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RESUMO 

O presente trabalho vislumbra, no ceme de sua abordagem, a importancia socio-juridica de 
motivar a sentenca. Do delineamento historico-evolutivo apreendeu a necessidade da 
obrigacao da motivacao como medida a atender ao anseio social da efetivacao da justica em 
uma tematica de efeitos endoprocessuais e extraprocessuais. Nao obstante, mostrou a 
disciplina dada a materia no ordenamento juridico patrio, sendo que o principio do dever de 
motivar a sentenca erigiu a aleada de principio constitucional. Tal fato confrontou-se com a 
fragilidade do tratamento dispendido a materia, de modo que se encontra suscetivel a 
potenciais alteraeoes do poder constituinte derivado reformador que se imerge nos objetivos 
da tendencia processualistica da sumarizacao do processo, trata-se do objetivo especffico o 
supracitado confronto de normas, principios e tendencia processual. Neste diapasao, surge no 
ordenamento juridico nacional institutos legais que materializam o movimento de 
sumarizacao do processo, sao exemplos, a sumula vinculante (art. 103-A, CF), o julgamento 
de improcedencia "initio litis" (hipotese do art.285-A, CPC) e a admissibilidade dos recursos 
extraordinarios por amostragem (art.543-B, CPC). Estes ameacam o principio do dever de 
motivar a sentenca, ja que a legislagao em m'tida tendencia o livre convencimento do 
magistrado a motivacao se fragiliza. Concluiu-se que a fim de imunizar a motivacao em face 
desta tendencia, faz-se necessario erigir a categoria de clausula petrea, criando o inciso 
LXXIX ao art.5°. da Constitucional Federal, rol dos direitos e garantias fundamentais.E 
sobremodo importante assinalar a relevancia do tema, isto porque o dever de motivar a 
sentenca e fruto de conquistas socio-juridicas a luz do principio da seguranca juridica que 
preconiza um provimento jurisdicional justo com dupla justificacao: controle do Estado-juiz 
que ao decidir tera que apresentar motivacao consistente atinente a decisao e constitui 
seguranga juridica a sociedade que anseia uma resolugao justa acerca do litigio levado a 
apreciacao do Judiciario. O exito deste trabalho sedimentou na metodologia de estudos 
doutrinarios a guisa dos diplomas legais que cuidam do tema exposto, sob o metodo 
exegetico-juridico e historico-juridico. 

Palavras-chave: principios, motivacao da sentenca, sumarizacao do processo. 



RIASSUNTO 

Questo studio intrawede, nel suo abbordo, Fimportanza socio-giuridica di motivate la 
sentenza. Del delineare storico-evolutivo ha capito la necessita della motivazione come 
providenzza da deferire i l desiderio sociale dell'effetivazione della giustizia in una temattica 
di effeti endoprocessuale e estraprocessuale. II trattamento giuridico brasiliano da al principio 
di motivate la sentenza lo statute di principio constituzionale. Tale fatto e confrontato con la 
fragilita di questo trattamento, posto che sono possibile potenziale mutamenti pel potere 
costituzionale derivato riformatore imerso negli obiettivi della tendenza processuale di 
accelerare i l processo. Questo confronto di norme, principi e tendenza processuale e 
l'obiettivo specifico di questo studio. Nel ordinamento giuridico nazionale sorgono instituti 
legali che sono espressioni del movimento di accelerazione processuale, ad esempio: la 
sumula vinculante (art. 103-A della Costituzione Federate), i l giudicamento di improcedenza 
'initio litis' (art. 285-A del Codice Processuale Civile) e l'ammissibilita dei ricorsi 
straordinari per mostre (art.543-B,CPC). Queste sone alcune minacce al principio di motivare 
la sentenzia, con la fragilizacione del libera convincimento del magistrato. La ricerca ha 
concluso che per garantire la motivazione della sentenzia e necessario che questo principio sia 
elevato a norma costituzionale intangibile, l'inciso LXXXLX del articolo quinto della 
Costituzione Federate, i diritti e garantie fondamentale. E importante risaltare la rilevanza del 
tema, perche i l dovere di motivare la sentenzia e frutto delle conquiste socio-giuridica a luce 
del principio della sicurezza giuridica con due giustificazioni: i l controlo dello Stato sulla 
motivazione della decisione e la sicurezza giuridica della societa attraverso di giusta soluzione 
ai confliti. L'esito di questa ricerca e basata nella metodologia di stuck" dottrinare della legge, 
attreverso dei metodo esegettico-giuridico e storico-giuridico. 

Parole-chiave: principi, motivazione della sentenza, accelerazione del processo. 
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INTRODUCAO 

Na processualistica contemporanea patria, o principio do dever de motivar a 

sentenca encontra-se disposto em diversos diplomas legais, a saber, o art. 131 do Codigo de 

Processo Civil - CPC - que consagra o livre convencimento motivado do juiz e o art. 93, IX, 

Constituicao Federal que erigiu este principio, por ora, estritamente processual. A categoria de 

principio constitucional. No entanto, mesmo diante desta disciplina legal, a priori, satisfatoria, 

ha ameaca efetiva quando se coloca em piano de tendencia processual da sumarizacao do 

processo, medida de sanar o numero vertiginoso que obstrui as varas judiciais de todo o pais. 

Nesta esteira, o presente trabalho tratar-se-a da evolucao socio-juridica tenente a 

motivacao da sentenca, em relacao a obrigatoriedade no deslinde das epocas a 

contemporaneidade da disciplina no Brasil, descrevendo as diversas especies, alem de 

enfatizar a problematica de motivar a luz do principio da seguranca juridica em face do 

movimento de sumarizacao do processo que preconiza os principios de economia e celeridade 

processuais, de maneira que, ao se enfocar o quadro desta problematica, procura-se buscar 

uma solugao que consiga conciliar a tendencia supracitada com a evolucao de conquistas 

socio-juridicas. Para tanto, utiliza-se o metodo historico-evolutivo e exegetico-juridico 

atendendo a metodologia de pesquisa bibliografica nos dispositivos legais eorrespondent.es e 

doutrina. 

No primeiro capitulo delinear-se-a a evolucao socio-juridica quanta a motivacao da 

sentenca, a respeito da obrigatoriedade e do respectivo tratamento legal ao longo do tempo. 

Sob enfoque especifico, vislumbrar-se-a o historico-evolutivo do Brasil para compreensao da 

problematica atinente a materia em estudo, tracando um quadro evolutivo patrio. 

Para o sucesso deste estudo mister se faz analisar, no segundo capitulo, o conceito de 

sentenca e seus elementos essenciais, delimitando no deslinde deste aprofundamento ao 

elemento da motivacao, cerne da problematica. Descrevera os diversos pianos (pessoal, 

ideologico e legal) de motivacao, a que prisma se dara, alem de que apresentara as muitas 

especies de motivacao, com especial atencao a motivacao legal e a ideologica, remetendo ao 

Direito Comparado. 

Tratar-se-a o terceiro da imprescindibilidade socio-juridico da motivacao da 

sentenca. Apresentara, para tanto, os efeitos da nao motivacao com as implicacoes no piano 

juridico e social, tendo em vista a natureza juridica da motivacao: garantia constitucional, 

http://eorrespondent.es
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alem de manifestacao do Estado Democratico. Fixara, tambem, a aplicabilidade e a eficacia 

desta obrigagao legal, tracando as poteneiais ameacas da tendencia de sumarizacao do 

processo, de maneira que ira mostrar a possivel solugao para este quadro conflitivo de nomas 

e principios. 



CAPITULO 1 - BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS: DA ARBITRARIEDADE A 

RAZAO 

Ao longo da historia, o processo tem servido muito aos interesses ideologicos da 

classe no poder. Assim tambem a motivacao sentencial. Tracando perfil historico-jurfdico da 

motivacao da sentenca, Tucci (1987, p.48) entende ter ficado claro que sua "evolucao atraves 

dos tempos restou condicionada a ideologia imprimida a determinado ordenamento legal". 

A grande porta atraves da qual as ideologias penetra no processo e a nocao de 

carater instrumental da ciencia processual a servico do direito substancial ao qual garante 

efetividade; o processo se conformaria as finalidades e interesses politicos, economicos e 

sociais consubstanciados no direito substantivo. 

Talvez por isso, tem variado, inclusive no tempo e no espaco, o proprio 

entendimento de decisao motivada, ou seja, a extensao dos requisites que se hao de satisfazer 

para que se tenha cumprido o dever de motivar os pronunciamentos judiciais. 

O mais acabado exemplo de motivacao ideologica esta no maior simbolo cristao. A 

inscricao sobre cruz e a motivacao da sentenca. Entre os romanos, aponta Cretella Junior 

(1997, p.427), a razao justifica o veredicto tinha que ser fixada na cruz. 

Como se ve no julgamento de Crista, Benfica (1995, p. 168) lembra que em seu 

julgamento "como homem sedioso contra Lei Mosaica, contrario ao grande imperador Tiberio 

Cesar", esta qualificacao foi o que motivou a sentenca final, denota que as verdadeiras razoes 

de decidir quase sempre ficam ocultas, voluntaria ou involuntariamente. 

No sistema feudal, a ideologia hierarquizante e antigualitiria da epoca penetrava no 

processo sob a forma de prova legal e de hierarquia de testemunhas: o testemunho de urn 

nobre valia mais do que de um nao nobre, dos clerigos mais do que dos leigos, do rico mais 

do que do pobre, do homem mais do que da mulher, do velho mais do que do jovem. Referido 

sistema foi ouco a pouco se abrandando, mas foi necessario o terremoto da Revolucao 

Francesa para abater, pela ideologia da igualdade, os arcaismos do sistema da hierarquia da 

prova legal. Contudo, tambem a ideologia liberal deixou marcas. O principio do livre 

convencimento e reflexo disso. 



14 

Talvez a mais clara prova de influencia ideologica na motivacao sentencial da-se no 

Direito Sovietico. Na ex-Uniao Sovietica, o Direito era um aspecto da politica e cabia aos 

tribunals a funcao de cooperar com o sucesso da orientacao dos dirigentes. Os tribunais, alem 

de interpretar e aplicar as leis sovieticas deviam assegurar o exito da politica governamental. 

Para tanto, o Direito sovietico suprimiu a distingao ente Direito publico e Direito privado 

(distincao tida por tipicamente burguesa) viabilizando atuacao do juiz de oficio e julgamento 

extra petita. 

No Brasil, antes de atingir a independencia politica, em 7 de setembro de 1822, 

regulava-se, enquanto colonia, conforme as leis portuguesas da epoca. 

Mesmo apos a proclamacao de sua independencia, o pais continuou a dotar, por 

forca do Decreto de 20 de outubro de 1823, regras normativas advindas de Portugal que nao 

contrariasse a soberania nacional e o regime brasileiro. 

A principal e mais importante dessas leis foram as Ordenacoes Filipinas 'citadas por 

Soares de Carvalho (1993, p.144-145), dispuseram o seguinte: 

E para as partes saberem se lhes convem apellar, ou aggravar das sentencas 
diffinitivas, ou vir com embargos a ellas, e os Juizes da mor alcada entenderem 
melhor os fundamentos, por que os juizes inferiores se movem a condenar, ou 
absolver, mandamos que todos nossos desembargadores, e quaesquer outros 
julgadores, ora sejam letrados, ora nao sejatn, declarem specificamente em suas 
sentencas diffinitivas, assim na primeira instancia, como no caso da apellacao, ou 
agravo ou revista, as causas, em que se fundaram a condenar, ou absolver, ou a 
confirmar, ou revogar. 

Saliente-se que naquela epoca havia regra expressa impondo multa de vinte cruzados 

ao juiz que mfringisse o dever de motivar sua deeisao. 

Percebe-se, pois, que o dever de motivar as decisoes judiciais ja existia em periodos 

anteriores a propria eonfiguracao politica do Brasil como Estado independente. 

Apos a emancipacao politica, em materia de obrigatoriedade de motivacao, nada de 

inovador surgiu por varios anos, ate o advento do famoso Regulamento n° 737, de 25 de 

novembro de 1850, que foi o primeiro ato legislative genuinamente nacional a tratar do 

assunto. Este regulamento dispos, em seu art.232, que "a sentenga deve ser clara, sumariando 

o juiz o pedido e a contestagao com os fundamentos respectivos, motivando com precisao seu 

julgado, e declarando sob sua responsabilidade a lei, uso ou estilo em que se funda". 

