegibil idade, ou a impugnagao de 
registro de candidato feito por interferencia do poder economico, desvio ou abuso do 
poder de autoridade, deduzida de forma temeraria ou de manifesta ma-fe: 

Pena - detengao de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa de 20 (vinte) a 50 
(cinquenta) vezes o valor do bonus do Tesouro Nacional (BTN), e, no caso de sua 
extincao, de titulo publico que o substitua. 

Art. 26 Os prazos de desincompatibi l izagao previstos nesta Lei Complementar que 
ja est iverem ultrapassados na data de sua vigencia considerar-se-ao atendidos 
desde que a desincompatibi l izagao ocorra ate 2 (dois) dias apos a publicagao desta 
Lei Complementar. 

Art. 27 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 28 Revogam-se a Lei Complementar n° 5, de 29 de abril de 1970, e as demais 
disposigoes em contrario. 

Brasil ia, 18 de maio de 1990; 169° da Independencia e 102° da Republica. -
FERNANDO COLLOR - Bernardo Cabral. 


