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RESUMO 

No Brasil, pais de contrastes, percebe-se a cada dia que a dignidade humana nem 
sempre e observada pelos Poderes; muito se discute sobre os direitos fundamentais 
constitucionalmente assegurados, mas a efetividade desses direitos depende 
sempre da vontade dos poderes constituidos. Este trabalho, cujo enfoque consiste 
no estudo sobre o ativismo judicial, tern como objetivo aferir a sua aplicacao como 
principio norteador da atividade do magistrado na producao judicial da 4 a Vara da 
Comarca de Cajazeiras, PB, em acoes julgadas no ano de 2008, 2009 e nos meses 
de Janeiro a abril de 2010, quanta a demandas propostas em desfavor do Municipio 
de Cajazeiras e do Estado da Paraiba, nas quais existiram obrigacoes de fazer, no 
intuito de se verificar a interferencia no equilibrio entre as funcoes do Estado 
Administracao que a utilizacao deste principio provoca no ambito daquele juizo. A 
importancia desta pesquisa decorre da polemica que gira em torno do tema, uma 
vez que a sua utilizacao proporciona a interferencia do Judiciario nas competencias 
do Legislative e Executivo, levando-se em consideracao a necessidade de aplicacao 
dos principios constitucionalmente estabelecidos ao caso concreto, a omissao ou 
retragao na atuacao daqueles. Para o aicance do objetivo proposto, este estudo foi 
baseado, atraves do metodo empirico indutivo, em pesquisa bibliografica e 
documental para apuracao dos conceitos, aspectos socio-juridicos fomentadores e a 
aplicacao no Supremo Tribunal Federal e nas outras instancias do Judiciario. 
Tambem foi realizada pesquisa nos arquivos da 4 a Vara da Comarca de Cajazeiras, 
PB, nos livros de registros de sentencas visando a coleta de informacoes 
necessarias para a montagem do estudo de caso, analisando-se o conteudo dos 
julgados, nos quais ficou comprovada a aplicacao do ativismo judicial, 
especificadamente para a implementacao de politicas publicas, como forma de 
assegurar o direito a vida em sua faceta indissociavel que e o acesso a saude. De 
acordo com o resultado apurado, o ativismo judicial tern sido aplicado de forma 
satisfatoria mantendo o equilibrio entre as funcoes de exercicio do Poder do Estado, 
suprindo as omissoes do Poder Publico, em uma atuacao excepcional, apenas para 
que seja garantido o exercicio dos direitos fundamentais, pelo primado de um dos 
objetivos da Republica Federativa do Brasil, que e a dignidade da pessoa humana. 

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Ativismo Judicial. Equilibrio das 
Funcoes de Exercicio do Poder do Estado. 
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ABSTRACT 

In Brazil, a country of contrasts, one sees every day that human dignity is not always 
observed by Powers; much discussion about the fundamental rights constitutionally 
guaranteed, but the effectiveness of these rights will always depend on the 
willingness of governments. This work, whose focus is the study of judicial activism, 
aims to assess its use as a guiding principle of activity of the magistrate in the 
production of judicial 4 th County Cajazeiras, PB, in actions tried in the years 2008, 
2009 and the months January to April 2010, regarding the proposed demands to the 
detriment of Cajazeiras County and the State of Paralba, in which there were 
obligations to do in order to verify the influence on the balance between the functions 
of the State Administration to use this principle causes within that court. The 
importance of this research stems from the controversy that revolves around the 
theme, since its use provides the interference of the judiciary in the legislative and 
executive powers, taking into account the need to implement the constitutionally 
established principles to this case, the omission or retraction in the work of those. To 
achieve the proposed objective, this study was based on, through the empirical 
method of induction, in research literature and documents for verification of concepts, 
socio-legal studies and application developers in the Supreme Court and other 
judicial bodies. Was also done research in the archives of the 4 th County 
Cajazeiras, PB, books of records of decisions aimed at gathering information 
required for assembly of the case study, analyzing the content of the trial, in which it 
was proved the application of judicial activism, specifically for the implementation of 
public policies as a way to ensure the right to life in his inseparable facet of which is 
access to healthcare. According to the result reached, judicial activism has been 
applied satisfactorily maintaining the balance between the functions of the exercise of 
state power, supplying the omissions of the Government, in an exceptional 
performance, only to have it guaranteed the exercise of rights fundamental, the rule 
of one of the objectives of the Federative Republic of Brazil, which is human dignity. 

Keywords: Human dignity. Judicial Activism. Balance Function Exercise of the state. 
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INTRODUQAO 

A nacao brasileira experimenta uma vida de contrastes socio-

econdmieos, e perceptivel que boa parte dos cidadaos, nao obstante tenham os 

seus direitos humanos fundamentais formalmente assegurados, nao os exerca em 

seu quotidiano dificil. A saude, como direito fundamental acaba por ser privilegio de 

poucos, embora seja a todos igualmente garantida pela Constituicao Cidada. A 

efetividade desse direito depende sempre da vontade dos Poderes constituidos. Tal 

constatacao tern se demonstrado ponto nevralgico eis que se coloca entre a 

aplicacao dos direitos e garantias fundamentais e o equilibrio das funcoes do Poder 

Estatal. 

A investigacao cientifica em tela visa avaliar empiricamente a interferencia 

do ativismo judicial no equilibrio e independencia entre as Funcoes de Exercicio do 

Poder Estatal, diante de sua utilizacao como principio de processo civil dentro da 

producao judicial da 4 a Vara da Comarca de Cajazeiras, nas acoes de obrigacao de 

fazer em que figuraram no polo passivo o Municipio de Cajazeiras-PB e o Estado da 

Paralba, indagando-se a existencia de interferencia ou nao no equilibrio do exercicio 

de tais funcoes. 

A proposta da pesquisa esta embasada na utilizacao do ativismo judicial 

como um principio no processo civil, na necessidade de implementacao dos direitos 

e garantias fundamentais, no grande numero de decisoes de conteudo politico que 

tern sido proferidas, e na polemica que vem sendo gerada em torno do tema, 

sobretudo diante da atuacao do Supremo Tribunal Federal e dos Juizes singulares. 

A importancia do tema tern crescido na medida em que a repercussao dos 

julgados intitulados ativistas esta ganhando mais atencao, gerando grandes 
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discussoes e duvidas do seu reflexo no desenvolvimento e exercicio das funcoes 

estatais e na democracia, e nos rumos do pais. 

Pode compreender-se por ativismo judicial a postura do juiz no sentido de 

interpretar e aplicar as normas constitucionais de modo proativo, expandindo o seu 

sentido e aicance, para ter uma participacao mats ampla e intensa na eoncretizacao 

dos valores e fins constitucionais, reconhecendo a sua atividade como elemento 

fundamental para o efetivo exercicio da atividade jurisdicional, superando as 

barreiras impostas pela hermeneutica tradicional. 

Embora nao seja nova sua utilizacao, nos ultimos tempos vem sendo 

bastante aplicada no Brasil. Assim, a pesquisa sobre o tema podera servir de 

subsidio teorico aos estudantes, magistrados e operadores do direito, que se 

interessam sobre o assunto e preocupam-se com efetivacao dos preceitos 

constitucionalmente previstos, vez que o tema e trabalhado sob uma base teorica 

direcionado ao piano de pesquisa empirica, por meio de um estudo de caso; o que 

auxilia a maior compreensao do instituto. Nesse passo convem indagar o seguinte: 

seria o ativismo judicial principio-instrumento de efetivacao dos direitos 

fundamentais, sem que haja em sua aplicacao interferencia na reparticao das 

funcoes estatais? A guisa de conclusao apresenta-se como hipotese a constatacao 

de que o ativismo judicial demonstra-se necessario para o equilibrio no exercicio das 

funcoes estatais, alem de indispensavel a efetivacao dos direitos e garantias 

fundamentais, especialmente, o direito a vida e, por conseqiiencia, a saude do 

cidadao. 

Neste trabalho, mediante a utilizacao da tecnica da pesquisa bibliografica, 

consistente na producao cientffica de diversos autores sobre a tematica enfocada, 

alem da tecnica pesquisa documental, consistente na analise das sentengas 

proferidas no periodo que compreendeu a pesquisa. Para tanto, empregou-se o 

metodo empirico indutivo, auxiliado pelo metodo estatistico, como instrumento para 

analise e interpretacao dos dados coletados, aqui representados por graficos. 
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No primeiro capitulo sera feita uma abordagem historica sobre o tema, 

desde a sua origem passando pelos julgados mais conhecidos, definindo-se o que e 

o ativismo judicial, destacando-se o fenomeno da judicializacao da politica no Brasil, 

e por fim estabelecendo-se a relagao que existe entre o ativismo judicial e o 

Processo Civil, destacando as suas manifestagoes e utilizacao como principio 

norteador da atividade do magistrado. 

O segundo capitulo trata do cenario socio-juridico nacional, onde serao 

feitas consideracoes sobre os aspectos fomentadores da pratica do ativismo judicial 

no Brasil, destacando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, 

fazendo-se mengao a producao ativista nas demais esferas do Judiciario, com a 

indicacao de alguns julgados. 

Ainda no segundo capitulo, sera feita uma breve analise critica, onde 

serao abordados os posicionamentos favoraveis e contrarios a pratica do ativismo 

judicial, enfatizando-se os pontos mais criticos da tematica em comento. 

Para ilustrar empiricamente a analise teorica, no terceiro capitulo sera 

trazido a lume uma pesquisa realizada junto a 4 a Vara da Comarca de Cajazeiras-

PB, sobre a utilizacao do principio do ativismo judicial nos provimentos jurisdicionais 

ali encontrados, pela analise das sentengas proferidas no ano de 2008, 2009 e nos 

meses de Janeiro a abril de 2010, entre aquelas proferidas em acoes que continham 

obrigagoes de fazer, movidas em face da Prefeitura Municipal de Cajazeiras e do 

Estado da Parafba, para a identificacao da contribuicao do ativismo judicial para o 

equilibrio entre o exercicio das funcoes do Poder Estatal. 

Desta forma, serao analisadas as sentencas constantes nos livros de 

registros de sentengas referentes ao periodo pesquisado, identificando-se a 

natureza dos pedidos, o sujeito ativo, dos processos julgados procedentes com 

concessao de tutela antecipada ou liminar, dos improcedentes e das agoes julgadas 

sem apreciagao do merito, identificando as sentengas que foram proferidas com a 

utilizagao do ativismo judicial como principio norteador do julgado. 
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Ao final, pretende-se tracar o perfil ativista implementado na 4 a Vara de da 

Comarca de Cajazeiras-PB, a fim de que seja possivel identificar os efeitos 

produzidos por tal postura, tanto na vida dos jurisdicionados, quanta na seara 

estatal. 



CAPlTULO 1 CONCEITO E EVOLUQAO HISTORICA DO ATIVISMO 

JUDICIAL 

1.1 Origem do Ativismo Judicial 

A epoca mais remota que se tern como manifesto o ativismo judicial, 

segundo Luiz Guilherme Marques (2008), citando pesquisa feita na Wikpedia, foi na 

Franca, explicitada pela atitude dos membros do Judiciario da instancia superior 

contra algumas decisoes do Rei Luis XVI. Todavia, o movimento foi fortemente 

combatido, acabando por desaparecer daquele pais como um todo. 

Em contrapartida, os Estados Unidos abragaram o espirito ativista surgido 

na Franca, e teve seu ponto maximo no governo de Jonh Marshal, com a 

participacao de um seleto grupo de juizes da Suprema Corte. 

O ativismo judicial americano teve suas origens, ao contrario do que 

muitos podem pensar, pela atuacao da Suprema Corte no sentido de apoiar os 

conservadores para que fosse implementada a segregagao racial. 

Por volta de 1857, os reacionarios conservadores na busca de uma 

separacao entre negros e brancos encontraram amparo para esta segregagao racial 

na pratica do ativismo judicial, onde era possivel suplantar normas que garantiam a 

igualdade entre os americanos, sendo tambem invalidadas leis que estabeleciam 

garantias sociais em geral. 

Desta forma, a Suprema Corte Americana em suas decisoes criava uma 

nova interpretacao e aplicacao das normas existentes, interferindo na atuacao dos 

outros poderes, principalmente do Executive 

Observem-se alguns dos principals casos de ativismo judicial nos Estados 

Unidos, citados por Cunha (2009), em aula proferida no Curso de Aperfeicoamento 

para Magistrados promovido pela ESMA/RN- Escola Superior da Magistratura do Rio 

Grande do Norte: 



IS 

CASO MARBURYX MADISON - O Poder de Judicial Review 1803 
Caso de uma legislacao local sobre organizacao e prerrogativas do Poder 
Judiciario; Constituicao EUA art. VI.2: "... Essa Constituigao... Sera a Lei 
suprema do pals; e os jutzes em todos os estados a ela estarao obrigados." 
Legislagao ordinaria se encontra subordinada a constituigao; Suprema corte 
como corte constitucional e legisladora negativa 

Cumpre enfatizar que este julgado fez parte do inicio do processo de 

afirmacao da Suprema Corte Americana como efetivo Tribunal Constitucional, orgao 

de controle da constitucionalidade dos atos do poder publico estadual e federal. 

O famoso julgamento e a raiz do controle difuso de constitucionalidade, 

que conferiu aos juizes e tribunals americanos a prerrogativa de nao aplicar normas 

infraconstitucionais contrarias a Lei Major, sendo tambem um exemplo 

importantissimo de ativismo judicial, uma vez que os magistrados americanos 

penetraram em zona reservada ao legislativo, que seria o legitimado para revogar as 

leis, cabendo a ele autorizar a nao utilizacao de alguma lei vigente, por meio da 

eriacao de outra. 

SUPREMA CORTE NA ERA ROOSEVELT - A oposicao ao New Deal 1935-
1937 
Oposicao da Suprema Corte ao New Deal no primeiro mandato de 
Roosevelt: maior expressao de ativismo judiciario da historia norte-
americana; 
De 1935 ate 1937 invalidacao sistematica das principais leis do New Deal 
(programa de recuperacao econdmica e seguridade social do governo 
democrata); 
Caracterizacao da situacao Governo x Suprema Corte. Busca de 
estratagemas para alterar a composicao da Corte; 
Mudanca de cenario em 1937 a partir da declaracao da constitucionalidade 
da lei de salario minimo de Washington. 

O "New Deal" foi fortemente limitado pela Corte Suprema americana com 

a adocao do judicial review of legislation, que permitia a fiscalizagao da 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos por todo e qualquer tribunal e, em 

especial, com as decisoes adotadas pela Suprema Corte. 