1 As Ordenacoes Filipinas foram promulgadas por Felipe II da Espanha e I de Portugal, em 1603. O trecho 
comentado do texto refere-se ao Livro II I , Titulo LXVI,§ 7°, primeira parte. 
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Com o advento da Constituigao de 1891, o primeiro texto constitucional 

republicano, consagrou-se no sistema normativo patrio o chamado periodo de dualidade 

processual. Este sistema comportava uma divisao de competencia para legislar sobre o 

processo entre a Uniao e os Estados. Amaral Santos (1999, p.53) a respeito informa: 

[...] elaborou-se, portanto, de um Iado, a legislaeao federal de processo, cuja 
consolidacao, preparada por Jose Higino Duarte Pereira, foi aprovada pelo 
Dec.3.084, de 5 de novembro de 1898; de outro lado, iniciaram-se aos poucos os 
trabalhos de preparacao dos Codigos de Processo Civil e dos Codigos de Processo 
Criminal estaduais, na maioria presos ao figurino federal. 

Afora o questionamento das virtudes e falhas deste sistema dual de legislar, o certo e 

que, salvo algumas raras excecoes, os codigos estaduais limitaram-se a copiar os velhos 

preceitos herdados da Ordenagao do Reino. E, no que toca ao dever de motivar a decisoes 

judiciais, a assertiva se corifirma no mero perpassar de olhos sobre estas disposigoes 

estaduais. No Brasil, a emancipagao politica em relacao a antiga metropole portuguesa, 

trazida com a proclamacao da republica, longe de cortar os liames de ordem juridica que o 

prendia a Portugal, manteve em solo brasileiro, por longo tempo, a vigencia das Ordenagoes 

do reino. Delas ja se havia afastado a nagao portuguesa, e, no entanto, regia-se pelo vetusto 

Codigo de Felipe I I . 

A burocratizagao vinda do Reino de Portugal e da America Portuguesa determinou 

algumas coisas na historia nacional. Da epoca da Colonia se herdou: magistratura como 

carreira hierarquizada; certo convlvio entre elites (justiga amalgamada com exploragao 

mercantil); distanciamento da vida do povo como objetivo de apreciagao jurisdicional (na 

epoca vida da grande populagao de escravos era materia disciplina dos capitaes-do-mato). 

O imperio veio sem a Revolugao burgues-liberal, por isso a situagao, em parte, 

continuou. A separagao dos poderes do Estado, por exemplo, foi pensada apenas como 

racionalizagao da administragao do regime escravocrata e do grande latifundio e nao como 

independencia de um em relagao aos outros poderes. Ademais, o desenvolvimento economico 

nao permitiu ao Brasil tomar contato, ao longo do seculo XIX, com o que se passava na 

Franga, Inglaterra e em outros paises da Europa. 

A Republica brasileira chegou sem tradigao de resistencia institucional ao poder 

imperial do executivo. Ao depois, a distancia de classes era enorme, dai porque os tribunals 

brasileiros tinham certa nobiliarquia voltada a oligarquia fundiaria e exploradora. 
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Somente a partir dos anos vinte do seculo passado inicia-se uma fase diferente, com 

a progressiva democratizacao dos quadros do Judiciario, enquanto administragao manteve-se 

alheio as lutas politicas, reverenciando rnitos de sua origem. 

Hoje, o distanciamento da sociedade cada vez conflitiva, complexa e ativa e, em 

parte, causa de certa crise de legitimidade. 

Com o restabelecimento da unidade legislativa em materia processual (Constituigao 

Federal de 1937, art. 16, XVI), a regra de se fundamentarem as decisoes judiciais passou a 

fazer parte do Codigo de Processo Civil de 18 de setembro de 1939. Alem do art.118 daquele 

codigo, que dispunha em seu paragrafo unico, que o juiz indicara na sentenca ou despacho os 

fatos e circunstancias que motivaram o seu convencimento, tambem o art.280 prescrevia o 

que hoje se encontra positivado nos diplomas legais dos ordenamentos juridicos patrios 

atuais, corroborando com a ideia de que o principio legal do dever de motivar a sentenga e, 

alem de postulado de seguranga juridica, manifestagao do estado democratico de Direito. 



CAPITULO 2 - SENTENCA E MOTIVACAO 

A luz do regime anterior a Lei n°. 11.232 de 22.12.2005, a chamada Reforma da 

Execucao, o conceito dado a sentenga era o ato do juiz que sempre punha fim ao processo, 

decidindo ou nao o merito da causa. Segundo a ordem juridica atual, conceitua-se sentenga 

como ato do juiz que implica alguma das conseqiiencias descritas nos arts. 267e 269 do 

Codigo de Processo Civil (CPC). 

Ocorre que esta definigao contida na lei nao e das mais precisas do ponto de vista da 

tecnica processual. Basta dizer, para demonstrar a impropriedade da definigao, que a sentenga 

nao e capaz de extinguir o processo, eis que e possivel interposigao de recurso perante a 

mesma, o que se fara com que o processo continue a se desenvolver. Em verdade, o processo 

so se encerra com o transito em julgado da sentenga, o que se da no momento em que se 

esgotam os recursos cabiveis. 

2.1 CONCEITO E ELEMENTOS DA SENTENCA 

Diante do exposto, ha que se buscar uma definigao de sentenga cientificamente mais 

adequada, para que se possa bem compreender este ato processual, que de tao relevante ja foi 

chamado em doutrina de ato jurisdicional magno. 

E preferivel definir sentenga como ato de autoridade jurisdicional que exprime e 

afirma a concreta disciplina que deve regular, segundo a lei, a situagao juridica existente entre 

as partes, in judicium deducta. Assim sendo, ela vale para todos e nao so para as partes, uma 

vez que todos devem reconhecer que o juiz, julgando entre as partes, proferiu sua decisao. 

Esta mudanga no conceito da sentenga nao alterou, ao todo, a natureza juridica da 

mesma. A saber, o ato jurisdicional de inteligencia mais importante, vontade da lei em 

substituigao a das partes atraves de pronunciamento do magistrado com animo definitivo a 

causa. Nao so ato de mera inteligencia, se assim o fosse estaria equiparada a um parecer, 

como os proferidos pelos jurisconsultos. A sentenga e, porem, dotada de uma forga que o 

mero parecer nao tem, e que decorre do poder estatal de que esta investido o juiz. 
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Tecnicamente, a modificaeao legal da definigao da sentenga, adaptou-a a nova 

sistematica do processo, cuja estrutura afasta a existencia de um processo autonomo de 

execugao, sendo certo que, a partir de sua vigencia, o processo e um so, com duas fases: a 

cognitiva e a executiva. Repita-se, nao alterou a essentia juridica da sentenga, garantia de 

ordem politica, em garantia da propria jurisdigao. 

Oportuno se torna dizer que o art.458 do CPC enumera os requisites essentials da 

sentenga. Insta esclarecer que a terminologia adotada pela lei - requisites - nao goza de 

aplauso, visto que melhor denominagao seria "elementos", isto porque a palavra requisites, 

empregada no texto legal, designa algo que deve existir antes da sentenga, como um 

pressuposto. No entanto, nao e desta problematica que se ocupa o artigo retro citado, o qual, 

em verdade, enumera os diversos componentes, a um so tempo, de forma e de substantia. 

Fala-se que a sentenga e um silogismo, no qual a premissa menor sao os fates e a premissa 

maior o direito, sendo a decisao uma conclusao logica. A teoria do silogismo a muito vem 

sofrendo criticas e esta sendo paulatinamente superada. 

Sao elementos essenciais da sentenga: relatorio, dispositivo e motivagao. 

O relatorio e a sintese do que ocorreu de mais importante para resolugao da causa 

durante o deslinde do processo, na definigao de Amaral Santos (1997, p.56), e a sintese do 

processo. Trata-se da parte da sentenga na qual o magistrado ira narrar um histerico resumido 

do processo, desde a propositura da agao ate o ultimo ato que antecede a sentenga a ser 

prolatada. A exigencia do relatorio esta intimamente relacionada a convicgao do juiz que ao 

sentenciar conhega bem a causa que esta sendo decidida. A falta de relatorio gera nulidade da 

sentenga, o relatorio sucinto e apenas irregularidade. 

Outro elemento, o dispositivo, no qual o juiz resolvera o pedido submetido a sua 

apreciagao, tem conteudo nitidamente decisorio, denota o comando da sentenga. E tido, na 

doutrina, como elemento mais importante da sentenga, tendo em vista que atraves dele, ha a 

manifestagao da lei pelo imperio estatal a medida que atende ao provimento jurisdicional a 

que foi submetido. Destarte que o decisum podera esta disposto no corpo da sentenga a 

qualquer ordem sequential, no initio ou no fim, nao importa, a detectagao do dispositivo se 

da substancialmente e nao necessariamente formal, ou seja, apenas de ser tratado no final, a 

exemplo do CPC e pela doutrina, para fins de estrita didatica, nao se trata de exigencia legal. 

A falta de dispositivo implica inexistencia da sentenga ao passo que a ausencia de decisum 

impede o reconhecimento deste ato jurisdicional como sentenga. 
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Nesta esteira, tem-se a fiindamentagao, elemento central deste estudo a que se 

declinara com mais profundidade. E a parte da sentenga em que o juiz apresentara suas razoes 

de decidir, os motivos que o levaram a proferir decisao do teor da que esta sendo prolatada. 

Dai ser tambem chamada de motivacao. E na fundamentagao que o juiz apresentara os fatores 

que contribuiram para a formacao de seu convencimento. Como ensina Tucci (1993, p.15) a 

motivacao da sentenga e "a parte do julgado que deve conter, ainda que extremadas, a 

exposigao dos fatos relevantes para solugao do litigio e a exposigao das razoes juridieas do 

julgamento". 

A tarefa de analisar este elemento nao e das mais amenas eis que cuidara de analisar 

um fenomeno que nao e univoco, como ocorre no caso da motivagao no direito brasileiro. Isso 

porque nao existe consenso a respeito da natureza juridica da motivagao na doutrina nacional, 

posto que existem, pelo menos, duas correntes a respeito do tema. Para a primeira corrente, a 

motivagao seria o "iter logico" utilizado pelo Magistrado para chegar a uma decisao, ou seja, 

seria a demonstragao do raciocinio do Juiz para chegar a sua conclusao, servindo, portanto, a 

que se conhegam tais razoes. 

Esta corrente estaria mais alinhada com o pensamento de autores constitucionalistas 

que entendem que o fundamento politico de existencia de um dentre outras formas, pela 

obrigatoriedade de motivagao dos atos judiciais. Neste sentido, transcreve-se trecho da 

opiniao do eminente Alexandre de Moraes (2000, p.431), para quem: "Bandres afirma que a 

independencia judicial constitui um direito ftmdamental dos cidadaos, inclusive o direito a 

tutela judicial e o direito ao processo e julgamento por um Tribunal independente e 

impartial." 

E, ainda mais, com a motivagao, se permite ao interessado conhecer as razoes que 

levaram o Juiz a decidir, o que viabiliza o seu direito de inconformismo diante da decisao, 

possibilitando o exercicio do direito ao duplo grau de jurisdigao, implicito na ordem 

constitucional patria. 

O proprio Egregio Superior Tribunal de Justiga, STJ, enquanto orgao cuja fungao de 

padronizagao da legislagao nacional infraconstitucional resta patente na Constituigao Federal 

de 05.10.1.988 (artigo 105 e seus consectarios), ja se manifestou a 4a Turma Deste, em 

julgamento de Recurso Ordinario, ROMS6465-SP, Rel. Salvio de Figueiredo Teixeira, 

29.10.1.997, D.J.U. 09.12.1.997, p. 64.705 neste mesmo sentido, como se pode observar pelo 

teor da seguinte ementa, transcreve-se: 
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A motivacao das decisQes judiciais reclama do orgao julgador, pena de nulidade, 
explicitacao fundamentada quanta aos temas suscitados. Elevada a canone 
constitucional apresenta-se como uma das caracteristicas incisivas do processo 
contemporaneo, calcado no due process of law, representando uma garantia 
inerente ao Estado de Direito. 