Foram alvos dessas decisoes inumeras medidas que compunham o New 

Deal, declaradas incompativeis com a Constituigao, o que fez deste episodio a maior 
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manifestacao de ativismo judicial no direito norte-americano, gerando a insatisfacao 

de muitos, ocasionando inumeras criticas contra a aparente formacao de um 

governo de juizes, afirmando-se que poderia comprometer a liberdade de 

conformagao do legislador e o proprio principio democratico. 

CASO BROWN X BOARD EDUCATION Separados mas iguais? 1954 
Caso de segregacao (brancos e negros) nas escolas. 

Doutrina vigente: Separate but Equal Education. 

Constituicao EUA 14 a Emenda: "Nenhum estado fara ou impora qualquer lei 
que limite os privileges e imunidades dos cidadaos dos EUA, nem privara 
qualquer pessoa da sua vida, liberdade ou propriedade sem o devido 
processo legal, nem negara a qualquer pesoa em sua jurisdicao a igual 
proteeao da lei." 
Declaracao de inconstitucionalidade de leis segregadoras vigentes em 21 

estados no acesso aos bens publicos. 

Trata-se da celebre polemica a respeito do acesso dos negros aos 

mesmos lugares frequentados pelos brancos e que resultou na famosa teoria de 

"separados mas iguais". 

O ativismo judicial esteve manifesto por meio deste julgado uma vez que 

os membros da Suprema Corte americana suplantaram as leis e a soberania dos 

estados federados para fazer valer o preceito constitucionalmente estabelecido da 

igualdade entre os americanos e do devido processo legal, 

A decisao foi extremamente positiva, pois, repercutiu no direito de acesso 

dos negros as escolas publicas frequentadas pelos brancos, que vinha sendo 

constantemente negado com apoio na doutrina esposada pelo acordao, estendendo 

assim ao campo da educacao a discriminacao racial, alterando essa situacao, que 

ocorria com frequencia, principalmente no Sul dos Estados Unidos. 

E forcoso destacar que nessa epoca a populacao negra era na sua 

maioria analfabeta e nao existiam politicas publicas voltadas para a criacao de 

escolas para eles. 

O acordao proferido pela Suprema Corte americana foi extremamente 

avaneado do ponto de vista humanitario e importantissimo para a sociedade 

democratica, sendo conclusivo no sentido de que a separacao entre negros e 
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brancos confrontava mortalmente a igual protegao declarada pela Constituigao 

Americana e pelas leis. 

CASO ROE X WADE - Direito a interrupgao da gravidez 1973 
Constituicao como obra aberta: l'A Constituigao nao menciona 

explicitamente qualquer direito a privacidade. Entretanto em uma linhagem 
de decisoes... A Corte reconheceu que o direito a privacidade individual, ou 
a garantia de certas areas ou zonas de privacidade, existe na Constituigao... 
O direito a privacidade, esteja fundamentado no conceito de liberdade 
pessoal e de restrigoes a agao do Estado na 14a Emenda, como 
acreditamos, como acreditamos que esteja, ou, conforme a corte distrital 
determinou, na reserva de direitos ao povo da 9a Emenda, e amplo o 
suficiente para a incluira decisao da mulherde terminara sua gravidez." 
Criacao jurisprudencial de novos direitos sob o amparo da Constituigao; 

Caso iniciado no Texas, Estados Unidos, em que uma mulher reivindica o 

direito de abortar uma crianca que foi fruto de um estupro praticado por uma gangue. 

Desta forma, Norma McCovey ("Jane Roe"), em 1970, decidiu acionar a 

Justica, requerendo o direito de abortar o feto indesejado, sendo que essa batalha 

culminou com a descriminalizacao do aborto no pais inteiro. 

O cunho ativista da decisao que legalizou o aborto nos EUA e deu origem 

ao servigo de aborto sob demanda, bastando que a gestante queira e por qualquer 

motivo alegado, esta evidenciado pela robusta jurisprudencia criada posteriormente 

gerando protegao a direitos que nao estavam prescritos de forma clara pela 

Constituigao Americana, julgados estes que possuiam conteudo legislativo, 

pautados principalmente na emenda 9 a que preceitua que a enumeragao de certos 

direitos na Constituigao nao podera ser interpretada como negando ou coibindo 

outros direitos inerentes ao povo. 

CASO ROMER X EVANS - Direito a protegao especial 1996 
Anulagao de emenda a Constituigao do Colorado (referendada por 
mais de 500 mil eleitores) que pretendia vetar aos homossexuais o 
recurso a protegao legal sob a condigao de minoria discriminada. 
Identificagao de grupos socialmente discriminados: "...nao aceitamos a 
opiniao de que a proibigao de protegoes legais especlficas da Emenda 2 
nada mais faz do que negar aos homossexuais direitos especiais. Ao 
contrario, a emenda impoe uma desvantagem especial exclusivamente 
sobre essas pessoas. Aos homossexuais sao negadas as salvaguardas 
que outros gozam ou podem buscarsem restrigoes..Devemos concluirque 
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a Emenda 2 classifica homossexuais nao para promover um fim legislativo 
adequado, mas para faze-los desiguais em face de todos os demais. isso 
o Colorado nao pode fazer." 

Nas decadas de 80 e 90, houve um crescimento consideravel do numero 

de homossexuais na sociedade americana, sobretudo no Estado do Colorado, sendo 

necessario o disciplinamento por lei de algumas condutas. Assim, no inicio da 

decada de 1990, houve a aprovacao, em algumas cidades daquele estado, de leis 

que criminalizavam o preconceito ou a discriminagao contra homossexuais. 

Todavia, alguns grupos religiosos fundamentalistas e outros defensores 

dos "valores da familia", indignados, promoveram e apoiaram a aprovacao de uma 

emenda a Constituigao do Colorado que tornava nulo qualquer ato do poder publico 

destinado a protegao das pessoas de acordo com a sua orientagao sexual ou estilo 

de vida. 

Porem, os defensores dos direitos dos homossexuais foram a Suprema 

Corte americana na busca de revogar tal emenda, debate que foi vitorioso, 

culminando com a declaragao de que a criagao de direitos "especiais" para proteger 

homossexuais constitula simplesmente uma manifestagao do principio da igualdade 

estabelecido constitucionalmente e que deveria ser protegido. 

E assim foi estabelecido que nao mais se poderia legislar nos Estados 

Unidos com a finalidade de desproteger minorias, sendo resultado do julgado a 

declaragao de inconstitucionalidade da emenda a constituigao do Colorado, tendo 

pois, a corte americana mais uma vez, no intuito de estabelecer e proteger a eficacia 

do principio da igualdade estabelecido pela emenda XIV, invadido a competencia do 

legislativo e a soberania de um estado federado em decisao evidentemente ativista. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma sobreposigao da 

justiga constitucional sobre os poderes eleitos, ou seja, o judiciario, guardiao da 

constituigao, tornou preponderante as suas decisoes em detrimento do legislativo e 

do executivo. 

A hegemonia da Constituigao somada ao advento do pos-positivismo e ao 

crescimento dos direitos e garantias fundamentais gerou na decada de cinquenta 

uma mudanga de sentido nos julgados da Corte Americana, passando esta a 
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produzir jurisprudencia que fortalecia os direitos fundamentais, inclusive quanta a 

materias envolvendo os negros. 

Assim, a consolidacao do ideario democratico, a celeridade nas 

transformagoes economicas, a doutrina dos check on balances (separacao dos 

poderes), e o ideario de imparcialidade do judiciario geraram um ambiente propicio 

ao desenvolvimento do ativismo judicial. 

As Cortes de Warren e Burger exerceram um papel primordial no 

surgimento do ativismo judicial, especialmente com a invalidacao de varias leis 

federals e pela participagao crucial na resolucao de conflitos constitucionais. 

1.2. Conceito de Ativismo Judicial 

O termo ativismo judicial foi usado pela primeira vez na imprensa belga 

em 1916, sendo consagrado nos Estados Unidos pela postura da Suprema Corte no 

julgamento de alguns casos de efeitos abrangentes. 

Segundo Dallari (2010), 

[...] o que se convencionou denominar ativismo judiciario, que e uma 
designacao de intuito pejorativo usada peios que pretendem que o judiciario 
seja apenas um guardiao da legalidade formal, deixando de lado a justica e 
a protegao da dignidade humana. 

Por outro lado, Appio (2008) em artigo sobre o assunto, assim conceitua: 

O ativismo judiciario significa, em breve sfntese, que juizes nao eleitos 
diretamente pela populagao trazem para si a incumbencia de decidir 
questoes tradicionalmente afetas aos demais Poderes da Republica. 

A atitude adotada pelo magistrado como membro atuante no exercicio da 

atividade jurisdicional, deslocando-se da postura positivista segundo a qual o juiz 

deveria ser apenas a "boca da lei", passando este a exercer uma atividade criativa 

frente as demandas e ansiedades da populagao, avangando por terreno antes 
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povoado pelo legislativo e o executivo, sendo elemento fundamental para a eficacia 

e efetividade da atividade jurisdicional, figura tipica do juiz pos-positivista. 

Trata-se da atividade caracterizada pelo avango do judiciario nas esferas 

dos outros poderes por via constitucional, controlando-os, e anulando alguns de 

seus atos, impondo-lhes obrigacoes, superando-se o mito do legislador negativo, 

ocasionando a expansao do protagonismo institucional e politico dos tribunals em 

processos decisorios. 

Diante do distanciamento das forgas politicas majoritarias do anseio da 

sociedade, o juiz ativista interpreta a constituigao de modo especifico e proativo, 

expandindo seu sentido e aicance para tentar suprir a retragao dos outros poderes, 

proporcionando a efetivagao dos direitos previstos constitucionalmente. 

A superagao de barreiras impostas pela hermeneutica tradicional e a 

preocupagao com a justiga social sao perfeitamente identificaveis com a postura do 

juiz ativista. 

Sendo uma conduta habitual, o ativismo judicial pode tornar-se um 

principio processual como enfatiza (1999), em trabalho sobre o tema: 

Sendo o Direito Processual Civil conjunto de princfpios juridicos que 
regulam o processo e disciplinam a atividade jurisdicional do Estado, o 
ativismo e um desses princfpios, a exemplo de outros que informam e 
inspiram esse ramo da ciencia jurldica [...] 
O ativismo, como conduta habitual, torna-se principio e caminha para a 
formacao de material jurfdico positive A aplicacao do direito e producao de 
direito como norma agendi. 
O ativismo condiz, pois, com a contextualidade do Direito Processual Civil, 
no que pertine a atividade juridica e a acao judiciaria: atuacao de um Poder 
(pol(tica); funcao do jus dicere ( finalidade); processo e organizacao 
(instrumentalidade). Dentro desse quadro, o estudioso pode aderir a um 
novo principio de legitimidade ou a uma nova ideia de direito, com o juiz 
como figura principal [...] 

Pertinente e o estudo da postura ativista no estagio democratico em que 

se encontra o Brasil, tendo em vista as varias decisoes de cunho ativista que estao 

sento tomadas pelo STF e por inumeros outros juizes em todas as instancias do 

Judiciario e o reflexo disso na sociedade, influenciando na processualistica, 
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sobretudo, na area civel, pela superacao da postura legalista do juiz, com a 

ampliacao de suas atividades para o vies polftico-social. 

1.3 Aspectos Socio-Juridieos Fomentadores 

Como ja explicitado o ativismo judicial e caracterizado pelo avango do 

judiciario em materias antes apenas afetas aos outros poderes da republ ICS, SGJct 

nos Estados Unidos ou na Europa, ou em qualquer outro pais, surgiu principalmente 

pela incorporagao de principios em textos constitucionais, deixando abertura para 

que sejam emitidas decisoes progressistas, construtivistas, devido a ampla margem 

de interpretagao consentida para ser ocupada pelo exercicio da atividade 

jurisdicional 

Dentro da sistematica de transigao do pos-guerra para o periodo atual, 

ocorrida nos seculos XX e XXI, criou-se o conflito entre os adeptos da participagao 

maior do estado na sociedade, na economia, direitos sociais e direitos privados, 

corrente denominada intervencionista, e a nao intervencionista, caracterizada pela 

minima participagao do estado na sociedade. 

Neste contexto, o Judiciario buscou e continua em busca de fixar o seu 

papel. Na era positivista, o juiz era o chamado "boca da lei", com a intervengao 

minima do estado. Com o Pos-positivismo, o juiz passa exercer um papel mais 

atuante no exercicio de sua atividade, e diante da margem deixada pelas 

constituigoes democraticas o juiz passa a ser criativo e o Estado a se preocupar com 

a realidade e os reflexos dos conflitos submetidos a apreciagao do Judiciario. 

Pertinente e a colocagao de Bobbio (1909, p.21), 

Direitos do homem, democracia e paz sao tres momentos necessarios do 
mesmo movimento historico: sem direitos do homem reconhecidos e 
protegidos, nao ha democracia; sem democracia, nao existem as condicoes 
minimas para a solueao pacifica dos conflitos. Em outras palavras, a 
democracia e a sociedade dos cidadaos, e os suditos se tornam cidadaos 
quando Ihes sao reconhecidos alguns direitos fundamentais; [...] 
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E justamente pela busca da efetivacao dos direitos do homem que o 

Poder Judiciario aventura-se por caminhos nunca antes percorridos. Diante da 

tentativa de tornar as decisoes judiciais mais justas. No mundo globalizado, tornado 

pela supervalorizagao dos direitos humanos e sociais, o ativismo pode ser entendido 

como uma protegao contra acoes nocivas possivelmente provocadas pelo processo 

politico majoritario. 

Em opiniao dada a Associacao dos Magistrados do Rio de Janeiro, por 

meio da revista Forum n°3, Pinheiro (2002, p.1), explicita: 

A experiencia mostra a insuficiencia das concepgoes positivistas tradicionais 
para lidar o direito como ferramenta, como pratica social, como dimensao da 
polltica, O mundo assiste estarrecido aos acontecimentos do sec. XX e 
infcio do sec. XXI. Os dados historicos confirmam como praticas politicas, 
exercfcios do poder cruzados pela violencia e pela intolerancia e, o que e 
pior, muitas vezes legitimados em nome da seguranca social e economica. 
A rapidez do progresso, da ciencia, das transformacoes sociais, os temas 
ligados a engenharia genetica - que fazem surgir cada vez mais problemas 
etico-juridicos -, os avancos tecnologicos que nao cessam de criar 
problemas novos e imprevisfveis, como as operacoes de clonagem humana, 
alem da dependencia em que se encontra a humanidade em relacao a 
degradagao do meio ambiente, e a evolugao do direito ecologico, os 
avangos dos instrumentos de comunicagao e informagao, a inseguranga 
politica, com a propagagao de guerras civis, tudo aliado ao fato de vivermos 
um cenario da globalizagao da economia. 

Face ao cenario apresentado, observa-se que ativismo judicial tambem se 

manifesta quando ocorre a retracao do Legislativo e do Executivo, ou pela 

insatisfacao do povo com relacao as suas decisoes ou suas condutas omissivas. De 

toda forma, quando as esferas do Poder Publico que foram eleitas majoritariamente 

nao acompanham a evolugao e, via de consequencia, os anseios da sociedade, o 

Judiciario, por meio de suas atividades, tenta suprir essas lacunas. 

Alguns autores apresentam o ativismo judicial como uma especie de 

protegao as agoes danosas do processo politico majoritario 

E importante que se destaque que o juiz ativista nem sempre e um juiz 

progressista, e suas atividades podem ou nao estar ligadas as transformagoes 

socio-politicas de um pais. 
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Diante das clausulas constitucionais abertas, vagas ou fluidas, a exemplo 

da dignidade da pessoa humana, eficiencia ou o impacto ambiental, o poder de 

interpretagao do aplicador do direito amplia-se a um nivel comparado ao normativo. 

1.3.1 A Judicializagao da Politica no Brasil 

Nos paises que sao regidos por constituigoes analfticas, as quais trazem 

em seu corpo uma serie de temas das mais diversas areas da sociedade, 

fornecendo ao cidadao instrumentos para verem seus direitos assegurados por meio 

de agoes amparadas em princfpios e normas previstas constitucionalmente, ou em 

paises da common law, mesmo com constituigoes sinteticas, porem com o sistema 

normativo firmado em precedentes judiciais, suas estruturas permitem que o 

Judiciario decida questoes de larga repercussao na sociedade e na politica, ao inves 

de serem analisadas pelo executivo e o judiciario, como normalmente ocorreria. 

O ativismo judicial encontra-se inserido no processo de judicializagao da 

politica provocado pela ampliagao dos temas tratados nas constituigoes, sendo a 

judicializagao da politica o genero que abrange a participagao do Judiciario em 

decisSes de largo aicance na sociedade e o ativismo uma especie, atinente a 

invasoes do Judiciario em materias que o legislador nao Ihe permite. 

O processo de judicializagao da politica foi embalado pela 

redemocratizagao que passou o nosso pais, que culminou com a promulgagao da 

Carta de 1988, fortalecendo e expandindo o Judiciario por meio da ampliagao de 

suas garantias, elevando-o ao status de guardiao da Constituigao, deixando de ser 

visto como um setor tecnico-especializado, aumentando a demanda por justiga na 

sociedade. 

A forma de controle de constitucionalidade brasileiro permite que qualquer 

materia relevante na sociedade aicance o STF, obrigando-o a se manifestar sobre o 

tema. Permite, outrossim, que chegue ao juiz singular materias previstas na 
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Constituicao as quais os cidadaos querem ver efetivadas, configurando-se como 

verdadeira judicializagao das relacoes sociais. 

Assim, devido a pauta extensa da nossa Constituigao, ocorre esse 

fenomeno da invasao da politica no direito; neste caso, a propria Constituigao ao 

tratar de determinadas materias permite que o Judiciario se pronuncie sobre as 

mesmas quando solicitado, via agoes constitucionais ou pelo controle difuso. 

O ativismo judicial ao contrario da judicializagao da politica, e uma atitude 

do magistrado, e questao de escolha em interpretar ou nao a Carta Magna de modo 

pro-ativo ampliando o seu sentido e aicance a casos que nao estao previstos, em 

momentos de retragao dos outros Poderes. 

1.4 O Ativismo Judicial e o Processo Civil 

O processo definido por Carnelutti como um conjunto de atos tendentes a 

resolugao da lide deve ser permeado por principios que garantam a sua 

democratizagao, proporcionando as partes iguais oportunidades, so quebradas 

quando exigido pela sua situagao processual. 

Teixeira (2005, p. 634) define o processo da seguinte maneira: 

Em outras paiavras, por processo, sob o ponto de vista cientffico, passou-se 
a compreender o conjunto de atos tendentes a composicao da lide; sob o 
ponto de vista da cidadania, o instrumento de efetivacao das garantias 
constitucionalmente asseguradas. 

E para tornar efetivas essas garantias o ativismo judicial enaltece a figura 

do juiz, retirando-o da inercia, para a busca de uma solugao justa do caso concreto, 

atuando energicamente, na investigagao da verdade, nao apenas formal, mas real, 

neste sentido, criando novos institutos processuais respaldados pelo Legislativo. 
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Almejando a concretizacao do ideario da justiea ao juiz ativista e permitido 

fechar os olhos para peticoes mal redigidas, constando erros evidentes, permitindo-

se tambem ser diligente e ativo quanta a producao de provas. 

Pertinente e a colocacao de Calamandrei (1999, p. 175), 

Existe entre os mecanismos constitucionais do Estado, um ministerio cujo 
titulo se refere a justiea: todo aqueie tricotado de formalismos burocraticos 
que se agrupa em torno as aulas judiciais, se chama administracao da 
justiea. Ninguem melhor do que nos esta em situacao de perceber a 
distancia que pode existir entre a realidade destes sufocantes formalismos, 
e a exigencia escrita nesta alada e vivificante palavra; ninguem melhor do 
que nos, que somos os mecanicos destes aparelhos institufdos para traduzir 
a justiea em realidade cotidiana, esta em situacao de compreender que 
quando estes aparelhos travam, tambem a justiea vem a ser, para quern 
sofre e espera, uma burla sinistra e uma traicao. 

A pratica do ativismo judicial proporciona a rotatividade da jurisprudencia, 

com constantes modificacoes dos julgados, ainda que a lei seja silente sobre o tema 

ou mesmo o Poder Publico seja omisso em determinadas materias. 

No Processo Civil, o juiz ativista podera rejeitar liminarmente uma 

pretensao, ou ainda, acolher parcialmente medida requerida de forma nao muito 

clara, impulsionar de oficio o processo e interpretar o direito de forma mais flexivel. 

No dizer de Araujo (2009), em artigo publicado no sitio da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul, "o ativismo judicial enaltece 

a criatividade dos juizes, para que encontrem e apliquem a justiea no caso concreto, 

sem se preocuparem com alguns limites existentes", 

E continua o seu pensamento: 

Sem duvida, o ideario ativista, se encontra muito longe de se curvar ao 
dogma de Montesquieu para quern os juizes sao a boca inanimada da lei, 
preferindo tomar por proprias as palavras de Couture, que dizia que: 
'.,.o juiz nao pode ser a boca que pronuncia as palavras da lei, porque a lei 
nao tern a possibiiidade material de pronunciar todas as palavras de direito; 
a lei procede sobre a base de certas simplificagoes esquematicas e a vida 
apresenta diariamente problemas que nao sao contemplados na imaginagao 
de legislador'. - (grifo do autor) 
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Assim, o juiz encontra na interpretacao da propria Carta Politica um apoio 

no exercicio do seu mister de interpretar as normas, fazendo as adequacoes 

necessarias ao caso concreto de forma mais livre, ao contrario do que os preceitos 

positivistas de Montesquieu exigiam do legislador que apenas imprimisse em suas 

decis5es aquilo que a lei dizia, ou seja, apenas podia dizer o direito naquilo que nao 

contrariasse a legislacao posta. 

E perceptivel a adocao pelo proprio Codigo de Processo Civil de algumas 

medidas de cunho predominantemente ativista, como nas medidas autosatisfativas, 

da concessao da Tutela Antecipada, prova dinamica e algumas em materia recursal. 

O ativismo quando adotado se transforma em um verdadeiro principio que 

regula o processo tornando-se forma de disciplinamento da propria atividade 

jurisdicional, como todos os demais principios que norteiam as normas de Processo 

Civil, estando presente no labor do magistrado ao tomar suas decisoes, quando da 

interpretacao das normas ao aplicar o conteudo constitucional ao caso concreto. 

Desta forma, o ativismo sendo usado com habitualidade torna-se um 

verdadeiro principio norteador da atividade jurisdicional, atuando sobre o 

comportamento do juiz no processo e na formacao de um direito menos submisso as 

leis ou a doutrina. 

Ativismo judicial nao e a aplicacao simples da norma sem alteracao, e 

muito menos uma atividade voluntariosa do juiz e sim uma mudanca de forma de 

interpretacao e aplicacao da norma que produzirao preceitos observados em 

decisoes futuras. 

Em materia de prova a iniciativa podera ser verificada quando houver 

situacao de perplexidade, grande confusao ou contradicao entre as provas 

produzidas, quando a parte for hipossuficiente, sendo autorizado o ativismo judicial 

probatorio ( STJ, REsp 43. 467). 

O Codigo de Processo Civil Brasileiro, ao dispor no art. 125 posturas que 

devem ser observadas pelo juiz na conducao do processo, adota medidas de cunho 
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eminentemente ativista, a saber: I) assegurar as partes igualdade de tratamento; II) 

velar pela rapida solugao do litigio; III) prevenir ou reprimir qualquer ato contrario a 

dignidade da Justiea; e IV) tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. 

Assim, o proprio Codigo de Processo Civil ao adotar medidas ativistas, de 

um lado poe em realce a instrumentalidade do processo, possibilitando ao juiz 

chegar a verdade real em vez de se contentar com verdade apenas formal, e, de 

outro, exorciza alguns mitos processuais como a neutralidade do juiz. 

A exigencia de um juiz imparcial e diametralmente oposta a trilogia 

principiologica garantidora do desenvolvimento do processo, que e congruencia da 

instrumentalidade, efetividade e utilidade. 

No exercicio da jurisdicao, 

A neutralidade do juiz, antes do que um principio, n§o passa de um mito 
que nao encontra mais eco no moderno direito processual. O processo 
atual, ao contrario, e campo fert.il ao ativismo judicial, enquanto atividade de 
um julgador atuante e consciente de que a administracao da justiea nao se 
compraz com a inercia do juiz. - (ALVIM, 2009) 

Inobstante as consideracoes acima delineadas, saliente-se que existe 

uma divisao no pensamento processual moderno que esta dividido em duas 

correntes, bem antagonicas, a do ativismo judicial e a da seguranca processual 

(chamada por alguns processualistas estrangeiros de garantismo), diferenciacao que 

sera tratada no segundo capitulo do presente trabalho. 

http://fert.il


CAPITULO 2 ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL 

2.1 Cenario Socio - Juridico Nacional 

Em decorrencia das alteracoes que ocorreram no perfil do Judiciario 

brasileiro no pos-guerra, sobretudo, com a promulgagao da Constituigao de 1988, 

este passou a ser mais valorizado, e suas decisoes foram sendo proferidas sobre as 

mais diversas materias, ou seja, abrangendo praticamente qualquer assunto, pelo 

fenomeno da judicializagao da politica, tratado no capitulo anterior e comum em 

muitos paises. No Brasil, recentes decisoes do Supremo Tribunal ja indicavam um 

crescente ativismo judicial, derivado do proprio desgaste da credibilidade politica 

sofrida pelo Congresso Nacional. 

Diante do excesso de leis desnecessarias e da omissao do Legislativo em 

editar as que sao imprescindiveis, as primeiras constituindo um entrave no exercicio 

do mister de aplicar o direito ao caso concreto, uma vez que sufocam o operador do 

direito e as segundas formam verdadeiras lacunas que impedem a efetiva prestagao 

jurisdicional, fazendo falta imediata para a solugao das lides. Neste quadro, ve-se o 

aplicador do direito obrigado a criar solugoes juridicas por meio do ativismo judicial. 

Assim, os jufzes e ministros brasileiros estao a dinamizar o direito seguindo o 

modelo norte-americano. 

Alguns tradicionais opoem-se a esse tipo de atividade, todavia muitas 

demandas clamam por solugoes urgentes, nao sendo possivel que se aguarde a 

edigao da norma desejada para que esta seja aplicada, sobretudo, pela formalidade 

no processo legislativo, composto por debates, formagao de maioria, apresentagao 

de emendas e a sangao do executivo. 

Fontes (2008) justifica a forte atividade ativista no Brasil da seguinte 

forma: 
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Perdido em incontaveis escandalos, dominado por grupos de lobby e 
paralisado, sistematicamente, por CPIs montadas somente para alimentar 
disputas eleitorais, o Congresso Nacional tern cedido espaco para um 
vizinho da Praca dos Tres Poderes, em Brasilia. La, no plenario do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 11 ministros tern ocupado, com decisoes 
importantes para a vida do Pafs e do cidadao, o vacuo legal deixado pelos 
513 deputados e 81 senadores. Por isso, enquanto Camara e Senado se 
debatem no jogo de chantagens em torno da aprovacao da CPMF e o 
destino do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), o STF decide sobre as 
regras da vida partidaria, o aborto, a uniao civil entre homossexuais e o 
direito de greve. 

Como ja dito anteriormente, o ativismo judicial manifesta-se 

principalmente quando ha uma retracao do Executivo e do Legislativo. No Brasil nao 

e diferente: a postura ativista manifestada pelos magistrados de todas as instancias 

e derivada de uma alternativa ao comportamento que estao a desenvolver as outras 

esferas do poder, ou seja, pelo direcionamento que se tern dado aos trabalhos 

daqueles poderes. 

Assim, a serie de escandalos nos quais se encontram envolvidos os 

membros do Legislativo e o excesso de atencao que se e dado a esses 

acontecimentos, seguido pelo numero exagerado de formacao de CPI's -

Comissoes Parlamentares de Inquerito - instauradas para invest igates de 

irregularidades em suas atividades, desvia-os do foco principal de sua atuacao que e 

a expressao das necessidades do povo brasileiro atraves das leis editadas pelas 

Casas do Congresso Nacional e a sua aplicacao pelo Poder Executivo. 

A sociedade acompanha de forma atenta todo esse desenrolar politico, 

nao estando paralisada, antes, pelo contrario, com suas mazelas e necessidades a 

aumentar cada vez mais, desenvolvendo-se de forma brusca e insustentavel e, por 

consequencia, tornando mais complexas as demandas judiciais. 

Ocorre que o Poder Judiciario nao dispoe de tempo para aguardar a 

solucao de todas as querelas politicas, para julgar as demandas que Ihes sao 

submetidas, tendo que se pronunciar sobre as mais diversificadas materias. Desta 

forma, o curso natural do rio da democracia idealizado por Montesquieu esta a 

desviar-se para o Judiciario. 
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O cidadao brasileiro a cada dia mais consciente de seus direitos que 

estao, em sua maioria, disciplinados na Carta Magna, e embora nao estejam 

regulamentados por leis inferiores, tern em maos um remedio muito poderoso que e 

o mandado de injuncao, instrumento que fomentara o crescimento do ativismo 

judicial no Brasil na medida em que se tome mais popular. 