Para uma segunda corrente, a motivagao nao seria um caminho percorrido pelo 

Magistrado, mas, ao contrario, seria um discurso para justificar a decisao, visando convencer 

os jurisdicionados a respeito de seu acerto. Para esta vertente do pensamento juridico, a 

motivagao nao seria elemento de validade de uma decisao judicial, mas elemento que 

colaboraria com o escopo da jurisdigao, guardando pertinencia maior com a fungao social da 

jurisdigao, enquanto pacificagao social de conflitos. 

De todo modo, seja pela adogao de uma, ou de outra destas correntes, nao se 

consegue, com clareza, divisar o limite, ou a medida que se teria um parametro para aferir o 

conteudo minimo de fundamentagao de uma decisao judicial, malgrado todos concordarem 

com o fato de que se cuida de providencia obrigatoria. 

A fundamentagao da sentenga tem duas finalidades: em primeiro lugar, a motivagao 

e instrumento destinado a servir de conexao entre a sentenga e sua impugnagao, servindo, 

assim, as partes, que conhecendo as razoes da sentenga, podem decidir se vao ou nao 

impugna-la, e com que fundamentos, alem de servir ao juizo superior, que apreciara a 

impugnagao, e que podera exercer melhor seu trabalho se conhecer as razoes que levaram a 

sentenga recorrida a ser proferida. 

Assim sendo, a motivagao da sentenga permite o "controle vertical" da atuagao do 

juiz. Em segundo lugar, a motivagao da sentenga e garantia de controle externo da atividade 

do juiz, o qual e exercido pelo povo, em verdadeiro "controle difuso" da atividade judiciaria, 

a tlm de se permitir a verificagao da exatidao da legalidade da decisao. Sob este aspecto, a 

motivagao da decisao e uma exigencia do Estado Democratico. 

Esta exigencia democratica de motivagao decorre da necessidade de legitimagao do 

exerclcio do poder. Ocorre que, enquanto os demais agentes do Estado (legisladores e 

administradores) sao legitimados a priori para exercer suas fungoes, o que se da pelo voto, o 

juiz e um legitimado a posteriori, eis que sua legitimidade para exercer o poder que lhe e 

conferido so pode ser verificada apos o efetivo exercicio. Assim e que a motivagao da decisao 

e a resposta politica que o juiz da para explicitar sua legitimagao. Ademais, a exigencia de 

motivagao da sentenga foi elevada a categoria de garantia constitucional (art.93, IX, da 

Constituigao Federal), erigindo-se em principio geral do Direito Processual. 
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Alem do exposto, ha que se notar que o termo motivagao e polissemico, preeeitua 

Teresa Arruda Alvim Wambier (2007, p. 197). Existem ao menos dois sentidos, continua a 

Aurora, que se podem atribuir ao termo: um abstrato, que concerne a filosofia e a teoria do 

Direito; e o concreto, tenente a dogmatica juridica. O primeiro problema que surge e a 

delimitagao do angulo sob o qual sera visto o objeto de analise: a motivagao. Este sera tratado 

em nivel de teoria geral das decisoes. 

A decisao e uma escolha dentre diversas alternativas. Falar de decisao do juiz como 

eonclusao implica uma determinada construgao de teoria e de ideologia da aplicagao judicial 

do Direito. Para empregar-se esta terminologia deve precisar-se a logica adequada para o 

dissenso judiciario, e isto traz problemas graves e evoca a discussao entre formalistas e nao 

formalistas. 

A fim de sanar o problema, a decisao judiciaria deve ser apresentada como 

justificada, e e uma exigencia de sua racionalidade. A decisao aparece como sendo a unica 

que poderia ser tomada, tendo-se em vista as razoes que a sustentam. Mas esta apresentagao 

nao coincide necessariamente com o caminho mental que foi percorrido para que se tenha 

chegado ate ela, que e, de regra, o resultado de muitas escolhas, e nao a unica decisao que 

poderia ter sido tomada. E neste sentido que a decisao deve ser consciente e persuasiva. 

Diz Chaim Perelman (1999, p. 169) que motivar uma sentenga e justifica-la. 

NSo e o mesmo que funda-la de uma maneira impessoal e, por assim dizer, 
demonstrativa. E persuadir, mostrar que o julgamento e oportuno, razoavel, nao 
fosse isto, as decisoes seriam unicas, e seria inadmissivel terem outras tambem 
validas. O homo medius, lendo a decisao, deve admitir ter podido tambem chegar 
ate ela. 

Deve todo jurista saber que, em virtude de terem as normas enunciadas apenas 

relativas as hipoteses mais frequentes, comuns ou tipicas (hoc sensu) dos casos que se 

propoem regular - nem outras especies e possivel prever, nao fica excluida a possibilidade de 

se decidir concretamente de sua aplicabilidade em termos diversos daqueles - que 

imediatamente imporiam o sentido significativo e conceitual das normas. 

Desta forma, o esquema presuntivo (isto e, aquele segundo o qual a identificagao da 

solugao juridica a ser dada a determinado fato consiste num simples encaixe de fato e norma, 

nos moldes do racioemio dedutivo do esquema silogistico), defmitivamente, nao se presta a 

resolver, a elucidar o problema da motivagao as decisoes judiciais. 

Esta e a tonica das posigoes assumidas modernamente pelos estudiosos da teoria 

geral do direito, em todo o mundo. 
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Modemamente, tal como apontado por Maria Thereza Gongalves Pero (2001, p.35), 

podem ser constatados, pelo menos quatro sistemas de motivagao de decisoes judiciais, a 

saber: ordenamentos em que a motivagao tem fonte em norma constitucional (modelo italiano, 

brasileiro e de outros paises da America Latina); ordenamentos em que a motivagao tem fonte 

em legislagao ordinaria (Franga, Alemanha e Austria); ordenamentos em que a motivagao se 

consolida no costume jurisprudential, sem que haja previsao legal ou constitucional 

(Inglaterra, Canada, Escocia e denials coldnias inglesas a excegao dos Estados Unidos) e 

ordenamentos em que sequer existe costume, havendo omissao legal e constitutional a 

respeito do tema (Estados Unidos). 

Com relagao ao ultimo caso, ou seja, ao direito norte-americano, insta salientar que, 

embora o costume de motivar tenha sido adotado enquanto o pais era uma colonia britanica, 

acabou sendo abandonado com a independencia em 1.776 (ate para que se verificasse um 

rompimento cultural com a sede imperial). 

Costuma-se, alias, ponderar, como regras, que os dois primeiros tipos de 

ordenamentos sao encontraveis nos paises que tem o direito de base romano candnica, 

enquanto que os dois ultimos tipos se encontram, com maior incidencia em paises que adotam 

o sistema da common law (repetigao de decisoes fundadas em precedentes, que leva a 

massificagao pelo sistema de stare decisis). 

E esse fenomeno sera mais sintomatieo na medida em que se constate que, 

atualmente, sao inegaveis os efeitos da globalizagao sobre quase todo o planeta, nao se 

podendo esquecer de que se cuida de um movimento de padronizagao socio politica, visando 

uma hegemonia economica dos paises globalizantes em detrimento dos paises globalizados, 

de modo que podera ser observada uma tendencia de adogao do sistema de common law em 

paises que tradicionalmente mantiveram e mantem ordenamentos de base romano-canonica, 

como e caso do Brasil e de varios paises da America Latina. 

O risco de referida orientagao para o ordenamento juridico brasileiro seria altamente 

danoso, sobretudo se constatado que, num sistema em que nao se adotar sequer o costume da 

fundamentagao, havera grande dificuldade de controle do conteudo juridico das decisoes 

judiciais. 

O dano, obviamente, tem suas dimensoes ampliadas na medida em que se constata 

que o Poder Judiciario, que ja tem seus orgaos de cupula compostos por indicagoes do Poder 

Executivo, chanceladas pelo Senado Nacional, atualmente passa por discussoes acerca da 

reforma de sua estrutura funcional, Inclusive, com propostas de controle externo, o que 

possibilitaria um controle politico extensivo a base deste Poder. 
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Isso sem que se mencione o proprio esvaziamento do modelo de jurisdigao estatal, 

atraves de uma lei ordinaria, cuja constitucionalidade sera reconhecida pelo Supremo Tribunal 

Federal, STF, instituindo o modelo de arbitragem no Brasil, permitindo julgamentos de 

eqtiidade, nem sempre motivado, ou com a aplicacao do direito patrio. 

Nao se pode perder de vista que o direito, alias, e criado e desenvolvido por acao da 

jurisprudencia de modo que, mesmo nao havendo expressa previsao legal ou constitucional os 

Magistrados acabam por fundamentar suas decisoes nao para que se justifique o que foi feito, 

mas, ao contrario, para que se entenda como o ordenamento funcionara a partir do precedente 

criado. Tanto e assim, alias, para que nao se esqueca que a jurisdigao, numa das suas possiveis 

acepgoes, tem como conceito a fungao social de pacificar conflitos, preconizado por 

Carnelutti (1986, p.32). 

No direito italiano, por exemplo, a Constituigao se refere a fungao politica do dever 

de motivar como tramite do controle difuso sobre o exercicio do poder jurisdicional. Basta, 

alias, que se compulse o texto da Constituigao da Republica Italiana, notadamente na sua 

norma contida no artigo 111, para que se verifique, de forma expressa, tal obrigatoriedade2 . 

Como reflexo desta orientagao, na legislagao ordinaria existe preceito expresso a 

respeito da obrigatoriedade da motivagao das sentengas que seria, justamente, o contido no 

artigo 118 das Disposigoes de Atualizagao e Transitorias do Codigo de Processo Civil Italiano 

(o que, obviamente, deve ser analisado em conjunto com o disposto na norma contida no 

artigo 116 do proprio Codigo de Processo, que preve que o Juiz deve julgar o feito de acordo 

com sua prudente convicgao, salvo se a lei exigir de outro modo). 

A doutrina italiana esmera-se na analise da garantia da motivagao das decisoes 

judiciais, pondo em relevo: a correlagao finalistica com o principio da legalidade; a 

idoneidade institucional de consentir um controle externo dos modos nos quais se exprimem, 

concretamente, a sujeigao do juiz a lei e sua imparcialidade (ou independencia) no ius dicere; 

o suporte instrumental indispensavel para um adequado exercicio do direito de defesa no 

confronto da mesma decisao e no juizo de impugnagao. 

Observe-se o que ocorre no sistema constitucional patrio, a obrigatoriedade de 

motivagao se estende nao so as sentengas (enquanto provimentos finais que extinguem 

processos, com ou sem o julgamento do merito), mas a todas as medidas jurisdicionais (o que, 

obviamente, engloba as demais especies de provimentos jurisdicionais). 

2 O texto refere-se a obrigatoriedade de motivacao das medidas judiciais, e, ainda, no mesmo artigo, existe a 
propria referenda a um duplo grau em relacao a sentencas e medidas referentes a liberdade pessoal. 
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Com algumas variantes, mas mutatis mutandi, tambem diseiplinando a motivagao 

dos atos judiciais, estabelece a Constituigao da Republica Portuguesa, notadamente, na norma 

contida no artigo 208, de forma expressa: "As decisoes dos Tribunals sao fundamentadas nos 

casos e nos termos previstos na lei." Portugal, portanto, destoa do regime brasileiro e do 

italiano ao acabar por remeter a questao a lei ordinaria, tragando mera norma programatica, e, 

desta feita, nao auto-aplicavel, no que tange a fundamentagao dos atos judiciais. 

A doutrina aponta, ainda, outros paises da America Latina e a propria Grecia, como 

exemplos de paises que, como o Brasil, exigem, atraves de normas de natureza constitucional, 

a motivagao das decis5es judiciais. 

As constituigoes dos paises de common law, como ja mencionado acima, nao 

preveem referida disciplina, sobretudo a Constituigao norte-americana. Com a mesma 

orientagao, embora se cuide de sistema juridico autonomo e alternativo em relagao a common 

law e ao direito de base romano-canonica, de se destacar a Constituigao da Republica Popular 

da China, de 04.12.1982, que, ao tratar das liberdades publicas (artigos 33 a 56) e ao 

disciplinar a estruturagao de seu Poder Judiciario (artigos 123 a 135), optou por nao tipificar o 

dever de fundamentagao de decisoes. 

No ordenamento juridico patrio, sedimentada a importancia de referida 

fundamentagao a medida que esta representa uma grande garantia de justiga quando consegue 

reproduzir exatamente, como num levantamento topografico, o itinerario logico que o juiz 

percorreu para chegar a sua conclusao, pois, se esta e errada, pode facilmente encontra-se, 

atraves dos fundamentos, em que altura do caminho o magistrado se desorientou. 

A fungao jurisdicional concentrar-se-ia, assim, na comprovagao, cuidadosamente 

estruturada, da incidencia de norma abstrata ao caso concrete Seu espago de 

discricionariedade no exercicio de tal fungao estaria delimitado pela "moldura" imposta pelo 

legislador, onde estaria contida a "vontade da norma", nao cabendo ao juiz, mero destinatario 

das leis, ampliar o alcance de tal moldura, impulsionado por motivagoes que nao as 

estabelecidas em lei, estranhas a pureza exigida para a aplicagao imparcial e formalmente 

igualitaria do direito. 

O juiz, desta forma, ao organizar de modo logieo-dedutivo, o raciocinio utilizado na 

obtengao de uma determinada sentenga, estaria "prestando contas" as partes, ao Estado e a 

sociedade e, assim, garantindo sua imparcialidade (uma vez comprovada a natureza nao 

arbitraria de sua decisao) e obediencia a divisao entre os Poderes (a medida que nao cria 

direito - fungao legislativa - mas tao somente o aplica). 
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Assim, os fins da motivagao da sentenga estariam calcados na preservagao de uma 

"seguranga juridica", obtida atraves de decisoes uniformes dos tribunais, conferindo aos 

cidadaos, a certeza de que serao julgados conforme estabelecido em lei e nao estarao sujeitos 

a decisoes arbitrarias do juiz. 

Outrossim, esta visao tradicional ja nao merece aplicagao em Estados (realmente) 

Democraticos de Direito. 

A ideia de que, cabe ao legislativo, legitimado pelo voto popular, regular as relagoes 

sociais existentes, do modo que lhes parecer conveniente, restando ao Judiciario a mera 

aplicagao de tal regulamentagao a casos concretes, coloca a merce do arbitrio do legislador, as 

possibilidades de promogao de paz e justiga social das decisoes judiciais. 

O juiz, ao ter restritas suas possibilidades de analisar a realidade material e as 

conseqiiencias da aplicagao de uma dada norma, estara unicamente servindo aos interesses 

pollticos do partido majoritario nas Camaras e no Senado. 

A motivagao da sentenga, neste contexto, nao passa de uma garantia, a ser dada pelo 

Judiciario aos demais Poderes, de que esta sendo preservada a vontade da classe dominante. 

Com efeito, a exigencia de motivagao harmoniza-se com o principio da legalidade, 

na medida em que o juiz deve obediencia a lei (em sentido amplo), seja em razao da garantia 

constitucional de que se cuida, seja em decorrencia de disposigoes processuais que 

estabelecem o dever de fundamentagao das decis5es. 

A liberdade conferida ao julgador nao vai ao extremo de permitir que ele se abstenha 

de indicar as razoes da formagao de seu convencimento. 

As influencias recebidas pelo juiz ao longo de sua vida familiar, escolar e 

professional, por certo, contribuirao na formagao de seu espirito de julgador, mais liberal ou 

conservador, mais ortodoxo ou flexivel. O fator ideologico reveste-se de inquestionavel 

importancia na construgao das bases da sentenga (fala-se, por exemplo, em juizes fazendarios, 

juizes patronais, juizes alternativos, juizes legalistas etc.). 

Entretanto, nao lhe e dado decidir em fungao de suas preferencias ou tendencias 

pessoais, cumprindo-lhe atender aos valores e principios consagrados expressa ou 

implicitamente no sistema juridico. 

De outro lado, a motivagao permite o chamado controle externo das decisoes 

judiciais, porque as partes, seus advogados e aos jurisdicionados em geral e possivel, em 

razao da publicidade dos atos processuais, tomar conhecimento dos fundamentos da decisao e 

verificar a imparcialidade e independencia do juiz. E a motivagao como "espressione del 
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principio della partecipazione popolare all'anmiinistrazione della giustizia"3, Caranelutti 

(1986, p.48). 

O mesmo autor ressalta que "se a motivagao e totalmente omissa ou se resulta 

intrinsecamente inidonea a fazer perceber as razoes postas como fundamento da decisao, tem-

se um vlcio de violacao da lei". 

Tambem Andrea Proto Pisani (1991, p.308) discorre sobre a necessidade de 

fundamentagao ao explicar a formula adotada pelo legislador italiano para admitir recurso de 

cassagao "omessa, insufficiente o contradittoria motivazione circa un ponto decisivo della 

controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio". Nao ha diivida de que o ponto 

decisivo seja um ponto de fato (principal ou secundario) e nao de direito. O ponto da 

controversia deve ser "decisivo" de tal modo que se avaliado e examinado corretamente teria 

podido conduzir a uma decisao de merito diversa. 

A fundamentagao das decis5es permite que a parte vencida exerga plenamente seu 

direito de defesa (em sentido amplo) interpondo os recursos cabiveis e fundamentando-os 

adequadamente. E que nao basta a previsao generica do direito de defesa, sendo de rigor que o 

sistema juridico assegure aos jurisdicionados o pleno acesso a jurisdigao. E a plenitude da 

jurisdigao, que compreende o direito de recorrer, nao pode prescindir da garantia da 

motivagao, que permitira ao recorrente impugnar as razoes de fato e de direito adotadas na 

sentenga. 

Importa ressaltar que essa tendencia doutrinaria tem marcante colorido democratico 

ao permitir, ainda que indiretamente, a participagao popular na administragao da justiga. 

Ha que registrar, tambem, que a garantia da motivagao estende-se, ate mesmo, as 

decisoes administrativas dos tribunals, como estatui a Lei Maxima. 

A doutrina patria e tambem unanime em enfatizar a necessidade de motivagao das 

decisoes judiciais, considerada direito constitucional dos jurisdicionados. 

A primeira destas razoes, familiar ao pensamento tradicional, e de ordem tecnica. 

Seria, sob este enfoque, necessaria a motivagao para poder precisar-se e delimitar-se 

minuciosamente o ambito do decisum. 

A impugnabilidade tem como pressuposto a fundamentagao do objeto impugnado, 

principalmente porque se tem por admitido que as decisoes nao sejam arbitrarias. Esta, a 

segunda razao de ordem tecnica. 

3 LUIGI MONTESANO, que nao adere inteiramente a essa corrente, refere-se, por6m, a "necessita che la 
motivazione sia destinata a convincere i defensori e il ceto giuridico con discorsi di contenuto tecnico-giuridico". 
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Outro enfoque que pode ser eoncebido, tipico da contemporaneidade, e o que ve na 

ideia de garantia a fonte basica de inspiragao da obrigatoriedade da motivagao das decisoes 

judiciais. 

Essa ideia tem uma serie de desdobramentos que se limitam nitidamente ao 

processo, ainda que digam respeito a toda atividade estatal. A motivagao oferece elementos 

concretes para que se possa aferir a imparcialidade do juiz; poder-se-a, tambem, por meio do 

exame da motivagao da decisao, verificar da sua legalidade; por fim, a motivagao garante as 

partes a possibilidade de constatar terem sido ouvidas, na medida em que o juiz tera levado 

em conta, para decidir, o material probaterio produzido e as alegagoes feitas pelas partes. 

Presentes referidas consideragoes tem-se que o dever de motivar traz, insito, o de 

valorar adequadamente a prova dos autos. Assentado que o juiz nao goza de liberdade 

irrestrita na valoragao da prova - nao pode, por exemplo, julgar segundo suas impressoes 

pessoais, nem desprezar as regras juridieas, os principios logicos, as leis economicas, as 

maximas de experiencia etc. - tem-se, como corolario, que a parte assiste o direito de ver suas 

provas valoradas adequadamente, isto e, segundo as regras e principios sobreditos. O 

desrespeito a essa exigencia converteria o direito a prova em garantia ilusoria e meramente 

ritualistica. 

Alguns exemplos tornam patente a validade dessa doutrina. 

Suponha-se que, ante laudos e pareceres conflitantes, em pleito possessorio, limite-

se o juiz a dizer na sentenga: "os pareceres dos assistentes tecnicos nao me convenceram do 

desacerto das conclusoes do perito judicial"; ou, em acidente de transito, conclua pela culpa 

do reu exclusivamente com base no boletim de ocorrencia cuja narragao e desmentida por 

prova testemunhal concludente; ou, ainda, em agao de separagao litigiosa, se louve no 

principio da "verdade sabida" para proclamar a conduta desonrosa de uma das partes. 

Nessas hipoteses, foi vumerado o direito a adequada valoragao da prova, isto e, a 

fundamentagao adotada pelo juiz e a tecnica e ofensiva ao sistema processual. 

De todo o exposto nao se conclua, porem, pela existencia de direito ao acolhimento 

dos criterios juridicos ou tecnicos pretendidos pela parte. 

Se, por exemplo, em agao renovatoria de contrato de locagao, o juiz preferir o 

"metodo da renda" ao "metodo comparativo", esclarecendo as razoes tecnicas da escolha -

v.g., inexistencia, na mesma regiao geo-economica, de elementos homogeneos - nao se lhe 

podera imputar malferimento ao principio da motivagao das decisoes judiciais. 

Outra pratica repelida pela doutrina consiste em valer-se o juiz, na valoragao das 

provas, do expediente da apreciagao conjunta das provas. Esse procedimento, por sua fluidez, 
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imprecisao e subjetividade, agride a garantia da fundamentada valoragao das provas. Tenham 

ou nao as partes provado as suas aUrmacoes, tera o juiz necessariamente que decidir, 

compondo a lide, pois nao lhe e licito eximir-se de decidir sob o pretexto da lacuna ou 

obscuridade da lei a luz do principio da inescusabilidade do magistrado em dar o provimento 

jurisdicional quando provocado, tambem nao lhe permite deixar de decidir sob o fundamento 

de que nao se acha instruido quanta aos fatos. 

A doutrina e as legislacoes contemporaneas, na observancia dos ensinamentos 

romanos, coordenam a solucao do problema da falta/insuficiencia de provas aos principios 

informativos do onus da prova, ou seja, as partes cumpre dar a prova dos fatos que lhe 

interessam e dos quis inferem o direito que pleiteiam: actori incumbit onus probanti et reus in 

excipiendo fit actor. Porque cada um dos litigantes pretende modificar ou destruir a posicao 

juridica do adversario, nada mais natural e necessario, em consequencia, que ambos provem 

as afirmagoes tendentes aquele fim. 

Afirma-se que a regra do onus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao 

final do procedimento sem se convencer sobre como os fatos se processaram. Trata-se de um 

indicativo para o juiz se livrar do estado de duvida e, assim, definir o merito. O juiz pode 

chegarao final do processo em estado de duvida, aplicando a supracitada regra ou julgando 

com base em verossimilhanga. Acontece que a convicgao obviamente nao pode ser medida 

em graus ou em numeros. A duvida, a convicgao de verossimilhanga e a inesclarecibilidade, 

ainda que constituam pressupostos para o juiz decidir, devem ser demonstradas na motivagao 

da sentenga. De modo que a motivagao justifica a decisao e o seu antecedente imediato - a 

convicgao. 

2.2ESPECIES DE MOTIVACAO 

O institute da motivagao nao se esgota no seu conceito, ela se apresenta numa 

multiplicidade de faces tendo em vista o seu supedaneo e sua profundidade. Neste estudo 

abordar-se-a quanta a natureza da motivagao as duas especies mais comuns nos ordenamentos 

juridicos atuais: ideologica e legal, alem de enfocar outras especies, estas quanta a 

profundidade. Em todas, sempre com o cuidado de demonstrar quais sao utilizadas pela 

legislagao brasileira bem como quando sao utilizadas. 



29 

2.2. lMotivagao ideologica 

O sistema tradicional de Direito baseia-se em representagoes ideais como igualdade 

perante todos, autonomia da vontade, certeza e seguranga juridica que, na verdade, sao 

instrumentos retoricos exercendo fungao persuasiva. Hoje o distanciamento da sociedade cada 

vez mais conflitiva, complexa e ativa e em parte, causa de certa crise deste. 