A possibilidade de que decisoes sobre polfticas publicas sejam tomadas 

por aqueles que nao foram eleitos para esta importante missao e a grande questao 

que se impoe no estudo do ativismo judicial. O Judiciario passa a aceitar a funcao de 

regular os mais consideraveis temas da agenda politica do pais, desenvolvendo uma 

atividade quase legiferante (que nao e de sua alcada) bastante intensa, constituindo-

se em um ponto de equilibrio no sistema politico atual, uma vez que analisa materias 

politicas e sociais relevantes. 

2.2 O Ativismo Judicial no Supremo Tribunal Federal 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal passou a se comportar como 

verdadeiro legislador nao ha muito tempo, sentindo-se bastante a vontade para 

suprir as lacunas deixadas pelo Legislativo, adequando-se cada vez mais ao modelo 

da Common Law. Ha hoje uma certeza de que o sentido de seus julgados mudou, 

avancando ao territorio ate entao reservado as outras funcoes de exercicio do Poder 

do Estado. 

Existe uma barreira fina e bastante permeavel entre a politica e a justiea 

no mundo contemporaneo. No caso do Brasil esta barreira e constantemente 

ultrapassada. Materias diversas alcancam o STF - Supremo Tribunal Federal -

associadas a Constituigao, a realidade politica e as competencias dos poderes, alem 

de serem os julgamentos transmitidos em cadeia nacional pela TV Justiea, 

contribuindo para a transparencia do controle social. 

Assim, qualquer questao politica ou moralmente relevante pode chegar ao 

STF. O ativismo entendido como uma participagao mais ampla e intensa do 
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Judiciario na concretizacao dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferencia no espaco de atuacao dos outros poderes, tem-se manifestado de 

forma intensa na Suprema Corte Brasileira. 

O Poder Judiciario tern decidido questoes de natureza tributaria, politica, 

monetaria, cambial, de pregos e salarios, programas de privatizagoes, questoes 

administrativas, questoes relativas a eleicoes e partidos politicos, direitos da 

cidadania, seguridade e previdencia social, regras do sistema financeiro, politica de 

estatizaeao, dentre outras questoes. 

Temas foram analisados pelo STF, que vem se posicionando 

favoravelmente aos postulados do ativismo. No Mandado de Injuncao n° 758 de 

01/07/08, rel. Marco Aurelio, decidiu ser possivel regular, desde logo, ato omissivo 

de autoridade ou orgao submetido a sua jurisdicao, neste caso a omissao veio do 

Congresso Nacional que nao editou norma que regulamentaria condicoes especiais 

de aposentadoria do servidor publico, prevista no art. 40, §4°, da Constituigao 

Federal, determinando a adocao, no caso concreto, do art. 57, §1°, da Lei n° 

8.213/91, para aposentadoria de servidor que trabalha em condicoes especiais, em 

prejuizo a sua saude, ante a ausencia de lei complementar que regulamente o art. 

40, §4°, da Constituigao Federal. 

Quanta as politicas publicas, o Supremo Tribunal Federal vinha decidindo 

ser possivel ao Poder Judiciario interferir no processo de sua formagao, inclusive em 

se tratando da concessao judicial de medicamentos de alto custo pelo Sistema 

Unico de Saude. 

Na protegao ao direito a educagao a nossa Corte Maior se pronuncia com 

frequencia, principalmente em demandas oriundas da justiga de primeira instancia 

em sede de agio civil publica, que chegam as suas sessoes por via de recursal, 

como no julgado abaixo: 

RECURSO EXTRAORDINARIO - CRIANCA DE ATE SEIS ANOS DE 
IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRE-ESCOLA - EDUCACAO 
INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PROPRIO TEXTO 
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSAO GLOBAL DO 
DIREITO CONSTITUCIONAL A EDUCACAO - DEVER JURlDICO CUJA 
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EXECUgAO SE IMPOE AO PODER PUBLICO, NOTADAMENTE AO 
MUNICIPIO (CF, ART. 211, § 2°) RECURSO IMPROVIDO - A educagao 
infantil representa prerrogativa constitucional indisponivel, que, deferida as 
criangas, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e 
como primeira etapa do processo de educagao basica, o atendimento em 
creche e o acesso a pre-escola (CF, art. 208, IV). Essa prerrogativa jurfdica, 
em consequencia, impoe, ao Estado, por efeito da alta significacao social de 
que se reveste a educagao infantil, a obrigagao constitucional de criar 
condigoes objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das 
"criangas de zero a seis anos de idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e 
atendimento em creches e unidades de pre-escola, sob pena de configurar-
se inaceitavel omissao governamental, apta a frustrar, injustamente, por 
inercia, o integral adimplemento, pelo Poder Publico, de prestagao estatal 
que Ihe impos o proprio texto da Constituigao Federal. A educagao infantil, 
por qualificar-se como direito fundamental de toda crianga, nao se expoe, 
em seu processo de concretizagao, a avaliagoes meramente discricionarias 
da Administragao Publica, nem se subordina a razoes de puro pragmatismo 
governamental. Os Municlpios - que atuarao, prioritariamente, no ensino 
fundamental e na educagao infantil (CF, art. 211, § 2°) - nao poderao 
demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que Ihes foi 
outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da Republica, e que 
representa fator de limitagao da discricionariedade polftico-administrativa 
dos entes municipais, cujas opgoes, tratando-se do atendimento das 
criangas em creche (CF, art. 208, IV), nao podem ser exercidas de modo a 
comprometer, com apoio em juizo de simples conveniencia ou de mera 
oportunidade, a eficacia desse direito basico de Indole social. Embora 
resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa 
de formular e executar politicas publicas, revela-se possivel, no entanto, ao 
Poder Judiciario, determinar, ainda que em bases excepcionais, 
especialmente nas hipoteses de politicas publicas definidas pela propria 
Constituigao, sejam estas implementadas pelos orgaos estatais 
inadimplentes, cuja omissao - por importar em descumprimento dos 
encargos polltico-jurfdicos que sobre eles incidem em carater mandatorio -
mostra-se apta a comprometer a eficacia e a integridade de direitos sociais 
e culturais impregnados de estatura constitucional. A questao pertinente a 
"reserva do possivel". (RE-AgRg 410715/SP, 2 a T., Rel. Min. Celso de Mello, 
J. 22.11.2005) 

No supracidado caso o Judiciario chamou para si tambem a 

responsabilidade de fazer implementar as politicas publicas voltadas a educagao, 

assim, o Supremo manteve a sentenga mandamental proferida por um juiz da 

Comarca de Santo Andre, com a determinagao judicial para suprir omissao do Poder 

Executivo, obrigando-o a prover a carencia de vagas em creches e pre-escolas para 

criangas de zero a seis anos de idade. 

Destaque-se a edigao da sumula vinculante n°13, que cria deveres 

juridicos para os administradores publicos, inova primariamente na ordem juridica do 

pais. Assim, determina que a nomeagao de conjuge, companheiro ou parente em 
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linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau, inclusive, da autoridade 

nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurfdica investido em cargo de direcao, 

chefia ou assessoramento, para o exercicio de cargo em comissao ou de confianca 

ou, ainda, de fungao gratificada na administracao publica direta e indireta em 

qualquer dos poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios, 

compreendido o ajuste mediante des igna tes reciprocas, viola a Constituigao 

Federal. 

A edicao da referida sumula rompe diametralmente com o principio da 

inercia da jurisdigao, quando interpreta unilateralmente o principio da moralidade, 

um dos mais amplos do ordenamento juridico patrio. 

Alguns dos ministros brasileiros sao em determinadas materias ativistas e 

em outras nao, como e o caso da Ministra Ellen Grade, ativista quando do 

julgamento da constitucionalidade da anistia para as muitas aplicadas contra 

partidos politicos, afirmando ser inconstitucional; ja no que se refere ao caso de 

aborto dos fetos anencefalos, sua postura foi eminentemente de auto-contensao. 

O ativismo judicial pode assumir um colorido diverso dos anseios 

populares, ou ate contrarios aos interesses do pais. Porem, o certo e que se tern 

hoje a Corte Suprema mais ativista do mundo e uma aplicacao dos conceitos 

ativistas em massa nos julgados de primeira instancia. 

2.3 O Ativismo Judicial em Outras Esferas do Judiciario 

Os julgados que tern como base o fenomeno do ativismo judicial nao 

estao restritos ao Supremo Tribunal Federal, se manifestando em decisoes bastante 

comuns nos demais orgaos que compoem o Poder Judiciario brasileiro. 

A promulgagao da Constituigao de 1988, alem de um marco no 

restabelecimento da democracia e de um estado de direito, modificou sobremaneira 

a postura do Poder Judiciario como um todo em nosso pais, ampliando a forma de 
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aplicar o direito ao caso concreto, caracterizando-se principalmente como meio de 

efetivagao dos direitos fundamentais e do pleno exercicio da cidadania. 

Observe-se que segundo a tradicional visao dos positivistas, ao Judiciario 

era permitido decidir apenas no sentido de aplicar as normas editadas pelo 

legislador, e quando requerida pelo cidadao alguma prestacao de carater social, esta 

apenas poderia ser efetivada caso houvesse norma editada que regulamentasse 

aqueles direitos previstos em nossa Constituicao, ou seja, a Carta Magna do Brasil 

era tida como um reservatorio de direitos, dotada de normas programaticas e 

princfpios que necessitavam do legislador ordinario para o efetivo exercfcio. 

Diante da falta de edigao de normas regulamentadoras de tais direitos e 

da ausencia de praticas do Poder Executivo voltadas para a efetivacao destes, o 

Judiciario, entendido neste caso sob a otica dos juizes de primeira instancia, 

instigados, ou melhor, impulsionados pelo exercicio da cidadania e da consciencia 

dos direitos por parte dos brasileiros, gerou em meados da decada de 90 os 

primeiros julgados no sentido da concessao de medicamentos aos portadores do 

vfrus HIV, dado retirado da pesquisa empfrica realizada na cidade de Brasilia por 

Ximenes e Ribeiro (2009). 

Assim, quando ha omissao do Executivo os cidadaos buscam a 

efetivagao dos direitos sociais por meio da tutela do Judiciario, uma vez que existem 

demandas que o judiciario nao pode negar-se a apreciar. 

Uma consideravel parte das decisoes intituladas ativistas estao situadas 

na esfera do acesso a saude, porem podem ser encontradas tambem na area penal, 

do direito de familia, direito do trabalho, dentre outras. Observe-se julgado 

interessante, citado por Marcilio (2009): 

No campo do Direito de Familia, um entendimento aplicado muitas vezes 
por magistrados para obrigar o pai a indenizar o filho por abandono afetivo 
ja caiu por terra no Superior Tribunal e Justiea. Os ministros da 4 a Turma 
decidiram que nao cabe indenizacao por dano moral decorrente de 
abandono afetivo. Ou seja, a Justiea nao pode obrigar um pai a dar afeto 
para o seu filho. Os juizes que entendem que cabe a indenizacao embasam 
a decisao num principio amplo que e o da dignidade da pessoa humana. 
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Assim, ao decidirem pela concessao da indenizacao por abandono 

afetivo, os juizes estao julgando de forma ativista, tendo em vista que estao 

aplicando ao caso concreto principio previsto constitucionalmente e que e de ampla 

interpretacao. Podem ser citados alguns julgados em outras areas dos direitos 

sociais, como no campo da educagao: 

APE LAC AO CIVEL ECA. EDUCACAO. VAGA EM ESTABELECIMENTO 
DE EDUCACAO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANCA A 
EDUCACAO. A Constituicao Federal, em seu art. 208, IV, garante ao 
infante de ate cinco anos o direito a educagao, assegurando-lhe o 
atendimento em creche ou pre-escola. A Lei 9394/96, que estabelece as 
diretrizes e bases da educagao, em seu art. 11, V, atribuiu aos Municipios a 
competencia para garantir a educagao infantil. Uma vez negado ou 
dificultado o acesso a educagao infantil, violando, assim direito fundamental 
subjetivo ao ensino, cabivel a intervengao jurisdicional, a fim de garantir a 
efetividade dos preceitos legais e constitucionais. Alegagao de 
superlotagao nas creches e pre-escolas e de incapacidade orgamentaria 
que nao restaram comprovadas nos autos. Possivel o bloqueio de verbas 
publicas, ao fim de dar efetividade a ordem judicial de atendimento de 
vagas na educagao infantil. Medida que nao se mostra gravosa a 
sociedade e que garante aos menores o direito fundamental a educagao. 
APELACAO DESPROVIDA. (Apelagao Civel N° 70028175032, Setima 
Camara Civel, Tribunal de Justiga do RS, Relator: Andre Luiz Planella 
Villarinho, Julgado em 11/03/2009) 

O julgado acima transcrito trata-se de apelagao interposta pelo Municipio 

de Montenegro, RS, a sentenga que julgou procedente a representagao oferecida 

pelo Conselho Tutelar de Montenegro, para tornar definitiva a liminar, determinando 

ao demandado que atenda os menores elencados na inicial com vaga na educagao 

infantil. 

Faz-se importante destacar o que correu nos autos do processo em sede 

de primeira instancia. Assim, o Ministerio Publico manifestou-se opinando pelo 

recebimento e autuagao da representagao, com determinagao de intimagao do 

Municipio, para que providenciasse as vagas solicitadas na inicial. 

Recebida a representagao, foi determinado ao representado que, no 

prazo de dez dias, disponibilizasse vagas na educagao infantil para as criangas 

relacionadas na inicial, proximo as suas residencias e, caso nao existissem vagas na 
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rede publiea, comprasse vagas na rede particular, sob pena de bloqueio de valores 

correspondentes a uma anuidade por crianga. 

A representagao foi julgada procedente, tornando definitiva a liminar 

inicialmente concedida, determinando-se ao demandado que atenda os menores 

com vagas na educagao infantil, proximo as residencias, ou, na impossibilidade, seja 

oferecida vaga em creche da rede privada, as expensas do requerido. 

O Municipio demandado alegou em sede de primeiro grau e na instancia 

recursal, em sintese, impossibilidade orgamentaria de arcar com a demanda por 

ensino publico, dada a insuficiencia de vagas, e a afronta ao principio da igualdade 

previsto constitucionalmente. Todavia, a sentenga proferida em primeira instancia foi 

mantida, obrigando-o a prover as vagas seja em escolas publicas ou particulares 

com seus recursos. 