Cada vez mais frequentemente o juiz tem sido chamado a fim de desempenhar papel 

mais abrangente, imprevisto e complexo, mas a operacionalidade do modelo tradicional 

distancia o operador juridico da realidade social e nao levam em consideragao as situacoes 

onde as mudancas estruturais sao impositivas. As conseqiiencias disso sao decepcoes que se 

somam e geram um estado de descrenca e permanente deeepgao generalizada. 

Neste diapasao, evidencia-se a necessidade da motivagao da sentenga sob o prisma 

ideologico. O julgar tradicional nao e expressao do sentimento do homem-juiz, mas o apego a 

rotinizagao e regularidades procedimentais da atuagao do profissional que vislumbram em 

solugoes mecanicas dos conflitos, com a finalidade de atender aos principios da economia e 

celeridade processuais. 

Sao exemplos desta sistematica a sumula vinculante, art. 103-A, implementada pela 

Emenda Constitucional n°45 de 30 de dezembro de 2004; a hipotese do art.285-A, dispoes 

sobre o julgamento de improcedencia 'initio litis' e a admissibilidade dos recursos 

extraordinarios mediante amostragem, que se aprofundara mais adiante. 

Sao os principios gerais de cada sistema que permitem ao legislador a criagao de 

novos institutos, a exemplo dos supracitados, e ao interprete dar inteligencia dos que no 

sistema se estruturam, o sentido e a aplicagao das normas legais que os disciplinam, 

propiciando, assim, a colaboragao da ciencia juridica na obra incessante do aprimoramento do 

processo, visando sua adaptagao as circunstancias ocorrentes com as transformagSes dos 

fenomenos sociais, dia a dia das mais apressadas e inesperadas e bruscas. 

No entanto, ver-se-a que essa tendencia ameaga efetivamente o principio do dever de 

motivar a sentenga. 

A atuagao do juiz limitada como poder estatal e vinculada a lei em nome da ideia de 

neutralidade, nao tem dado curso ao uso politico do Direito, o Magistrado merce de sua carga 

de convencimento, viabiliza a defesa de valores abstratos inerentes a todo ser humano que se 

reporta sempre a valor, visto que nao e possivel isolar o fato submetido a apreciagao 
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jurisdicional de uma etica social, economica e politica, pois se assim fosse, estaria a isolar o 

Judiciario, o que nao constitui medida inteligente, sendo Este mediador de lides, a solucao 

oriunda de provimento jurisdicional deve, alem de condizer com a realidade, promover a 

satisfagao social, resultado possivel se houver "proximidade" entre o Judiciario e a sociedade, 

relagao umbilicalmente adstrita a ideologia social. 

O juiz que nao tem valores e diz que seu julgamento e neutro, na verdade, aponta 

Portanova (1994, p.103), esta assumindo valores de conservacao. O juiz sempre tem valores. 

Toda sentenga e manada por valores. O juiz tem que ter a sinceridade de reconhecer a 

impossibilidade de sentenga neutra e preconiza-la como uma decisao justa, plausivel quando 

houver interagao entre a lei e a sociedade, a luz do fim maior do Direito: justiga e paz social 

na resolugao de litigios. 

Hoje nao parece haver mais duvida: nem o processo (aparentemente neutro) se 

escusa da contaminagao ideologica e do comprometimento com opgoes politicas e 

economicas, categorico Portanova (1994, p.145). Cada povo reflete no processo judicial o 

estagio historico vivido pela comunidade e o sistema em que esta inserido, tudo influenciado 

por fatores culturais, ideologicos, historicos, economicos e politicos. A ciencia do Direito 

Processual Civil nasceu e se desenvolveu no ambiente cultural do liberalismo individualista, 

por isso esta impregnado de ideologia. 

O juiz continua sujeito a lei, mas o ato de julgar e sempre um momenta valorizado. 

Neste sentido, o julgador ha de estar atento as pressoes valorativas sociais e suas mutagoes. 

Em suma, o juiz ha de estar adstrito a justiga, que e o objetivo sintese da jurisdigao e 

comprometer-se com os valores sociais, sem desprezar suas proprias influencias. O juiz que 

nao assuma esta postura perde a dimensao do escopo de sua fungao. 

Ressaltada a influencia da jurisdigao no concerto social, os juizes devem exercer sua 

atividade decisoria a vista das necessidades impostas pelo contexto social, atuando como 

atores politicos ligados que estao ao funcionamento do Estado como um todo. Sentenciar deve 

ser o cotejamento do fato posto em julzo com a realidade social, ja que a sentenga deve estar 

integrada a vida de relagao e as outras ciencias. 

O desvendamento ideologico de uma visao tradicional e os novos postulados de uma 

visao atenta a atualidade do Direito frente ao mundo vai influenciar o juiz e seu julgamento, 

estando presente na motivagao, tanto em relagao com a estrutura como na propria atividade 

julgadora pessoal, o que denota uma motivagao ideologica, projetando uma sentenga 

juridicamente criativa para o fato concreto. 
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Helio Tornaqui (1976, p.346), em seus Comentarios ao Codigo de Processo Civil, 

admite que, "como homem, o juiz sofre a infiuencia de preconceitos, tendencias, espirito de 

casta ou de eorporacao e de tantos outros fatos ou estados psiquicos que o condicionam, as 

vezes, sem que ele proprio perceba". 

Estas infiuencias, no entanto, nao se tratam de ma fe ou arbitrariedade, mas de 

ditames intrinsecos ao seu earater e de existencia independente de sua condigao. 

Diante da impossibilidade de um julgamento desprovido de inclinagoes e tendencias, 

por parte dos Juizes, e que se constata a necessidade de se estabelecer um limite dentro do 

qual a interpretacao e aplicagao das normas possam se dar sem que sua "vontade" seja 

frustrada pelo emprego - ainda que inconsciente - de ideologias intrinsecas a seu earater. 

Entretanto, presente argumento esta calcado em uma falacia de autoridade, na 

medida em que confere a vontade normativa, earater incontestavel e desconsidera o fato de 

que estas mesmas normas sao criadas por vontade humana, especificamente, pela vontade do 

legislador, a qual esta tao exposta aos riscos de infiuencias ideologicas quanto esta a vontade 

do Juiz. A sustentagao de presente falacia consiste no mecanismo utilizado pelo Estado para a 

aceitagao e cumprimento pacifico de sua vontade, que por sua vez, representa a vontade das 

elites que o colocaram e o sustentam no Poder. 

A necessidade de estruturagao dos motivos utilizados para a solugao de um dado 

litigio revela-se meio eficaz de intimidagao, sobretudo aos Juizes de Primeira Instancia, os 

quais, temendo ter sua decisao modificada por seus superiores, limitam-se, em sua maioria, a 

mecanica reprodugao da jurisprudencia majoritaria. 

A contengao das infiuencias ideologicas na sentenga pode ser exemplificada por 

norma constitucional que veda a filiagao dos Juizes a Partidos Politicos. Referida norma, ao 

mesmo tempo em que visa proteger as partes de decisoes de cunho invariavelmente partidario, 

tenta construir a figura de um Juiz sem preferencias ou opinioes, modelo que sobrevive 

apenas em um contexto onde a realidade analisada e a formal. 

O que se profbe e que o nome do Juiz - e, portanto, do Judiciario como um todo -

esteja vinculado a um determinado partido. Nao se pode limitar, no entanto, seu modo de 

pensar, sua tendencia a identificar-se com determinadas ideologias - a menos que vivessemos 

em uma ditadura - sendo, tais exigencias, pressupostos meramente formais para o exercicio da 

atividade Judiciaria, sem atuagao substantial no intelecto do Juiz. 
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Hans Kelsen (1987, p.255), enfatiza a necessidade de uma visao "pura" do Direito, 

sem que elementos estranhos a sua natureza essencialmente juridica, ou analises de ordem 

moral pudessem influenciar em sua aplicagao, sob risco de um emprego arbitrario de suas 

proposigoes. 

Todavia, silencia Kelsen (1987), quanta ao fato de que, a aplicagao do Direito 

desprovida de analise abrangente do meio social e da possibilidade de interpretagao 

fundamentada na realidade material observada e discurso sustentado com o objetivo de limitar 

cada vez mais a esfera de atuagao do Magistrado para propiciar o aumento, nas mesmas 

proporgoes, da esfera de dominagao do Poder Estatal. 

2.2.2 Motivagao legal 

O art. 131 do Codigo de Processo Civil reza: "O juiz apreciara livremente a prova". 

Pareceria assim que o Codigo teria instituido o sistema da livre convicgao ou da intima 

convicgao (a excegao do Corpo de Sentenga do Tribunal do Juri em que vigora o principio da 

intima convicgao para os jurados). Mas nao e assim. 

Efetivamente, o juiz brasileiro e livre na apreciagao dos elementos de prova, no 

sentido de que deve pesar as provas colhidas, aprecia-las e submete-las aos rigores do seu 

raciocinio esclarecido e desapaixonado, e formar convicgao, quanta a verdade ai surgida, ao 

abrigo de qualquer constrangimento moral. 

E livre porque, como investigador da verdade, nao esta sujeito de forma absoluta a 

seguir regras que atribuam valor qualitativo aos meios da prova, mas ao contrario, tem a 

faculdade de atribuir-lhes a eficacia que resultar da influencia que exercem em sua 

consciencia. Mas a sua liberdade na formagao da convicgao nao cai ao arbitrio, pois devera 

exerce-la com respeito as condigoes que alei lhe impoe. 

Dispoe o art. 131, CPC: O juiz apreciara livremente a prova, atendendo aos fatos e 

circunstancias constantes dos autos, ainda que nao alegados pelas partes; mas devera indicar, 

na sentenga, os motivos que lhe formaram o convencimento. 

E acrescenta o art. 366 do mesmo diploma legal: Quando a lei exigir, como da 

substantia do ato, o instrumento publico, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, 

pode suprir-lhe a falta. 
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1. Na apreciagao da prova, o juiz formara livremente o convencimento: O proprio texto 

condieiona essa liberdade, exigindo que a convicgao se forme em face dos fatos e 

circunstancias constantes dos autos, isto e, o juiz devera formar consciencia da 

verdade pela livre apreciagao das provas colhidas presentes nos autos, ainda que nao 

alegadas pelas partes, sendo-lhe vedado valer-se de fatos e circunstancias que nao 

tenham sido calcados no processo. 

2. Na formagao da convicgao juiz nao podera dispensar as regras legais atinentes a forma 

e a prova dos atos juridicos. Insta mais uma limitagao ao livre convencimento, 

consistente na exigencia de nao se considerar um ato, para que a lei determine a forma, 

como de sua substantia, senao pelo meio probatorio que se revista dessa forma legal 

exigida. Nao podera, outrossim, desprezar regras relativas a prova dos atos juridicos, 

tais como dos arts. 130 a 135 e arts. 137 a 143 do Codigo Civil e arts. 343, §2°., 350, 

351, 364 e ss e 401, todos do CPC. 

3. Guiar-se-a o juiz, ainda pelas regras de experiencia (art.335, CPC): Na ligao de 

Goldschmidt,(1936,p.23), sao 

[...]aqueles juizos empiricos da vida, do comereio, da industria, da arte, que servem 

como proposicao maior na apreciagao dos fatos, seja para comprova-los, seja para 

caracterizar sua submissao a norma juridica. 

4. Reconhecer, por exemplo, HbO, a agua pura tem a virtude de agua sulfurosa, e 

contrariar a verdade cientifica e uma convicgao, fundada num tal reconlieeimento, nao 

e licito forma-la o juiz. O que vale dizer segundo Barbosa Moreira (1998, p.l 17) que 

nao podera desviar-se dos conhecimentos cientlficos ou artisticos, dos homens e das 

coisas, que constituent a cultura propria dos juizes. 

5. Por ultimo, tera o juiz que motivar sua convicgao. Tera, portanto, de dizer quais os 

fatos e circunstancias e quais as provas influiram na formagao do seu convencimento. 