O Codigo de Processo Civil possui algumas normas de natureza ativista 

ou que amparam o juiz para atuar de uma forma mais livre na apreciagao do caso 

concreto, sendo reconhecida esta natureza por meio de julgados como o citado 

abaixo: 

116047135 - DESAPROPRIACAQ - APRECIACAO DO LAUDO PERICIAL 
- DEFICIENCIA NA VALORACAO DA PROVA - MATERIA PREJUDICIAL 
AO EXAWIE DO R E C U R S O E S P E C I A L A T E O R DA SUMULA N° 07/STJ -
ART. 130, DO CPC - APRECIACAO DA PROVA - 1 . Ausencia de valoracao 
da prova impeditiva da analise pelo STJ do malferimento dos dispositivos 
legais invocados. Prejudicial ao exame do Recurso Especial. 2. O art. 130, 
do CPC, e aplicavel a todas as instancias por isso que ao STJ e licito, antes 
da analise a violacao da Lei, determinar a baixa dos autos a instancia de 
origem para que valore a prova produzida, prejudicial a analise do meriturn 
causae porquanto a Corte esta interditada a analise do contexto fatico-
probatorio. 3. "(...) O Codigo de Processo Civil, atento aos reclamos da 
modernidade quanta ao ativismo judicial, dispos no seu art. 130, "caber ao 
juiz de oficio ou a requerimento da parte, determinar as provas necessarias 
a instrucao do processo, indeferindo as diligencias inuteis e protelatorias" 
Dessume-se, do dispositivo citado, que esse poder de iniciativa conspira em 
favor da busca da verdade, habilitando o juiz a proferir uma sentenca 
restauradora do statu quo ante a violacao, carreando notavel prestigio para 
o monopolio da jurisdicao que, ao limitar a autotutela, promete ao 
jurisdicionado coloca-lo em situacao igual a que se encontrava antes do 
inadimplemento. E, para isso, e preciso aproximar a decisao da realidade da 
qual o juiz, evidentemente, nao participou, e a ela e conduzido atraves da 
atividade probatoria.(..,)"(Luiz Fux, in "Curso de Direito Processual Civil" 
Forense, 2001). 4. Nao obstante, em respeito a funcao uniformizadora desta 
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E. Corte, acompanho o posicionamento das Turmas de Direito Publico, 
ressalvado o meu entendimento no sentido da possibilidade da 
determinacao ex officio do retorno dos autos a instancia de origem para que 
valore a prova produzida. 5. Os criterios para fixacao do quantum 
indenizatorio estao adstritos as instancias ordinarias, ante a necessaria 
analise do conjunto fatico-probatorio (Sumula 07/STJ), insindicavel por esta 
Corte. Precedentes das Turmas de Direito Publico. 6. Recurso Especial nao 
conhecido, com ressalva do relator. (STJ - RESP 540179 - SP - 1 a T. - Rel. 
Min. Luiz Fux - DJU 14.06.2004 - p. 00170) 

Consoante se observa no julgado retro, tipica norma ativista e o art. 130 

do Codigo de Processo Civil que determina caber ao juiz, de oficio, ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessarias a instrucao do processo, 

indeferindo as diligencias inuteis e protelatorias, manifestando a liberdade que o 

proprio legislador achou por bem conferir ao juiz na hora de proferir seus julgados. 

Tal efeito ativista, ocorre principalmente, quando das determinates de oficio. 

O ativismo judicial caracteriza a atuacao do estado-juiz, em seu 

compromisso de solucionar a controversia com resultado justo, neste sentido e 

concedida liberdade ao magistrado para avaliar as provas, interpretando principios 

processuais da busca pelo resultado compativel o os anseios de justiea da 

sociedade. 

Assim, o juiz que profere suas decisoes e desempenha suas atividades 

funcionais com cautela obedecendo aos prazos legais pode ser considerado ativo. 

Porem, sera ativista se, alem disto, e a partir de uma visao progressista, evolutiva e 

reformadora, souber interpretar a realidade de sua epoca e conferir as suas 

decisoes um sentido construtivo e modernizante, orientando-se para a consagracao 

dos valores essenciais em vigor (Gueiros, 1999). 

2.4 Breve Analise Critica 

Quando se fala de ativismo judicial e durante toda a pesquisa, e 

impossivel passar desapercebido pela grande celeuma que gira em torno do tema. 

Alguns acreditam ser a pratica do ativismo judicial um meio de garantia de equilibrio 
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entre os poderes, como forma de efetivacao do exercicio da democracia. Porem, 

existem aqueies que vislumbram o ativismo como sendo uma afronta direta a 

democracia, por serem os membros do judiciario desprovidos da outorga popular 

quando do ingresso na magistratura seja em que grau for. Torna-se, portanto, 

imprescindivel para a compreensao do ativismo judicial como um principio de 

processual civil, ponderar sobre as crfticas mais interessantes, coletadas no decorrer 

da pesquisa, bem como sobre os posicionamentos favoraveis e suas justificativas. 

2.4.1 Posicionamentos favoraveis ao ativismo judicial 

A corrente que defende a vertente positiva do ativismo judicial concentra 

sua fundamentagao no sentido de que o Judiciario esta suprindo necessidades 

criadas pelo deficit na atuacao do Parlamento e do Executivo. 

Assim, na tentativa de verem seus dramas solucionados, os brasileiros 

desejam que o judiciario Ihes de uma resposta rapida e eficaz, resultando na 

atuacao dos magistrados de primeira instancia ate os membros das mais altas 

cortes, com pronunciamentos diutumamente produzidos sobre materias referentes a 

saude, greve no servico publico, eliminacao do nepotismo, regras eleitorais, 

deixando cada vez mais evidente as falhas das outras funcoes de exercicio do 

Poder estatal. 

Pinheiro (2009) analisa diferentes aspectos do ativismo judicial e ressalta 

o posicionamento de Dalmo de Abreu Dallari, sobre o tema nos seguintes termos: 

'O reconhecimento da politicidade do direito nada tem a ver com opcoes 
partidarias nem tira, por si so, a autenticidade e a legitimidade das decisoes 
judiciais. Bem ao contrario disso, o juiz consciente dessa politicidade fara 
um esforco a mais para conhecer e interpretar o direito, considerando sua 
insercao necessaria num contexto social, procurando distingui-lo do direito 
abstrato ou do que e criado artificialmente para garantir privileges, 
proporcionar vantagens injustas ou impor sofrimentos a outros com base 
exclusivamente numa discriminacao social.' 
Somadas todas essas consideracoes, o ativismo judicial deve ser aspirado 
por todos os magistrados como forma de realizar o direito e a justiea social. 
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Em consonancia com o posicionamento acima citado e o entendimento de 

Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiea do Estado 

do Rio Grande do Sul, citada por Marcilio (2009), segundo ela o juiz ativista muitas 

vezes e discriminado, por avancar para uma justiea mais proxima da realidade do 

cidadao, firmando que se a funcao do juiz fosse apenas de aplicar a letra da 

Constituigao, nao se precisara de juiz. A Constituigao traga as normas, porem cabe 

ao julgador buscar a solugao mais justa. 

No mesmo artigo a autora ainda cita o posicionamento favoravel de 

Candido Rangel Dinamarco, que defende afigura do juiz ativista como algo 

indispensavel a plenitude do cumprimento do seu oficio. O qual sustenta que a 

participagao de todos no resultado do processo tambem significa, no direito 

processual moderno, falar no ativismo judiciario, que e a expressao da postura 

participativa do juiz. 

Por esta vertente a ampliagao do raio de atuagao da fungao Jurisdicional 

nao e incompatfvel com o equilibrio no exercicio das demais fungoes, desde que 

seja assegurada a soberania popular, devendo os julgados estarem adstritos a 

protegao aos direitos fundamentais, sobretudo aos relativos a dignidade da pessoa 

humana, evitando-se que a deficiencia do legislativo ou a ma gestao do servigo 

publico acabe por prejudicar estes valores importantes para a sociedade. 

Na esfera de abrangencia dos direitos protegidos pelo Judiciario esta a 

tutela dos direitos das minorias para o pleno exercicio da cidadania, muitas vezes os 

argumentos criticos voltados para uma decisao tida como ativista nao passam de um 

recurso retorico critico baseado em julgamento de causa que contraria os interesses 

do interlocutor que "acusa" o Poder Judiciario de ativista. Desta forma, poderia 

perfeitamente ser compreendido como um importante fenomeno no proprio processo 

de efetivagao dos direitos fundamentais sociais (XIMENES e RIBEIRO, 2009). 
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2.4.2 Posicionamentos contrarios ao ativismo 

A questao de o Judiciario interferir em areas reservadas as outras funcoes 

de exercicio do Poder do Estado recebe criticas no sentido de que cabe ao povo 

decidir sobre questoes morais e politicas, por meio de seus representantes eleitos 

ou diretamente, devendo ser ampliadas as formas de participagao direta do povo 

nos rumos tornados pela nacao. 

Afirmam ainda que por mais legitimo que seja o movimento politico que 

ampara as decisoes mandamentais contra o poder publico ou mesmo referente aos 

julgados de conteudo normativo, como e o caso da sumula vinculante n 13, nao sao 

capazes de dar sustentacao a quebra da soberania popular. 

Para Dworkin (2005, p. 17) os juizes nao devem tomar decisoes 

independentes no que diz respeito a modificar ou expandir o repertorio legal, visto 

que tais decisoes somente devem ser tomadas mediante o controle popular, tendo 

em vista ao argumento da democracia: 

As decis5es politicas, segundo este argumento, devem ser tomadas por 
funcionarios eleitos pela comunidade como um todo, que possam ser 
substitufdos periodicamente da mesma maneira. Esse principio aplica-se a 
todas as decisoes politicas, inclusive a decisao de quais direitos os 
indivlduos tern e quais destes deve ser possivel impor judicialmente. Os 
juizes nao sao eleitos nem reeleitos, e isso e sensato porque as decisoes 
que tomam ao aplicar a legislacao tal como se encontra devem ser imunes 
ao controle popular. Mas decorre dai que nao devem tomar decisoes 
independentes no que diz respeito a modificar ou expandir o repertorio 
legal, pois essas decisoes somente devem ser tomadas sob o controle 
popular. 

Para ele os legisladores fazem mais do que aprovar os dispositivos 

particulares que constituem os repertorios legais, escolhem politicas gerais que o 

Estado deve seguir e os principios gerais que deve respeitar, assim nao cabe ao 

juiz utiiizar-se de interpretacao historica no sentido de descobrir se o legislador 

diante do caso concreto incluiria o direito buscado a determinada situacao fatica 

fazendo as vezes do legislador, devendo interpretar a norma no sentido que aleange 
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os princfpios gerais escolhidos pelo estado e averiguar a adequacao ao direito posto 

em analise. 

Desta forma, o professor de Filosofia Juridica da Universidade de Oxford 

e da Universidade de Nova York critica a pratica da interpretacao historica genufna 

utilizada pelos juizes britanicos acusando-os julgarem politicamente segundo suas 

proprias conviccoes, disfarcando suas decisoes sob o rotulo de julgamentos sobre 

intengoes ou historia legislativas. 

E ainda advertiu: 

O ativismo e uma forma virulenta de pragmatismo juridico. Um juiz ativista 
ignoraria o texto da Constituicao, a historia de sua promulgagao, as 
decisoes anteriores da Suprema Corte que buscaram interpreta-la e as 
duradouras tradicoes de nossa cultura politica. O ativista ignoraria tudo isso 
para impor a outros poderes do Estado seu proprio ponto de vista sobre o 
que a justiea exige. O direito como integridade condena o ativismo e 
qualquer pratica de jurisdicao constitucional que Ihe esteja proxima. (apud 
CARVALHO, 2009, p.1) 

Tal pratica e vista tambem como uma disfuncao do Poder Judiciario, 

argumento formulado por meio de tese defendida pelo professor de Direito 

Constitucional da Faculdade de Direito do Largo de Sao Francisco, Edival da Silva 

Ramos, citado por Milfcio (2009), segundo o professor o ativismo acontece quando o 

juiz ultrapassa os limites dados pelo texto normativo para garantir algo que nao esta 

escrito em lugar nenhum. 

Outro critico ao ativismo judicial e o professor Luiz Flavio Gomes, 

afirmando que o juiz nao tern legitimidade outorgada pelo povo para inventar regras. 

Em suma as crfticas estao concentradas nos riscos a legitimidade democratica, na 

politizacao indevida da justiea e nos limites da capacidade institucional do Judiciario. 

Os riscos a legitimidade democratica, como ja explanado consistem em 

permitir que o judiciario decida de forma a impor condutas ao poder publico, alem de 

disciplinar materias que apenas deferiam ser tratadas pelo executivo e legislativo 

uma vez que nao foi outorgado pelo povo o poder para tratar de tais assuntos, que 
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devem ser precedidas de amplos debates reaiizados pelos representantes politicos 

majoritarios. 

A politizacao indevida podera ocorrer se o Judiciario passar a atuar sem 

ter em mente os riscos e efeitos que suas decisoes terao na sociedade, evitando-se 

julgados danosos ao bem comum e aos direitos fundamentais. 

Os limites ao poder institucional do judiciario devem ser observados uma 

vez que o judiciario nao possui capacidade para tratar de materias especificas e 

tecnicas que envolvem muitos julgados, estando impossibilitada de prever os 

reflexos das decisoes, cabendo-lhe respeitar as valoragoes feitas pelas instancias 

administravas especializadas, como por exemplo, em materia de economia, 

orcamento, meio ambiente, entre outras. 

Existem aqueles que admitem o ativismo judicial apenas para as minorias, 

nao permitindo a atuacao o Judiciario no quando se falar em politicas publicas de 

saude, educagao, economia entre outras materias. 

Ximenes e Ribeiro (2009) apontam que durante a realizagao de 

audiencias publicas pelo Supremo Tribunal Federal para tratar do direito a saude, o 

ativismo judicial tambem foi apontado como entrave a politica publiea por muitos 

administradores, como exacerbamento das competencias constitucionais do 

Judiciario, violador dos limites normativos a soberania popular, como limitagao ao 

exercicio da cidadania. 

Em suma, as restrigoes a aplicagao do ativismo judicial pelos membros do 

Poder Judiciario giram em torno do excesso de abstragao dos principios 

constitucionais, somados a falta de capacidade tecnica dos magistrados para 

tratarem de todas as materias que Ihes sao submetidas, alem de nao estarem 

condicionados a compreender o fenomeno politico atraves da percepgao da vontade 

popular, criando o receio de que as normas postas sejam suplantadas pela criagao 

de jurisprudencia baseada em princfpios manipulados ao sabor da vontade do 

magistrado, sendo usados como fundamentagao de qualquer tipo de decisao. 
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Embora existam as reservas acima citadas, e que devem ser respeitadas, 

e clara a resposta positiva da sociedade quando se tern uma decisao progressista, 

no intuito de tornar mais suave a realidade do cidadao brasileiro que vive em um 

pais riquissimo, porem paradoxalmente carente de saude, seguranca e educagao. 

Todavia, quando o agente politico avanca sobre as atribuicoes de outra orbita de 

funcao que nao aquela onde se situa, nao visando a garantia de direitos 

fundamentais, pratica ato inconstitucional e comete abuso de poder, deve ser 

responsabilizado. (JARDIM, 2009) 

O ativismo se usado com moderacao e respeitando-se as particularidades 

de cada caso, podera ser visto como um principio que norteia toda a atividade do 

magistrado no exercicio de suas fungoes, questao que sera analisada 

empiricamente no proximo capitulo. 



CAPiTULO 3 ATIVISMO JUDICIAL NA COMARCA DE CAJAZEIRAS-

PB: UM ESTUDO DE CASO 

3.1 Verificacao da Pratica do Ativismo Judicial na 4 a Vara de Cajazeiras 

Para a averiguagao da utilizacao do ativismo judicial como principio 

norteador da atividade do magistrado foi realizada pesquisa com a coleta de dados 

da 4 a Vara da Comarca de Cajazeiras no Estado da Paraiba. A escolha da referida 

unidade judiciaria se deu pelo fato de que e Vara privativa da Fazenda Publica, 

conforme Lei de Organizaeao Judiciaria do Estado da Paraiba, sendo, pois, um 

campo propicio para a pesquisa. 

Os dados foram retirados dos livros de registro de sentencas civeis de n° 

30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, os quais contem todas as sentengas proferidas nos anos 

de 2008, 2009 e inicio de 2010, sendo verificadas as sentengas registradas ate o 

mes de abril do corrente ano e selecionadas as proferidas em agoes que trazem em 

seu bojo alguma obrigagao de fazer contra o Estado da Paraiba e o Municipio de 

Cajazeiras. 

Assim, separadas as sentengas proferidas em agoes nas quais figuram no 

polo passivo o Estado da Paraiba e o Municipio de Cajazeiras das demais 

sentengas constantes nos referidos livros, foram encontradas dezesseis sentengas, 

as quais serao analisadas no presente capitulo. 

3.2 Da natureza dos pedidos e sujeito ativo 

Como ja explicitado, durante vinte e oito meses, periodo da pesquisa, 

foram proferidos dezesseis sentengas em processos movidos contra o Estado da 

Paraiba e o Municipio de Cajazeiras, com obrigag5es de fazer, sendo que dentre 



46 

estas sentencas treze delas se referiam a demandas que versavam sobre o direito a 

saude. 

Foram julgadas ainda uma acao de fornecimento de informacSes 

balancetes, uma de politics de urbanismo e uma para que a parte autora assumisse 

cargo publico tendo em vista aprovacao em concurso. 

Verifica-se que a maioria das decisoes proferidas referiu-se a acoes 

que envolviam o direito a saude, conforme o grafico abaixo: 

GRAFICO 1 - Dos pedidos 

Acesso a P o s s e e m c a r g ° 

Dentre as demandas que foram propostas com o intuito de garantir o 

acesso ao direito a saude a maioria compreendeu obrigacoes de fornecer 

medicamentos mediante acao para constituir responsabilidade solidaria entre o 

Estado da Paraiba e o Municipio de Cajazeiras. Existiram tambem sentencas com 

concessao de protese, fornecimento de transporte publico gratuito para pacientes 

que necessitam de tratamento medico ou consulta fora do municipio e custeio de 

leite especial para lactente. 

As acoes que foram julgadas tinham em seu polo ativo pessoas comuns, 

ou seja, jurisdicionados que intentaram as demandas judiciais no intuito de verem 

garantidos os direitos que Ihes foram tolhidos mediante alguma omissao do Estado, 
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requerendo a prestacao jurisdictional que Ihes e devida por meio de acoes ordinarias 

de obrigacao de fazer. Participacao bastante ativa teve o Ministerio Publico que 

atraves de acoes civis publicas ou atuando como substituto processual buscou 

cumprir seu mister de defensor das leis e dos direitos difusos e coletivos. 

Assim, dentre as dezesseis sentencas proferidas nas acoes objeto da 

pesquisa, sete foram propostas pelo parquet e nove por jurisdicionados, observer-se 

o grafico: 

GRAFICO 02 - Dos sujeitos ativos das demandas 

• Ministerio Publico - 7 • Jurisdicionados - 9 

Constatou-se que o Ministerio Publico e bastante atuante no sentido de 

resguardar os direitos dos cidadaos, dado verificado pelo numero de agoes que 

foram julgadas nas quais figurou como autor, sendo quase equivalente as agoes 

propostas por jurisdicionados julgadas no mesmo perfodo. O interesse de agir 

parquet, evidencia-se principalmente nas demandas que envolvem o direito a vida e 

a saude das pessoas. 

Pertinente e a esquematizagao propostas por Vigliar (2001, p.83) que 

descreve a legitimagao do Ministerio Publico para propor a Acao Civil Publica da 

seguinte forma: 
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Poder-se-ia resumir o quadro da legitimagao do Ministerio Publico para a 
defesa dos interesses transindividuais da seguinte forma: (a) esta sempre 
legitimado para a defesa de quaisquer interesses difusos, inclusive o 
patrimonio publico e a moralidade administrativa; (b) para a caracterizacao 
de sua legitimidade na defesa, em juizo, dos interesses coletivos e 
individuals homogeneos, ha que se analisar se ha harmonia entre esses 
interesses considerados no caso concreto e a destinacao que vem expressa 
no art. 127 da Constituigao Federal; (c) estara sempre legitimado para a 
defesa do interesses individuals indisponiveis, [...] 

Como explicitado anteriormente o Ministerio Publico intentou sete das 

dezesseis sentengas proferidas nos anos de 2008 e 2009 e nos meses de Janeiro a 

abril de 2010, nas acoes com obrigacoes de fazer em que figuravam no polo 

passivo o Estado da Paraiba e o Municipio de Cajazeiras, conjunta ou 

separadamente, estando sua atuacao incluida na defesa dos interesses 

transindividuais, principalmente os indisponiveis como e o caso do Direito a Saude, 

atuando tambem como substituto processual. 

3.3 Dos processos julgados procedentes com concessao de tutela antecipada 

ou liminar, dos improcedentes e das agoes julgadas sem apreciacao do merito 

Frente ao perigo da demora no julgamento das demandas propostas em 

desfavor da Fazenda Publica, considerando-se que a maioria das agoes julgadas no 

periodo pesquisado envolve o direito a saude, estritamente ligado ao bem mais 

protegido de todo ordenamento juridico que e a vida, parcela consideravel das 

sentengas continham apreciagao de pedido liminar ou de tutela antecipada, uma vez 

que a maioria das decisoes referiam-se ao fornecimento de medicamentos de alto 

custo a pessoas de baixa renda para tratamento de doengas cronicas, sem os quais 

colocar-se-ia em risco as suas vidas. 

Assim, das demandas julgadas, oito delas tiveram liminares concedidas, 

com posterior confirmagao mediante o julgamento procedente do pedido inicial, 

tornando-as definitivas, entre estas, sete referiam-se ao direito a saude. 
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O magistrado na fundamentacao destas sentengas sempre menciona o 

preceito constitucional do direito basico a saude, destacando a obrigagao do Estado 

de fornecer os medicamentos as pessoas carentes, custeio de tratamentos e 

exames especificos, como por exemplo, exame de ressonancia magnetica, 

eletroencefalograma, fornecimento de aparelhos auditivos, implante de protese, 

internagao em UTI neo-natal em hospital particular, tratamento psiquiatrico ou 

psicologico a menor carente, internagao medica em hospital particular, diante da 

ausencia de vaga em hospital conveniado com o SUS, custeio de transporte para 

tratamento medico em outra localidade, transplante de medula ossea, implantaeao 

de aparelho cardiovesos-desfibrilador ventricular, entre outros, 

Motiva o magistrado que a situacao em que se encontra o fornecimento 

de servico de saude prestado pelo Estado torna imprescindivel a atuagao 

jurisdicional para que a camada mais pobre da populacao possa usufruir, na minima 

dimensao desejavel, o direito conferido constitucionalmente. 

Nas decisoes proferidas o direito a vida e a dignidade da pessoa humana 

se sobrepoe aos demais principios, sobretudo, ao da disponibilidade orgamentaria e 

o da reserva do possivel, sempre alegados pelo Poder Publico para eximir-se de 

cumprir os deveres constitucionais que Ihe sao impostos. Da analise dos julgados, 

percebe-se que o ativismo judicial esteve presente na grande maioria das decisoes, 

uma vez que coube ao magistrado deliberar, no caso concreto, sobre materia que e 

tipica da Fungao Executiva. 

Desta forma, o Estado da Paraiba e o Municipio de Cajazeiras 

programaram-se para fornecer o servigo de saude mediante as suas liberdades para 

gerirem os recursos Publicos, atraves dos orgamentos, politicas de saude, em 

conformidade com as verbas destinadas para esta area. Todavia, os demandantes 

ao se dirigirem aos estabelecimentos de saude a procura de solugao para os seus 

problemas, frente a necessidade utilizar-se de medicamentos, tratamentos, 

transporte para outras cidades para se submeterem a consultas ou exames, pela 

falta de recursos para realizar seus tratamentos ou adquirir proteses e alimentos de 

custo bastante elevado, receberam a recusa do Poder Publico em disponibilizar 
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verba para tais custeios, nao Ihes restando outra alternativa, senao a busca pelo 

Judiciario para suprir tal falta. 

Assim, do total de demandas julgadas, o merito foi apreciado em oito 

delas, com a procedencia dos pedidos formulados na inicial, sete foram extintas sem 

o julgamento do merito e uma possuia natureza homologatoria. 

Destaque-se que das oito sentencas de merito, todas foram julgadas 

procedentes, e sete sao fruto de produgao judicial eminentemente ativista, obrigando 

o Estado da Paraiba e o Municipio de Cajazeiras a atuarem em conformidade com a 

decisao emanada da atividade Jurisdicional. 

No que tange as decisoes proferidas sem o julgamento do merito, foram 

todas extintas tendo em vista a falta de adequacao dos fatos que fundamentam a 

acao aos pedidos formulados. Dentre os argumentos utilizados pelo magistrado esta 

o de que e necessaria a existencia de negativa do poder publico em atender ao 

pedido que ensejou a demanda proposta perante o Judiciario. Deste modo, nas 

acoes de obrigacao de fazer e nas acoes civis publicas manejadas com a finalidade 

de concessao de medicamentos as pessoas de baixa renda, o autor deveria 

comprovar que o Poder Publico negou-se a fornecer o referido medicamento. 
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O juiz ao sentenciar preocupou-se em averiguar se existiu omissao por 

parte do administrador, mediante a comprovacao por meio de requisigoes, 

solicitacoes, formularios, respeitando, desta maneira, a competencia que foi 

estabelecida constitucionalmente e somente agindo quando comprovada a esquiva 

do Municipio de Cajazeiras e do Estado da Paraiba em prestar os servicos de saude 

de sua responsabilidade, indeferindo e julgando extintas as acoes em que o autor 

nao formulava os pedidos em conformidade com os fatos, principalmente diante da 

ausencia de comprovacao da inercia estatal, o que caracteriza falta de causa de 

pedir. 

3.4 A primazia dos principios na fundamentacao juridica utilizada 

Como ja dito anteriormente, dentre as sentengas objeto da pesquisa, 

proferidas com julgamento do merito, sete foram identificadas com conteudo 

eminentemente ativista, uma vez que interferem diretamente na gestao e 

organizacao dos servicos de saude, especialmente no fornecimento de 

medicamentos. Observe-se o grafico abaixo: 

GRAFICO 04 - Quantidade de sentengas de conteudo ativista entre as julgadas com 
apreciagao do merito 

SENTENCAS DE MERITO 
Nao Ativista 
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Cumpre destacarmos os princfpios e as normas juridicas que foram 

utilizadas para a fundamentacao destes julgados, bem como destacar trechos de 

sentengas que evidenciam a utilizagao do ativismo judicial como principio norteador 

da atividade judicante. 

A identificaeao do ativismo judicial como um principio e tratada por Didier 

Junior e Zaneti Junior (2008), no Curso de Direito Processual Civil, vol. 4, referente 

ao processo coletivo, dando-lhe tres facetas. A primeira refere-se a provocacao do 

juiz no exercicio da jurisdigao, no caso de agoes coletivas, prevista no Anteprojeto 

de Codigo Brasileiro de Processos Coletivos, a segunda diz respeito a definigao do 

valor da indenizagao residual, decorrente de lesoes aos direitos individuals 

homogeneos, previsto no art. 100 do Codigo de Defesa do Consumidor, e a terceira 

revelagao do principio do ativismo judicial decorre do exercicio do controle de 

politicas publicas efetuado pelo Poder Judiciario e que se adequa ao objeto da 

presente pesquisa. 

No processo civil, especialmente no processo coletivo, o ativismo judicial 

tern se manifestado de forma significativa, com julgados inclusive no Supremo 

Tribunal Federal como ja tratado no capitulo anterior. Pertinente e a advertencia 

seguinte; 

Em verdade e bom frisar, as decisoes tern salientado nao ser permitido ao 
Judiciario a criacao ou sindicabilidade de meras diretrizes em politicas 
publicas, deixadas a conveniencia e oportunidade do executivo e do 
legislador, mas, quando existe um direito assegurado na Constituigao e na 
lei infraconstitucional, que regulamente o campo de escolha do 
administrador, este esta de tal forma reduzido que a sindicabilidade pelo 
Judiciario e decorrencia natural do dever de assegurar a efetividade dos 
direitos fundamentais. (DIDIER JR. E ZANETI JR., 2008, p. 124). 