E o que preceitua, expressamente, a parte final do transcrito art.131: "...mas devera 

indicar , na decisao, os motivos que lhe formaram o convencimento". Tais 

consideragoes levam a conclusao de que o Codigo de Processo Civil se lllia ao sistema 

de persuasao rational fecundo no principio do livre convencimento motivado. 
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Conforme esse principio, ao juiz e concedido o poder de formar livremente a sua 

convicgao quanto a verdade emergente dos fatos constantes do processo. Quer dizer que o juiz 

apreciara e avaliara a prova dos fatos formara sua convicgao do que seja a verdade nos autos, 

conclui Costa Machado (2007, p. 125). Entretanto, a liberdade do convencimento nao equivale 

a convencimento arbitrario. 

A convicgao, que devera sempre ser motivada, tera que se assentar na prova dos 

fatos constante dos autos e nao podera desprezar as regras legais, porventura existentes e as 

maximas da experiencia, anteriormente conceituada. 

O juiz, apoiado na prova dos autos, pela influeneia que exercer seu esplrito de jurista 

e de homem, formara a convicgao a respeito da realidade pesquisada. Exatamente porque a 

convicgao do juiz esta condicionada, e-lhe imposta a obrigagao de motiva-la, isto e, e-lhe 

imposta a obrigagao de dar as razoes em que seu espirito assentou o convencimento. 

2.2.3 Outras especies de motivagao 

Motivagao implicita, neste caso, a motivagao existe, mas nao se exprime por 

simbolos graficos na sentenga. Ocorre, por exemplo: quando o Juiz deixa de se referir a algum 

ponto do processo, por considera-lo superfluo diante dos outros pontos ja considerados. 

Com relagao a esse topico, poder-se-ia analisar a situagao em que um Magistrado 

julgue extinto um processo, com julgamento do merito, reconhecendo a prescrigao ou a 

decadencia (artigo 269, inciso IV do Codigo de Processo Civil), entende-se desnecessaria a 

analise das demais teses debatidas pelas partes na petigao initial e na contestagao. 

Neste caso, obviamente, entende-se nao ocorrer qualquer nulidade, posto que o 

reconhecimento da prescrigao tornaria bizantina qualquer outra consideragao a respeito do 

merito da causa (e nao se pode esqueeer que se deva privilegiar os principios da celeridade e 

economia processuais). 

Presente, tambem, a motivagao implicita quando diante de teses contrapostas, a 

aceitagao motivada de uma delas, deixa implicitas as razoes de rejeigao de outra. Essa 

hipotese e mera derivagao quantitativa da anterior, pois se refere a apenas duas teses, uma 

contraposta a outra, como ocorreria, v.g. no caso de se ponderar que determinada alteragao de 

allquota seria inconstitucional, numa agao declaratoria de inexistencia de debito, tese esta 

contraposta pelo Procurador Fazendario em contestagao, de modo que o Magistrado, 

acolhendo uma, ou outra tese, deixasse de se referir a nao acolhida. 
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Nesta hipotese de se entender que haveria prejuizo na falta de motivagao, posto que 

nao basta que o Magistrado acolha uma das teses apontando argumentos favoraveis, devera, 

tambem, explicar porque nao acolheu a outra tese, pois o sueumbente tem o direito de ser 

informado, de forma motivada, das razoes da escolha (aqui a discussao nao se daria por mera 

chinesice). 

Quando a solugao de uma questao resulte em precluir o exame das questoes 

sucessivas. Obviamente que, em relagao a esse topico, dentre as varias especies de preclusao 

(temporal, logica ou consumativa), se pretende referir a uma preclusao logica, ou seja, a uma 

incompatibilidade logica. 

Nesta hipotese nao correra prejuizo ao sueumbente, nao havendo que se falarem 

reconhecimento de nulidade do ato judicial, posto que o que se privilegia tambem sao os 

principios da celeridade e economia processuais. Isso porque se o Magistrado entender que o 

reu nao conseguiu provar que mantem credito em relagao ao autor de uma agao de cobranga, 

estara, pelo obvio, desincumbido de se manifestar a respeito da tese de que ocorreria 

compensagao, por razoes obvias. 

Outra especie e a motivagao concisa. Expressamente prevista pelo artigo 165 do 

Codigo de Processo Civil, para decisoes que nao tenham eficacia de sentenga (v.g., decisoes 

interlocutorias e despachos de mero expediente). Consiste na referenda reduzida ao principio 

ou ao artigo de lei aplicavel, sem maiores consideragoes. 

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal ja decidiu que a simples referenda a 

uma Sumula, seria dado suficiente para motivagao de uma decisao, evitando o 

reconhecimento de qualquer nulidade. Sobre o tema, mister destacar o que dispoe o Rel. Min. 

Moreira Alves quando do julgamento do A l 177977-2 ( AgRg. ): 

Agravo Regimental - Improcedencia da alegaeao de negativa de acesso ao Poder 
Judiciario. - Acordao que se baseia, par decidir, em indicacao de Sumula aplicavel 
esta motivado, pois basta o interessado examinar os arestos em que esta se estriba 
para saber quais os fundamentos do enunciado da Sumula. 

Tal entendimento, pelo obvio, privilegia o proprio papel da sumula no ordenamento 

juridico brasileiro, em nota que evidencia uma tendencia de reforgar seu papel na cultura 

juridica patria, talvez preparando terreno para que se lance de um sistema de sumulas 

vinculantes como preconiza certo segmento politico do pais. 

Em sede recursal, por exemplo, varias adaptagoes legislativas foram feitas neste 

sentido, podendo-se destacar, ainda a guisa de exemplificagao, o poder do relator do recurso 

de agravo poder negar, desde logo, seguimento ao agravo se o recurso confrontar com o teor 
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de sumula ou jurisprudeneia dominante de Tribunal Superior, nos termos da norma contida no 

artigo 557 e seus consectarios do Codigo de Processo Civil. 

De se aceitar, sem maiores reservas, tal especie de motivacao em relagao as proprias 

sentengas que julgam extintos processos sem julgamento do merito, dispensando-se, 

inclusive, o relatorio. Assim, basta que o Juiz julgue extinto o processo, sem julgamento do 

merito, nos termos da norma contida no artigo 267, inciso VIII do Codigo de Processo Civil, 

sem maiores delongas, consideragoes ou relatorios, caso o autor pleiteie a desistencia da agao, 

com a expressa anuencia do requerido. 

Do mesmo modo oeorrera, em geral, em relagao a confusao processual, ou em 

relagao a litispendencia ou ao reconliecimento da coisa julgada (nestes casos, bastara que o 

Magistrado esclarega em relagao as quais feitos reconhece os aludidos fenomenos, indicando 

o fundamento da extingao). 

Alias, ja se tem observado a tendencia a supressao do relatorio das decisoes 

judiciais, antes uma suposta garantia de que o Magistrado leria o processo como um todo 

(argumento plfio, diante da necessidade do Juiz fundamentar toda a sua decisao), desde o 

advento da Lei n° 9.099/95, que criou o Juizado Especial Civel, com competencia para as 

causas clveis ate 40 (quarenta) salarios-mfnimos (no ambito dos Juizados Federals esse limite 

sobe para sessenta salMos-mMmos). 

Tal diploma legal, privilegiando, de forma expressa, os principios da celeridade, 

economia e informalidade processuais (artigo 2°), aboliu o relatorio como parte Integrante da 

sentenga de merito (artigo 38). E nem se argumente de qualquer burla da norma constitucional 

diante da concisao da motivagao, ou da ausencia de relatorio, posto que, pondera Alexandre 

Camara (1996, p. 106), o jurisdicionado continuara a ser informado a respeito das razoes do 

Magistrado, podendo, se assim entender, recorrer da decisao. Assim, o mesmo Tribunal em 

comento (STF), ja decidiu, sob a egide do Rel. Min. Carlos Velloso, no j . 25.02.1.997.13, HC 

70.179-SP,que: 
Fundamentagao Suficiente. Para atender a exigencia de fundamentagao contida no 
artigo 93, IX da CF, nao tem o orgao jurisdicional de dar respostas a todas as 
alegac5es suscitadas pela parte, que se consideram implicitamente rejeitadas pela 
motivacao por ele acolhida. 

Mas, de todo modo, insta salientar que a concisao nao equivale a obseuridade ou a 

omissao (ausencia de fundamentos). 
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Acrescenta a esta seara de especies a motivagao per relationem (aliunde ou 

referential). O julgador ou se refere a outra decisao (por exemplo, a decisao do Tribunal em 

relagao a sentenga de 1° grau ou o Juiz refere-se ao seu posicionamento em outro processo) ou 

a manifestagao de alguma das partes ou do Ministerio Publico. 

Geralmente nao tem sido aceita, acarretando nulidade por omissao de 

fundamentagao (embora existam excegoes, como, por exemplo, se um Ministro do STF se 

referir, de forma expressa a julgamento anterior, publicado no DJU, com referenda ao 

mimero do julgado e data da publicagao, permitindo-se a conferencia por quern quer que seja). 

O proprio Pretorio Excelso ja se manifestou sobre a questao, como se pode observar, por 

exemplo, pelo teor do j . 11.06.1.996.15, HC 73.545-SP, sob entendimento do Rel. Min. Ilmar 

Galvao: 

"Nao e nulo acordao que adota como razao de decidir, por remissao, os fundamentos 

de parecer oferecido em segunda instancia pelo Ministerio Publico, na qualidade de custus 

legis.". E, mesmo em relagao a sentenga de primeira instancia, tambem ja se manifestou o 

Rel. Min. Ilmar Galvao do mesmo Tribunal, em sede de RE 179.557, DJU 13.02.1.998, no 

mesmo sentido: 
Recurso Extraordinario. Acordao recorrido que adota os fundamentos da sentenca de 
primeiro grau. Alegada violacao aos artigos 93, IX da CF/88 e 23, § 6° da EC n° 
01/69. Prequestionamento. Nao se pode dizer nlo fundamentado o acordao que 
adota os fundamentos da sentenca de primeira instancia, incorporados como razao 
de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do artigo 93, IX da Constituigao 
nao permite que se declare anulavel a decisao de segunda instancia que confirma a 
da primeira, pelos seus fundamentos. 

Mesmo em doutrina, ja se verifica uma tendencia de flexibilizagao do rigorismo 

cientifico do processo civil, em nome da sua instrumentalidade. Informativo STF n° 61. O 

proprio Nelson Nery Jr. (2003, p.562), ja mencionado linhas atras, com propriedade, ressalta 

que deve haver uma motivagao substantial, e nao meramente formal das decisoes judiciais, 

mas assevera situagoes em que as motivagoes aliundes poderiam vir a ser aceitas. Neste 

sentido, manifesta-se o eminente processualista: "Nao se consideram 'substancialmente' 

fundamentadas as decisoes que aftrmam que segundo os documentos e testemunhas ouvidas 

no processo, o autor tem razao, motivo por que julgou procedente o pedido". 

Esta decisao e nula porque lhe falta fundamentagao. De todo modo e fundamentada 

a decisao que se reporta a parecer juridico constante dos autos, ou as alegagoes das partes, 

desde que nessas manifestagoes haja exteriorizagao de valores sobre as provas e questoes 

submetidas ao julgamento do Juiz. 
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Assim, se o Juiz na sentenga diz "acolher o pedido adotando as razoes do parecer do 

Ministerio Publico", esta fundamentada referida decisao, se no parecer do parquet houver 

fundamentacao dialetica sobre a materia objeto da decisao do Magistrado. Tais 

entendimentos, obviamente, como ja asseverado acima, na verdade, apenas e tao somente vem 

a confirmar a tendencia de desapego ao formalismo, fazendo com que as questoes de merito, 

ou seja as relacoes juridieas de direito material que estao sendo discutidas em processos, nao 

se percam em virtude de discussoes de materias processuais de altissima indagagao, de 

notavel e relevante valor cientifico, mas de deleterios efeitos a solucao e pacificacao de 

confiitos de interesses, fatores que devem ser sopesados pelos operadores do ordenamento 

juridico. 



CAPITULO 3 DA IMPRESCINDIBILIDADE SOCIO-JXIRIDICA DA MOTIVACAO 

COMO GARANTIA DO ESTADO DEMOCRATICO 

O instituto da motivagao que serve de instrumento de controle socio-juridico tendo 

em vista que limita a discricionariedade do julgador a medida que impoe que fundamente sua 

decisao nao apenas em conviccoes in concrete, mas que demonstre o dispositivo legal que da 

supedaneo ao direito da parte que entende favoravel. Ao mesmo tempo em que esta imposicao 

significa uma decisao em consonancia com a lei, a seguranca juridica proporcionada e 

inegavel, tanto as partes litigantes como para o corpo social que repousa em usufruir de um 

sistema que pune as arbitrariedades de uma decisao sem fundamento e sem fundamentagao. 

Trata-se a motivagao de grande avango do Estado, fruto da busca de um Estado 

Democratico de direito justo; e instrumento de garantia endoprocessual, com sangoes 

materials e processuais, mas acima disso, e manifestagao do Estado Democratico. 

3.1 EFEITOS DA NAO MOTIVACAO 

A falta ou vicio de motivagao sao causas de nulidade da sentenga. Tarrufo (1988, 

p.38) inclina-se a considerar ate como inexistente a sentenga que falte um conteudo mlnimo, 

indispensavel, de motivagao, para que nela se reconhega o exercicio legitimo do poder 

jurisdicional. 

Trata-se de um vicio particularmente grave, e que, por isso, deveria ser tratado de 

forma especial pelo legislador, de maneira que ficasse claro nao se poder aplicar a este tipo de 

vicio o principio da sanatoria geral da coisa julgada. De fato, a regulamentagao legal do tema 

longe esti. de fazer jus a importancia juridica e politica deste requisite da sentenga. 

Esta falha gera, ainda segundo Tarrufo (1988, p.43), alem de evidente incongruencia 

dogmatica, dois inconvenientes: a possibilidade de haver casos em que nao se possa nem 

mesmo determinar o quantum judicatum; e, por outro lado, o fato de que a sentenga, passando 

o prazo da agao autonoma de impugnagao (que no Direito brasileiro, seria agao rescisoria), 

passe a ser intangivel - uma sentenga carecedora de elementos minimos para que possa ser 

chamada de ato jurisdicional. 
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Hoje, se entende que a motivagao da sentenga tem que abranger todas as alegagoes 

feitas pelas partes no curso do feito, para que sejarn expressamente acolhidas ou repelidas. 

Evidentemente, tendo havido manifestagao judicial sobre estes pontes durante o 

processo, nao ha necessidade de que, na sentenga, torne o juiz a aprecia-los. 

Deve entao o magistrado, na sentenga, manifestar-se sobre todas as alegagoes feitas 

pelas partes, principalmente aquelas cujo exame iriflui, ou mesmo determina, o teor da parte 

decisoria. Por isso, e nula a sentenga em que nao se pronuncia o magistrado acerca da 

alegagao de prescrigao, feita pelo reu. 

Rigorosamente, pode-se afirmar que uma decisao pode estar suficientemente 

fundamentada, no sentido estrito da expressao, embora esta mesma possa ser considerada 

incompleta. Ou seja: trata-se de dois conceitos diferentes - decisao completa e decisao 

fundamentada. Uma decisao completa sera necessariamente suficientemente fundamentada, 

mas a reciproca nao e verdadeira. A suficiencia da motivagao nao basta para que a decisao 

seja tida por completa. 

A necessidade juridica de a decisao ser completa, e nao simplesmente motivada 

suficientemente, nao existe com relagao as decisoes que estao sujeitas a recurso cujo efeito 

devolutivo tenha dimensao horizontal e vertical. O caso tlpico e o da sentenga de primeiro 

grau sujeita a apelagao. 

O mesmo se da, por exemplo, no caso de o Tribunal resolver pura e simplesmente 

confirmar a sentenga, ou seja, manter a procedencia do pedido pela mesma causa de pedir 

eleita como fundamento da decisao pela sentenga. Mesmo assim, tera o Tribunal de analisar -

seja para acolhe-la ou reehaga-la - a causa de pedir desprezada (nao analisada) pelo juizo a 

quo, cuja analise, aquela altera, ou seja, no momento da prolagao da sentenga, era 

desnecessaria. 

Egas Moniz de Aragao (1992, p. 170) observa com acuidade que e comum dizer-se 

que na motivagao da sentenga o juiz nao precisa examinar todas as questoes do processo. Isto 

esta absolutamente equivocado, ensina este doutrinador. Neste ponto a redagao e o art.280 do 

CPC de 1939, que se limitava a exigir que o juiz analisasse os fundamentos de fato e de 

direito (art. 180, caput, I I , CPC/39). Hoje, diz a lei, a motivagao e analltica: o juiz analisa todas 

as questoes discutidas palas partes. Em ligao do mesmo autor "E inadmissivel supor que o juiz 

possa escolher, para julgar, apenas algumas questoes que as partes lhe submeteram". 
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Sejam preliminares, prejudiciais, processuais ou de merito, o juiz tem de examina-

las todas. Se nao o fizer, a sentenga estara incompleta. Torna-se claro, portanto, que o juiz ha 

de se manifestar necessariamente, na sentenga completa, sobre todas as razoes de defesa. 

Razoes de defesa sao aquelas alegadas pelo reu que podem, autonomamente, levar a 

improcedencia da agao ou a extingao do processo sem resolugao do merito. 

De fato, a garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional ficaria seriamente 

comprometida se o autor tivesse o direito de submeter sua pretensao (= afirmagao de direito) 

ao Judiciario, e uma serie de razoes em fungao das quais afirma ter este direito, e a este direito 

nao correspondesse o dever do Judiciario no sentido de examinar todas elas. O juiz precisa 

demonstrar ter levado em conta as posigoes (argumentos levantados) pelo autor e pelo reu, 

embora isto nao afaste, no que tange ao direito alegado, a possibilidade de o juiz optar por 

uma terceira via. 

Segundo Felipe Spandoni (2003, p.67), deve a decisao revelar todo o seu contexto 

de justificagao. Neste contexto revelado devem estar presentes, necessariamente, todo 

enfrentamento e decisao de todas as questoes faticas e juridieas suscitadas pelas partes e que 

sao relevantes para se aferir a corregao do julgamento. Ainda e considerando o juiz, no direito 

brasileiro, pode proferir decisao com base em argumentos juridicos diferentes daqueles 

constantes na defesa das partes, deve ele tambem demonstrar o porque do afastamento dos 

fundamentos invocados e o porque da aplicagao de outro distinto dos que lhe foram 

apresentados. 

Sentengas podem se suficientemente motivadas, ou seja, sentengas podem conter, 

em sua motivagao (relatorio + motivagao em sentido estrito), exclusivamente as razoes que 

embasam o decisum. 

Sentenga que padece de vicio ligado a motivagao, em que ha omissao quanto a esta, 

ou seja, quanto as questoes, no sentido de fundamentagao - ou de parte da fundamentagao, 

cabera agao rescisoria. Se nula, sera anulada a sentenga pelo provimento do recurso ou pela 

procedencia da agao rescisoria, que reconhecendo o defeito, lhe suprimira e lhe tolhera a 

eficacia da propria sentenga. 
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3.2 MOTIVACAO COMO MANIFESTACAO DO ESTADO DEMOCRATICO E 

GARANTIA CONSTITUCIONAL 

O Estado de Direito efetivamente caracteriza-se por ser o Estado que se justifica, 

tendo como pauta a ordem juridica a que ele proprio se submete. Assim, quando o Estado 

intervem na vida das pessoas, deve justificar a intromissao materialmente, pois a intromissao 

tem fundamento, e formalmente, pois o fundamento e declarado, exposto e demonstrado. 

Assim, cabe perguntar: e melhor o govemo das leis ou governo dos homens? Esta e 

uma inquietacao de Bobbio (1990, p.96), a que o proprio responde com Platao 

Onde a lei e saida dos governantes e privada de autoridade vejo a pronta rufna da 
cidade [Estado]; e, onde, ao eontrario, a lei e senhora dos governantes e estes seus 
escravos, vejo a salvacao da cidade e acumulacao nela de todos os bens que os 
deuses costumam dar as cidades. 

Sob este enfoque, a justificagao se faz necessario precipuamente, quanto a respeito 

aquelas que sob ultima palavra acerca do litigio. E nesse instante que a necessidade de 

justificacao se faz particularmente aguda: o pronunciamento final, exatamente, porque se 

destina a prevalecer em definitivo, e nesse sentido representa (ou deve representar) a 

expressao maxima de garantia, precisa, mais do que qualquer outro, mostrar-se apto a 

corresponder a fungao delicadissima que lhe toca. Nao e admissivel que a garantia se esvazie, 

se despoje de eficacia, no momento culminante do processo mediante o qual e chamada a 

atuar. 

Surge a nogao de "controle", extraprocessual e endoprocessual, de maneira a atender 

e conciliar os interesses das partes litigantes, bem como de toda sociedade. A motivagao se 

instrumentaliza num meio que assegura aos litigantes e ao corpo social o controle sobre a 

atuagao jurisdicional do magistrado. 

A concepgao de controlabilidade das sentengas nao se restringe ao quadro das 

impugnagoes previstas nas leis do processo. Nao e apenas o controle endoprocessual, 

proporcionar as partes conhecimento da fundamentagao para poder impugnar a decisao; 

permitir que os orgaos judiciarios de segundo grau pudessem examinar a legalidade e a justiga 

da decisao, que se precisa assegurar, visa-se tambem e, sobretudo, a tornar possivel em 

controle generalizado e difuso sobre o modo como o Estado administra a justiga. 

A obrigatoriedade e a publicidade de motivagao e o exercicio do controle 

extraprocessual, garantia de ordem politica, em garantia da propria jurisdigao. Os 
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destinatarios da motivagao nao sao mais somente as partes e os juizes de segundo grau, mas 

tambem a comunidade que, com a motivagao, tem condigoes de verificar se o juiz, e por 

conseqiiencia a propria Justiga, decide com imparcialidade e com conhecimento de causa. 

Esta orientagao ganha relevo a luz dos principios do Estado Democratico de direito. 

E que o juiz ao fundamentar a sua decisao, nao devera ocupar-se apenas em convencer as 

partes do processo e as instancias judiciais superiores sobre o acerto de seujulgado. Tambem 

se ocupa em convencer, sob a optica democratica, a opiniao publica, em maior ou menor grau, 

que tem interesse no modo como o juiz administra a justiga. 

Seguindo esta linha, a jurisprudencia corrobora com a necessidade de que a 

motivagao convenga nao so as partes interessadas, mas qualquer um de seu acerto, ou seja, a 

sentenga deve convencer os litigantes, e notadamente a comunidade onde a lide eclodiu, de 

que o Estado aplica o Direito e nao dita arbitrariamente a decisao. 

Outro enfoque que pode ser concebido, tipico da contemporaneidade processual, e o 

que se ve na ideia de garantia a fonte basica de inspiragao da obrigatoriedade da motivagao da 

sentenga. Essa ideia se aplica nitidamente ao processo, ainda que digam respeito a toda 

atividade estatal. A motivagao tem uma serie de desdobramentos: oferece elementos concretes 

para que se possa aferir a imparcialidade do juiz; pode-se, tambem, por meio do exame da 

motivagao da decisao, verificar a sua legitimidade; por fim, garante as partes a possibilidade 

de constatar terem sido ouvidas, na medida em que o juiz tera levado em conta, para decidir, o 

material probaterio produzido e as alegagoes feitas pelas partes. 

Mister, se faz ressaltar, todavia, que a regra, hoje constante do art. 93, IX, 

Constituigao Federal de 1988, nada mais faz do que tornar expresso principio constitucional 

que ja existia antes de a regra explicita existir, ja que consubstancia em manifestagao do 

Estado de Direito. Em face deste, diante da conjuntura atual, se pode estabelecer o porque da 

exigencia num sentido, sob aspecto, univoco, prognosticando-se que, surgindo decisoes 

baseadas em uma formagao mais vasta e abrangente, tais decisoes (reflexo de uma fratura 

ideologica) serao verdadeiras alavancas do processo de democratizagao da justiga. 

Mais do que garantia constitucional, a motivagao da sentenga, vai ser vista 

teleologicamente como instrumento de participagao politica do individuo no centra das 

decisoes do Estado. Mais do que resultado de aplicagao do Direito, transforma-se em 

instrumento de formulagao de direitos: misto de atividade criadora e aplicadora ao mesmo 

tempo. 

Desta forma, o Brasil esta inserido no moderno sistema processualista, o qual 

intrinsecamente relacionado ao que se chama de justiga constitucional, preconiza as regras 
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processuais de interesse publico, com a visivel tendencia de elevar suas garantias a categoria 

constitucional. Isto e o resultado da formagao hibrida do poder estatal patrio, visto que o 

Direito brasileiro convive com o Direito publico, inspirado nas instituigoes norte-americanas, 

e o Direito Privado, no sistema codificado da Europa Continental. 