Na intervengao do Judiciario nas Politicas Publicas, principalmente nas 

demandas propostas pelo Ministerio Publico, a determinagao judicial devera ser de 

ordem concreta, constituindo-se em obrigagao do magistrado de garantir a tutela dos 

direitos fundamentais. Neste contexto a caracterizagao da omissao do poder publico, 

que e um impulsionador do ativismo judicial pode ser identificada no seguinte trecho 

de sentenga: 
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Como antes observado, na oportunidade de analise do requerimento de 
antecipagao de tutela, a documentacao acostada a inicial revela que o autor 
e portador de doenga grave (diabetes). Ademais, doenga que reclama 
acompanhamento e medicacao constante para o seu controle, sendo que a 
ausencia do tratamento pode resultar em insuficiencia renal cronica e ate 
mesmo risco de vida. 
A urgencia, por outro lado esta denotada pela necessidade de constante 
medicacao para controle, havendo recusa por parte do reu ao fornecimento. 
[...] 
Nao obstante a auto-evidente incapacidade financeira do paciente para 
adquirir os referidos medicamentos, o fato e que o Estado da Paraiba nao 
Ihe proporciona meios para adquiri-los. [...] - (Sentenga proferida nos autos 
n° 0132007003261-3, em 05/11/08, Dr. Edivan Rodrigues Alexandre Juiz de 
Direito da 4 a Vara da Comarca de Cajazeiras, p.2.) 

Deste modo, o Judiciario apenas se pronunciou sobre materia afeta a 

Funcao Executiva quando esta se esquivou de cumprir suas atribuicoes, para isso 

nos casos julgados foi aferida a capacidade financeira do postulante e a negativa de 

concessao da medida necessaria por parte do Poder Publico. 

Tavares (2008, p.787) ao tratar do Direito a saude fala da liberdade do 

Poder Publico para gerir e organizar as agoes e servigos de saude da seguinte 

forma: 

Cabe ao Poder Publico, pois, dispor nos termos da lei, sobre a sua 
regulamentacao, fiscalizacao e controle. Isto significa, consoante Jose 
Afonso da Silva 'que sobre tais acoes e servigos tern ele integral poder de 
dominagao, que e o sentido do termo controle'. 

Verdadeiramente, a atuagao do Judiciario ao estabelecer obrigagoes de 

fazer ao Estado da Paraiba e ao Municipio de Cajazeiras, no sentido de fornecer os 

medicamentos e outras tutelas ligadas as politicas relacionadas a saude, ultrapassa 

a dominagao que esses entes da federagao exercem na regulamentagao, 

fiscalizagao e controle de tais politicas. Contudo, as sentengas de conteudo 

mandamental foram proferidas mediante a atuagao, no minimo, desorganizada das 

agoes e servigos de saude considerados de relevancia publica. 

O direito social basico a saude do qual sao titulares todos os cidadaos e 

que e de dever do Estado, estabelecido no art. 6° e art. 196, da Constituigao Federal 
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foi citado no corpo de uma das sentengas com a interpretagao da sua forma 

exercicio nos seguintes termos: 

Tem-se entendido, de forma quase pacffica na jurisprudencia, que o direito 
a saude, consagrado no art. 196, da CF/88, confere ao seu titular ( ou seja, 
a todos) a pretensao de exigir diretamente do Estado que providencie os 
meios materiais para o gozo desse direito, como, por exemplo, forneca os 
medicamentos necessarios ao tratamento ou arque com os custos de uma 
operagao cirurgica especifica. - (Sentenca proferida nos autos n° 
013.2007.002.851-2, em 12/01/09, Dr. Edivan Rodrigues Alexandre Juiz de 
Direito da 4 a Vara da Comarca de Cajazeiras, p.3.) 

O magistrado baliza seu entendimento em julgados de outras instancias, 

ate mesmo do Supremo Tribunal Federal, para conceder as tutelas pretendidas 

pelos jurisdicionados e ampara a intervencao da fungao Jurisdicional na Executiva, 

no supracitado caso pela necessidade premente do paciente em receber uma 

protese e as negativas dos orgaos publicos em resolver a circunstancia 

prontamente, legitimando a via judicial como forma de exigir do ente publico o que 

ele deveria ter fornecido de forma espontanea, perante o preceito constitucional do 

acesso geral e igualitario aos servigos de saude, bem como da incumbencia de 

protegao que foi outorgada aos entes da Federagao em conjunto de preservagao da 

vida e da saude dos brasileiros. 

Na ligao de Reale (2002, p.318), "e a luz dos principios que devemos 

interpretar e aplicar modelos juridicos, quer estes se ajustem ou nao, total ou 

parcialmente, a relagao social sobre cuja juridicidade cabe ao juiz decidir". Deste 

modo, o conflito entre principios tambem foi levado em consideragao quando da 

fundamentagao dos julgados: 

Diante de qualquer possibilidade de ser alegado eventual conflito de 
principios constitucionais, deve prevalecer o direito a vida ( art. 5°, caput, da 
CF/ 88), portanto sobrepoem a quaisquer outros que possam ser invocados, 
como o da disponibilidade orcamentaria e o da reserva do possivel (art. 167, 
II, da CF/ 88), particularmente em face do caso concreto diante das provas 
juntadas ( parecer medico), do historico da evolueao da enfermidade, tudo 
em face do principio da ponderagao faceta da razoabilidade( art. 5° LIV da 
CF/ 88). - (Sentenga proferida nos autos do processo n° 013.2007.002.934-
6, em 25/11/08, Dr. Edivan Rodrigues Alexandre Juiz de Direito da 4 a Vara 
da Comarca de Cajazeiras, p.5/6.) 
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Embora o magistrado tenha citado a Lei n° 8. 080/90, que criou o Sistema 

Unico de Saude, para tratar da competencia concorrente do Estado da Paraiba e do 

Municipio de Cajazeiras em materia de saude, frente as argumentacoes de 

incompetencia alegadas reciprocamente em alguns casos, citando tambem o art. 

203 da Constituicao Federal, que trata da assistencia social, indicando como bussola 

para o julgamento de tais demandas o inciso IV, que fala da habilitacao e 

reabilitagao das pessoas portadoras de deficiencia e a promocao de sua integragao 

a vida comunitaria, evidencia-se a utilizacao preponderate de principios nos 

julgados. 

Consoante se depreende da leitura das sentencas, existe a prevalencia 

do principio da dignidade da pessoa humana, consubstanciado no direito a vida e ao 

acesso a saude, que esta previsto explicitamente na Constituigao da Republica 

Federativa do Brasil com um de seus fundamentos no artigo 1°, IV, visto como 

suporte de todo o ordenamento juridico. Assim, os principios da disponibilidade 

orgamentaria e o da reserva do possivel, tambem previstos constitucionalmente, 

ficam em segundo piano mediante a aplicagao do postulado da razoabilidade. 

Ressalte-se a parte dispositiva da sentenga, onde o julgador trata de 

forma bastante clara da utilizagao de principios para a fundamentagao da decisao: 

ANTE O EXPOSTO, e atento aos princfpios de direito norteadores do caso 
in foco, JULGO PROCEDENTE, O PEDIDO, para CONDENAR o Municipio 
de Cajazeiras e o Estado da Paraiba (responsaveis solidarios) ao 
cumprimento de obrigagao de fazer, consistente em fornecer gratuitamente 
ao paciente Matias Duarte Rolim, em termos de obrigagao de fazer, as 
proteses descritas as fls. 35 dos autos (laudo medico), mantendo todos os 
efeitos da antecipagao de tutela, antes determinada. - (Sentenga proferida 
nos autos n° 013.2007.002.851-2, em 12/01/09, p. 1, Dr. Edivan Rodrigues 
Alexandre - Juiz de Direito da 4 a Vara da Comarca de Cajazeiras, PB- grifo 
do autor) 

Neste caso ha uma ponderagao dos principios para ter-se assegurado o 

direito a saude, consistente no fornecimento das proteses pleiteadas, aplicando-se o 

principio da proporcionalidade, tendo os principios da disponibilidade orgamentaria e 
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o da reserva do possivel cedido do seu espaco ao direito a saude que e decorrencia 

indissociavel do direito a vida, sem que implique a invalidacao dos mesmos. 

O que ocorre e um conflito de principios que se distingue do conflito de 

regras: 

Afirma-se que no caso de conflito de regras o problema e de validade, 
enquanto na hipotese de colisao de principios a questao e de peso. Quando 
ha colisao de principios, um deve ceder diante do outro, conforme as 
circunstancias do caso concreto. De modo que nao ha como se declarar a 
invalidade do principio de menor peso, uma vez que ele prossegue Integra e 
valido no ordenamento, podendo merecer prevalencia, em face do mesmo 
principio que precedeu, diante de outra situacao concreta - (MARINONI, 
2008, p. 55) 

A utilizacao da proporcionalidade e condicao fundamental para resolucao 

do conflito entre principios, existindo apenas uma adequacao dos principios 

conflitantes ao caso em questao, sendo a interferencia do Judiciario nas Politicas 

Publicas de saude do Municipio de Cajazeiras e do Estado da Paraiba nos julgados 

da 4 a Vara de Cajazeiras - PB, decorrencia da propria separacao organica das 

funcoes estatais. 

3.5 Ativismo Judicial utilizado como equilibrio entre as funcoes do estado 

A identificacao de tres funcoes estatais remonta a Antiguidade grega, 

atraves de Aristoteles que, na obra denominada Politica, vislumbrou nas atividades 

do Soberano tres funcoes, a de editar as normas que seriam obedecidas por todos, 

a funcao de aplica-las ao caso concreto e a de julgar os conflitos surgidos da 

execucao das normas gerais aos casos concretos. Todavia, essas funcoes eram 

exercidas por uma unica pessoa. 

Montesquieu no livro O espirito das leis, aprimorou a assertiva formulada 

por Aristoteles, impulsionado pelo liberalismo burgues, em contraposicao ao 

absolutismo, afirmando que as funcoes identificadas por Aristoteles estariam ligadas 
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a tres orgaos distintos, autonomos e independentes entre si, nao estando atreladas 

a um unico soberano. 

Esta visao foi adotada por muitos paises de forma moderada em 

decorrencia da permeabilidade entre tais funcoes, tendo em vista que estas poderao 

ser desempenhadas por orgaos nao sao de os de sua correspondencia originaria. O 

orgao que exerce a funcao que Ihe foi atribuida originariamente desempenha-a 

tipicamente. Assim, o executivo exerce fungao atipica quando, por exemplo, adota 

medida provisoria, com forca de lei, quando sua funcao tipica e a de administrar e 

governar. 

Tudo isso porque o Poder e uno e indivisivel, um atributo do Estado que 

emana do povo, consoante declara a nossa Carta Magna no artigo 1°, Paragrafo 

unico: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente nos termos desta Constituicao'. 

E primoroso destacar que todos os atos praticados pelo Estado decorrem 

de um so Poder, uno e indivisivel e que emana do povo. A divisao das funcoes 

decorre das formas que o Estado tern de expressar sua vontade, por meio dos 

orgaos que sao instrumentos para o exercicio desta. Assim, em nossa Constituigao 

o legislador primeiro estabeleceu a origem do poder para em seguida determinar a 

divisao de exercicio, estabelecendo-a em seu artigo 2° que sao Poderes da Uniao, 

independentes e harmonicos ente si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciario, 

devendo ser entendidos no sentido de divisao organica, ou seja, divisao para 

exercicio das fungoes e nao poderes distintos. 

Em comentarios a Constituigao Federal Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery (2006, p.119), 

1. Exercicio do poder. Separacao. O poder e uno e indivisivel e seu 
exercicio e realizado pelo Estado por meio de tres funcoes: legislagao, 
administracao e julgamento. Legislar e editar o direito positivo; 
administrar e aplicar a lei de oficio; julgar e aplicar a lei 
contenciosamente (Seabra Fagundes, Controle, n.2,pp3/4). Essas tres 
fungoes, que se completam e se esgotam em extensao, sao exercidas 
pelos orgaos estatais denominados Poder Legislativo, Poder Executivo 
e Poder Judiciario. 
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No dizer de Rocha (1996, p. 85/86) fungao do Estado e o conjunto unitario 

de atribuigoes que o Estado tern de implementar para alcangar a realizagao dos fins 

que se propoe, definindo a jurisdigao da seguinte forma: 

A jurisdigao e, justamente, a funcao estatal que tern a finalidade de manter a 
eficacia do direito em ultima instancia no caso concreto, inclusive 
recorrendo a forca, se necessario. 
[...] 
Portanto, podemos definir a jurisdicao como a fungao de atuagao terminal 
do direito, exercida, preponderantemente, pelos orgaos do Poder Judiciario, 
independentes e imparciais, compondo conflitos de interesses mediante a 
aplicagao da lei atraves do devido processo legal. 

Neste contexto a teoria dos freios e contrapesos formulada por 

Montesquieu deve ser lembrada, que em sintese consiste em manter o equilibrio 

entre os Poderes, atraves do controle reciproco dos atos praticados pelo Estado no 

exercicio de suas fungoes na medida em que a atividade de cada qual serve de 

limitagao da atividade do outro orgao. E e nesse sentido que o ativismo judicial vem 

sendo utilizado pelo Juiz de Direito da 4 a Vara de Cajazeiras, PB, como parte 

integrante do proprio Poder Estatal preservando a ordem social e o equilibrio entre 

as Fungoes Estatais, primando pelo bem coletividade, que e o fim ultimo do Estado 

de Direito, buscando suprir as omiss5es do Poder Executivo, por meio de agoes 

mandamentais em processo civil com obrigagao de fazer, porem, de maneira 

subsidiaria e excepcional. 

A protegao ao principio da dignidade da pessoa humana fundamento do 

Estado Democratico de Direito e citado na propria ementa de alguns dos julgados, 

conforme trecho transcrito abaixo: 

I- O direito a saude e a dignidade da pessoa humana devem estar acima 
de qualquer interesse financeira ou disputa de competencia estatal. 

II- E dever do Estado e do Municipio, integrantes do Sistema Unico de 
Saude, garantir as proteses necessarias ao tratamento de saude do 
paciente necessitado - (Sentenga proferida nos autos n° 
013.2007.002.851-2, em 12/01/09, p. 1, Dr. Edivan Rodrigues Alexandre 
- Juiz de Direito da 4 a Vara da Comarca de Cajazeiras, PB) 
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Ve-se claramente que a atuacao jurisdicional surge em decorrencia da 

tripartigao das fungoes do Poder Estatal, sendo o Judiciario a organizacao do Estado 

preordenada ao exercicio da funcao jurisdicional (ROCHA, 1996), consistente em 

solucionar os conflitos que nascem da propria aplicacao das normas existentes no 

ordenamento jurfdico patrio. 