Logo o Estado nao e mais visto como garantidor externo da sociedade, como 

regulador das relagoes interindividuais, agora ele e parte ativa no processo economico e 

social. Cabendo-lhe a tarefa de organizar e recompor diretamente a sociedade civil mediante a 

redistribuigao das plusvalias a camadas cada vez mais amplas da populagao. 

As constantes exigencias feitas ao Estado Contemporaneo para que seja aumentadas 

suas tarefas sociais elevaram a protegao de direitos a m'vel de necessidades fundamentais. A 

luta pelo Direito nao e hoje reivindicagao individual, mas exigencia a ser alcangada pelas 

massas a fim de plantar efetiva estabilidade nas relagoes juridieas. 

Nada ha mais escandalizante e comprometedor da ordem juridica do que a variagao, 

a incoerencia e a contradigao dos julgados. Toda seguranga desaparece onde os individuos 

ficam a merce dos entendimentos pessoais: cada cabega e uma sentenga e a justiga um jogo 

loterico. 

O conceito de seguranga juridica, utilizando como base, tal compreensao, refere-se a 

certeza, conferida ao cidadao, de que, agindo de dada forma, estara sujeito a um ja 

determinado tratamento. A fundamentagao das decisoes judiciais e, pois, apontaNojiri (1998, 

p.l 14), uma garantia constitucional contra o arbitrio e o abuso de autoridade. 

Para que se perpetue esta certeza, as decisoes dos Tribunais nao devem ser opostas, 

variaveis ou flexiveis, sob pena de gerar, no destinatario da sentenga, o sentimento de que, 

caso fosse julgado por um segundo, tal decisao nao sobreviria. Tal sentimento levaria, 

proporcionalmente, a descrenga na imparcialidade e coerencia do Poder Judiciario, 

ameagando sua unidade. 

Em nome da preservagao da seguranga juridica, a sentenga deve ser minuciosamente 

estruturada de modo a comprovar suas motivagoes. Em nome da manutengao da "certeza", 

dela advinda, preconiza-se a repetigao destas motivagoes e a obsoleta verificagao da 

incidencia da norma abstrata sobre o caso concreto, sem a observagao do contexto social onde 

tal norma esta inserida e passara a produzir seus efeitos. 

Esta seguranga e respaldada por representagoes ideais tais como "igualdade perante 

a lei" (acerca da qual ja se demonstrou o contentamento com uma igualdade formal, isto e: dar 

ao rico o mesmo tratamento dado ao pobre, sem considerar a desigualdade existente entre 

ambos e buscar, por meio da sentenga, atenuar tais desigualdades) a servigo de uma justiga 
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que consiste em "dar a cada um o que e seu". Explica Portanova (1994, p. 56), as origens de 

tal expressao na separacao de classes entre os proprietarios e os nao-proprietarios, entre 

dominantes e espoliados. Assim - enfatiza o nobre Jurista - "se a justiga consiste em dar a 

cada um o que e seu, de ao pobre a pobreza, ao miseravel a miseria, ao desgraeado a desgraga, 

que isso e o que e deles." 

Todavia, o Juiz da atualidade nao pode se dar ao luxo de decisoes descomprometidas 

com as necessidades sociais, economicas e politicas de sua epoca, limitando-se a repetigao 

invariavel da lei e da jurisprudencia. A seguranga juridica calcada na uniformidade de 

decisoes nega a flexibilidade, a dinamica das relagoes, a inevitavel evolugao da sociedade, e a 

toma como estrutura estatica, amorfa e estagnada. 

Nao esta se cogitando o abandono da lei ou da busca do entendimento adotado pela 

jurisprudencia. O que se faz imprescindivel, no entanto, e a consciencia de que a lei nao e um 

fim em si mesma. E mero criterio de apreciagao do Direito, de acordo com a indole de um 

povo em determinada epoca. 

Esclarece Benfica (1995, p. 141) que um Juiz justo, neste contexto, e aquele que, 

ainda sujeito a lei, atenta as pressoes valorativas sociais e suas mutagoes. 

Em sentido adverso, o repetidor de jurisprudencias, matematico na verificagao da 

incidencia das normas e na motivagao de suas sentengas, corre o risco de manipular os dados, 

por amor a harmonia plastica da composigao. O resultado sera talvez fascinante do ponto de 

vista estetico; deixara, porem, certo ressaibo de insatisfagao na mente de quem espera algo 

mais que uma construgao doutrinaria. 

Ha uma nitida tendencia, na processualistica patria, a sumarizagao do processo. 

Nesta tematica, ha implementagao de dispositivos inspirados nos principios da economia e 

celeridade processuais com o escopo de imprimir maior agilidade ao exercicio da jurisdigao. 

Desta forma, as hipoteses compreendidas a luz dessa tecnica processual, sao decididas em 

virtude de outras causas (identicas), reduzindo os atos processuais, em primeira instancia, a 

petigao inicial e sentenga, tendo inclusive em alguns casos, suprimida a citagao (hipotese do 

art.285-A do CPC). 

E sobremodo importante ressaltar que, mesmo diante de casos que atendam a 

sumarizagao do processo, o juiz continua obrigado a motivar a sentenga, mesmo que de forma 

concisa remetendo a sumula ou aos casos que serviram de sustentaculo a decisao. 

Segundo esta tendencia, o ordenamento juridico vem sofrendo algumas 

modificagoes, implementando dispositivos que sirvam de instrumento para efetiva 

sumarizagao do processo e que ameagam sobremaneira p principio do dever de motivar a 
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sentenga, constante do art.93, EX, CF, mediante poder constitucional derivado reformador, na 

figura das emendas constitucionais, alem de limitar o livre convencimento do magistrado. As 

mais importantes sao: sumula vinculante, julgamento 'initio litis' e admissao de recurso por 

amostragem, que se passa a expender. 

Uma das primeiras e efetivas mudancas no ordenamento juridico contemporaneo que 

materializou a sumarizagao do processo diz respeito a sumula de efeito vinculante, inovagao 

da Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, que introduziu o art.l03-A. Tem a 

finalidade de reduzir o numero de processo que versem questoes identicas sobre as quais haja 

controversia atual entre orgaos judiciarios, o entendimento sumulado vincula os orgaos de 

todas as esferas federal, estadual e municipal e exige-se reiteragao de causas. 

Hipotese interessante diz respeito ao que dispoes o art.285-A do CPC, instituido pela 

Lei n°. 11.277/2006, o chamado julgamento da improcedencia 'initio litis'. Trata-se de 

especialissima hipotese em que a materia controvertida e unicamente de direito e ha no juizo 

sentenga proferida de total improcedencia em casos identicos, hao de ser no minimo duas 

demandas ja decididas de modo igual, nao obstante, ha supressao da citagao e prolagao, in 

continenti, da sentenga com a reprodugao do teor da anteriormente prolatada. Neste caso, 

poder-se-ia afirmar que a sentenga tera dupla motivagao: a concisa, que remete a sentenga 

anterior, e a motivagao meritoria desta. 

Neste diapasao, surge no cenario juridico brasileiro a Lei n°. 11.418/2006 para 

regulamentar o requisito "repercussao geral" dos recursos extraordinarios instituido tambem 

pelaECn°.45/2004. 

Nesta esteira, o art. 543-B dispoe que quando houver multiplicidade de recurso com 

fundamento em identica controversia, a analise do requisito supracitado far-se-a por 

amostragem, ou seja, o Tribunal seleciona uma ou algumas causas e sobrestarao as demais ate 

o pronunciamento definitivo da Corte, se negada a existencia de repercussao geral, os recurso 

sobrestados considerar-se-ao, automaticamente nao admitidos, se ao contrario houver 

provimento, reforma-se a decisao atacada, os recursos suspensos serao instantaneamente 

admitidos. 

Desta forma, o processamento de um numero consideravel destes serao decididos 

mediante uma amostra, alguns processos serao escolhidos para apreciagao e os demais serao 

solucionados a partir do que for decidido em relagao aos que foram submetidos a amostragem. 

A guisa do quadro supracitado, percebe-se que a sumarizagao do processo, apesar de 

promover com agilidade o provimento jurisdicional, de maneira a reduzir o numero de 
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processos que versem questoes identicas em tramite, ameaca efetivamente o principio do 

dever de motivar a sentenga. 

E bem verdade que o dever de motivar a sentenga foi erigido a principio 

constitucional, disposto no art.93, IX, CF/88, que impoe ao Judiciario a obrigagao de 

fundamentar todas as decisoes, no entanto este dispositivo legal nao esta imune a potenciais 

alteragoes oriundas do poder constituinte derivado reformador, sendo assim, podera ser 

modificado ou suprimido por meio de emenda constitucional (deliberagao de 3/5 dos votos 

dos membros, discutida e votada em cada Casa do Congresso). 

Ve-se, portanto, como esta suscetfvel a mudanga ou supressao, lembra-se que 

qualquer materia podera esta submetida a alteragao mediante emenda constitucional, a 

excegao fica a cargo das materias acobertadas pelo manto da irreformabilidade das clausulas 

petreas. Estas constituem o micleo imodificavel da Constituigao Federal de 1988, trata-se de 

vedagao material ao poder constituinte derivado reformador, prevista no art.60, §4°, que nao 

permite nenhuma emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado; voto secreto, 

universal, direto e periodico; separagao dos poderes; e o rol dos direito e garantias individuals. 

Neste sentido, deve-se afirmar que a unica maneira de salvaguardar o principio do 

dever de motivar a sentenga e ascender este principio a categoria de clausula petrea, mediante 

a introdugao no rol dos direitos e garantias individuals do art. 5°, CF. A criagao do inciso 

LXXIX do art.5° imunizara o principio do dever de motivar a sentenga, a exemplo do que 

aconteceu com o principio da razoavel duragao do processo e celeridade processual. Trata-se 

de medida extremamente necessaria, de cunho de interesse publico a atender o principio da 

seguranga juridica em nome de assegurar todas as conquistas socio-juridicas. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Pretende-se, nestas anotagoes finais, tragar um resumido quadro das principals ideias 

langadas, numa abreviada releitura do trabalho desenvolvido. Abordou-se neste, um estudo 

aprofundado acerca do principio legal do dever de motivar a sentenga em face da tendencia do 

ordenamento juridico patrio de sumarizagao do processo a luz da disciplina legal despendida a 

materia. 

Nesta esteira, em busca do cerne da problematica enfatizou-se a obrigatoriedade da 

motivagao da sentenga no deslinde historico-evolutivo, ao longo das epocas, do ordenamento 

juridico como conquista socio-juridica da sociedade e manifestagao do Estado Democratico 

de Direito. Diante da certeza da necessidade da obrigagao de motivar a sentenga, 

imprescindibilidade esta reconhecida em diversos diplomas legais, a citar: Codigo de 

Processo Civil e Constituigao Federal. 

Nao obstante, demonstra o estudo a fragilidade da disciplina juridica dada a 

disciplina legal dada a motivagao da sentenga quando se considera o movimento intenso de 

sumarizagao de processo que abrevia o livre convencimento do magistrado, comprometendo a 

motivagao da sentenga, a medida que preconiza os principios da celeridade e economia 

processuais. 

Esta fragilidade, ponto central da dissertagao, embora haja arnplo tratamento legal 

dispendido da legislagao demonstrado ao passo que o principio do dever de motivar a 

sentenga encontra-se ameagado frente ao poder constituinte derivado reformador o qual 

acompanha os anseios sociais, o que torna a materia suscetivel de alterag5es. 

Consequentemente, alem desta visivel fragilidade, ha um conflito de normas e 

principios. Coloca-se face a face a disciplina legal tenente ao dever de motivar a sentenga e a 

tendencia de sumarizagao do processo. A fim de solucionar o confronto, busca-se imunizar o 

principio de motivar a sentenga dos reflexos do movimento de sumarizagao do processo, para 

tanto, a solugao de maior plausibilidade juridica sera erigir o supracitado principio a categoria 

de clausula petrea a luz do principio de seguranga juridica, em virtude de o Direito ser, por 

excelencia, instrumento de seguranga. 
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