O controle que essa funcao exerce frente aos outros poderes por meio da 

adocao do principio do ativismo judicial serve como balanceamento e como meio de 

garantir o bem da coletividade, com a protegao de um dos principios mais caros do 

nosso ordenamento juridico com e o direito a vida, servindo ao equilibrio da propria 

tripartigao das fungoes, solucionando as omissoes que os entes publicos 

perpetraram, no caso da presente pesquisa, o Poder Executivo no exercicio de sua 

fungao. Destaque - se mais um trecho de uma das sentengas proferidas no periodo 

pesquisado: 

Vale ressaltar que melhor seria que os Poderes Publicos levassem a serio a 
concretizagao dos direitos fundamentais, com mais "vontade de 
Constituicao", conseguissem oferecer um servico de saude de qualidade a 
toda a populagao, independentemente de qualquer manifestacao do Poder 
Judiciario. Como atualmente essa situacao ideal esta longe de ser 
realidade, e imprescindfvel a atuacao jurisdicional para que pelo menos a 
camada mais pobre da populacio possa usufruir, na minima dimensao 
desejavel, o direito conferido pela Constituicao. (Sentenga proferida nos 
autos n°013.2007.002,934-6, em 05/11/08, Dr. Edivan Rodrigues Alexandre 
- Juiz de Direito da 4 a Vara da Comarca de Cajazeiras, PB) 

A interferencia do judiciario, como e percebida pela leitura do trecho da 

sentenga acima citado, nao se deu apenas por aferro ou interesse do Poder 

Judiciario em interferir em area que nao e de sua atribuigao tipica, mas pela busca 

por parte dos jurisdicionados de solugao para uma necessidade premente advinda 

da negagao do Executivo em prover um servigo de saude de forma satisfatoria. 

Nota-se que se nao fosse pelo julgamento procedente das agoes objeto 

da pesquisa, com a concessao de tutelas antecipadas no inicio das demandas, 

muitas vidas teriam sido tiradas em favor do principio da disponibilidade e da reserva 

do possivel. 
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Embora as sentencas proferidas em agoes que continham obrigagoes de 

fazer contra o Estado da Paraiba e o Municipio de Cajazeiras nos anos de 2008 e 

2009 e nos meses de Janeiro a abril de 2010, ten ham sido em sua maioria julgadas 

procedentes, comparando-se com a grande quantidade de agoes que sao julgadas 

anualmente na 4 a Vara de Cajazeiras, PB, e considerando-se a natureza dos 

pedidos nelas formulados, e possivel afirmar que o principio do ativismo judicial esta 

sendo utilizado com cautela, porem, de forma significativa, consoante se infere do 

grafico abaixo: 

GRAFICO 05 - Evolugao das sentengas ativistas (2008 a abril de 2010) 
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—•—SENTENCAS COM O PRINCIPIO DO ATIVISMO JUDICIAL 

O que foi percebido nos dois anos e quatro meses, periodo pesquisado, e 

que se tern uma satisfatoria utilizagao do ativismo judicial na 4 a Vara de Cajazeiras, 

PB, com um crescimento consideravel no ano de 2009, podendo-se concluir que a 

atuacao do Judiciario nas Politicas Publicas no ambito da unidade judiciaria objeto 

da pesquisa foi realizada dentro da margem estabelecida para oscilagao de 

interferencia entre as fungoes do Estado, zona necessaria para o proprio equilibrio 

destas, nao podendo ser considerada nociva ao equilibrio entre as fungoes de 

exercicio do Poder do Estado. 



CONCLUSAO 

O ativismo judicial praticado no ambito da 4 a Vara da Comarca de 

Cajazeiras-PB, reflete a faceta da utilizacao deste principio na atividade dos 

magistrados de primeira instancia como forma de equilibrio das fungoes do Estado 

brasileiro, confirmando a teoria dos freios e contrapesos formulada por Montesquieu, 

seguindo a tendencia que se percebe em todas as instancias cenario judicial de 

nosso pais de uma participagao mais ativa dos juizes no processo como um todo e 

na sociedade. 

Por meio destes julgados, o magistrado buscou suprir as deficiencias 

existentes nas politicas publicas de saude implementadas pelo Estado da Paraiba e 

pelo Municipio de Cajazeiras, por meio de dispositivos que continham mandamentos 

apenas no caso submetido ao Julzo sem, contudo, invadir injustificadamente a 

competencia dos referidos entes da Federagao, uma vez que foram estabelecidas 

constitucionalmente. 

Pelo numero de decisoes proferidas na unidade judiciaria em demandas 

que envolviam obrigagoes de fazer contra o Municipio de Cajazeiras e o Estado da 

Paraiba, julgadas no perfodo de 2008 a 2009 e inicio de 2010, evidencia-se a 

utilizagao de forma satisfatoria do principio do ativismo judicial e um crescimento 

quantitative consideravel destes julgamentos, nos dois primeiros anos pesquisados. 

A natureza dos julgados nos permite afirmar que os direitos fundamentais, 

sobremaneira o principio da dignidade da pessoa humana, o direito a vida, e a 

faceta indissociavel deste que e o direito a saude foi objeto dos julgados, 

impulsionados pela busca da solugao dos litigios atraves da insergao dos 

jurisdicionados as politicas publicas elaboradas por aqueles entes da federagao. 

A aplicagao do ativismo judicial veio ao encontro das necessidades e 

expectativas dos jurisdicionados, no sentido de permitir que as pessoas 

necessitadas dos servigos publicos de saude, frente a uma negativa do Poder 

Publico em fornecer-lhes aquilo a que tern direito, nao tenham suas vidas tolhidas 

em face da aplicagao do principio da disponibilidade e da reserva do possivel, 
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permitindo que sejam sanadas as imprecisoes na adocao de Politicas Publicas de 

saude e de assistencia as pessoas de baixa renda, permitindo que o proprio Estado 

identifique as suas deficiencias, contribuindo para o aicance dos seus fins. 

Percebeu-se que as decisoes proferidas limitaram-se a solucao do caso 

concreto peia aplicacao do principio da proporcionalidade para por termo ao confiito 

entre os principios constitucionais envolvidos na questao, nao tendo sido elaboradas 

Politicas Publicas de forma geral e sim concedidas as tutelas pretendidas pelo 

jurisdicionado. Evidenciando-se, desta forma, que o magistrado foi cauteloso ao 

aplicar o principio do ativismo judicial na solucao das tides, para que se evite uma 

invasao nociva as competencias dos demais organismos criados para exercerem as 

outras funcoes do Estado, quais sejam, legislar e administrar. 

Como guardiao da Carta Magna o Judiciario deve defender sua aplicagao 

em nome dos direitos fundamentals e dos valores e procedimentos democraticos, 

inclusive em face das outras funcoes, nos demais casos deverao acatar as decisoes 

respeitando a razoabilidade, motivacao, correcao e justica das escolhas feitas por 

eles. 

A relevancia do estudo do ativismo judicial no equilibrio do exercicio das 

funcoes do Estado deve ser acolhido e instigado, pela razao de que reforca a missao 

de garantir os direitos fundamentals, e a pesquisa em autos permite a afericao na 

pratica da intensidade de sua utilizacao identificando-se o grau de desvio e de 

nocividade desta pratica. 

O campo de pesquisa do tema e bastante fertil, e pela sua importancia 

vem merecendo atengao especial dos pesquisadores, alunos e aplicadores do direito 

comprometidos com a realizagao e manutengao dos fins e objetivos almejados pelo 

Estado Demoeratico de Direito e seu equilibrio, fomentando o esclarecimento das 

duvidas e preconceitos sobre o tema, permitindo a efetiva aplicacao dos direitos e 

garantias fundamentals sem, contudo, consentir a suplantacao das competencias 

estatais, advinda dai a necessidade de vigilancia, ou seja, o monitoramento 

constante de sua aplicacao. 

O ativismo judicial tern se manifestado de forma diversa nas instancias do 

Judiciario brasileiro, em decorrencia da judicializacao da politica, sendo urn passo 
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importante o estudo empfrico de sua aplicacao, para quantificacao dos resultados 

emergentes, que servira para o enfrentamento das novas demandas propostas que 

requerem cada vez mais do aplicador da lei processual civil a adocao e a adequacao 

de seus julgados aos direitos fundamentals, principalmente os sociais, 

considerando-se que os litfgios estao cada vez mais complexos. 

Evidentemente, o juiz nao deve desempenhar suas funcoes como se 

fosse urn militante politico, comprometido, sobretudo, com ideias e objetivos 

politicos, sem levar em consideracao os principios e normas da Constituicao e da 

legislacao vigente. Mas, a par disso, tambem nao deve limitar o desempenho de 

suas funcoes a simples verificacao do aparente cumprimento das formalidades 

legais, nem ficar indiferente e silencioso quando os elementos constantes dos 

processos sob sua responsabilidade fornecem provas ou indlcios de omissoes ou 

acoes ilegais. 

Finalmente, o esforco demonstrado e comprovado atraves da pesquisa 

realizada no ambito da 4 a vara da Comarca de Cajazeiras, em aplicar e tornar efetiva 

a Constituicao reflete uma profunda realidade em que esta submerso o Brasil e suas 

abordagens, servindo de exemplo para solucao de outros casos de omissao do 

Executivo, como expressao necessaria a manutencao do equilibrio entre as funcoes 

do Estado. 



R E F E R E N C E S 

ALMEIDA FILHO, Agassiz de (Coord.); CRUZ, Daniele da Rocha (Coord.). Estado 
de direito e direitos fundamentais: homenagem ao jurista Mario Moacy Porto. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005. 

ALVIM, J. E. Carreira. Neutralidade do juiz e ativismo judicial. Instituto Brasiieiro de 
Direito Processual. Brasilia, 15 abr. 2009 Disponivel em: 
<http://vww.direitoprocessual.org.br/site/index.php?m=enciclopedia&categ=13&t=Q 
J0aWdvcyAtlFByb2Nlc3NvlENpdmls >. Acesso em: 20 fev. 2010 

APPIO, Eduardo. O ativismo judicial no STF: os fins justificam os meios? Jus Brasil 
Noticias. 21 ago. 2008. Disponivel em: <http://www.jusbrasil.com.br/noticias-
/100007/o-ativismo-judiciario-no-stf-os-fins-justificam-os-meios>. Acesso em: 
02/02/10. 

ARAUJO, Andre Luiz Maluf. O ativismo judicial e o processo. OAB Mato Grosso do 
Sul, Campo Grande, 12 fev. 2009. Disponivel em: <http://www.oab-
ms.org.br/adm/arquivos/e4b527ab0ba9cd3e8e8c942d6b05cc1e.pdf 
Acesso em: 17/02/10 

BARROSO, Luis Roberto. Judicializacao, Ativismo e Legitimidade Democratica. 
Revista da OAB. Brasilia, DF, jan. 2009. Disponivel em: <http://www.oab.org.br/-
oabeditora/users/revista/1235066670174218181901 .pdf> 

BOBIO, Norberto. A era dos direitos. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

CALAMANDREI, Piero. Direito processual civil. Campinas: Bookseller, 1999. v.3. 

CARVALHO, Kildare Goncalves. Direito constitucional. 14. ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2008. 

CUNHA, Jose Ricardo. Ativismo Judicial: limites e possibilidades. Escola da 
Magistratura do Rio Grande do Norte. Natal, 25 mar. 2009. Disponivel em: 
<http://www.esmarn.org.br/cursos/aperfeicoamentoMagistrados/2009/ativismoJudicia 
_limites_e_possibilidades.pdf>. Acesso em: 21 de mar. de 2010 

DALLARI, Dalmo de Abreu. O vedetismo judiciario. Observatorio da Imprensa. Sao 
Paulo, 02 fev. 2010.Disponivel em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/-
artigos.asp?cod=575CID001>. Acesso em: 05 mar. de 2010. 

DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR.,Hermes. Curso de Direito Processual Civil. 3. Ed. 
Salvador: Jus PODIVM, 2008. 4v. 

http://vww.direitoprocessual.org.br/site/index.php?m=enciclopedia&categ=13&t=QJ0aWdvcyAtlFByb2Nlc3NvlENpdmls
http://vww.direitoprocessual.org.br/site/index.php?m=enciclopedia&categ=13&t=QJ0aWdvcyAtlFByb2Nlc3NvlENpdmls
http://www.jusbrasil.com.br/noticias-/100007/o-ativismo-judiciario-no-stf-os-fins-justificam-os-meios
http://www.jusbrasil.com.br/noticias-/100007/o-ativismo-judiciario-no-stf-os-fins-justificam-os-meios
http://www.oab-
http://ms.org.br/adm/arquivos/e4b527ab0ba9cd3e8e8c942d6b05cc1e.pdf
http://www.oab.org.br/-oabeditora/users/revista/1235066670174218181901%20.pdf
http://www.oab.org.br/-oabeditora/users/revista/1235066670174218181901%20.pdf
http://www.esmarn.org.br/cursos/aperfeicoamentoMagistrados/2009/ativismoJudicia_limites_e_possibilidades.pdf
http://www.esmarn.org.br/cursos/aperfeicoamentoMagistrados/2009/ativismoJudicia_limites_e_possibilidades.pdf
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/-artigos.asp?cod=575CID001
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/-artigos.asp?cod=575CID001


65 

DWORKIN, Ronald. Uma questao de principio. 2. ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 
2005. 

FONTES, Leandro. O ativismo judiciario. Vi o mundo. 24 ago. 2008. Disponivel em: 
<http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/o-ativismo-judiciario>. Acesso em: 02 de 
fev. 2010. 

LEITE, Evandro Gueiros. Ativismo judicial. BDJur, Brasilia, 5 mai. 2008. Disponivel 
em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/16980>. Acesso em: 22 fev. 2010 

, Evandro Gueiros. Ativismo judicial. In: STJ: dez anos a servigo da 
justiga: doutrina. Brasilia: Superior Tribunal de Justica, 1999. p. 29-55. (edicao 
comemorativa) 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12. ed. rev., atual. e ampl. 
Sao Paulo: Saraiva, 2008. 

MARQUES, Luiz Guilherme. O ativismo judiciario brasileiro e o modelo americano. 
Revista Jus Vigilantibus, Sao Paulo, 30 ago. 2008. Disponivel em: 
<http://jusvi.com/colunas/35727>. Acesso em: 02 fev. 2010. 

MILlCIO, Glaucia. Ativismo judicial estica limites da justiga. Revista Consultor 
Juridico. Sao Paulo, 12 jul. 2009. Disponivel em:<http//www.corjur.com.br/2009-jul-
12/ativismo-judicial-ainda-causa-polemica-comunidade-juridica>. Acesso em: 16 nov. 
2009 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituicao Federal 
Comentada e legislagao constitucional. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2006. 

PINHEIRO, Claudia Reina. Judicializacao da politica. Revista Forum 3. Rio do 
Janeiro, Jan. 2005 . Disponivel em: <http://www.amaerj.org.br/index.php?-
option=content&task=view&id=320> Acesso em: 17/11/09 

REALE, Miguel. Ligoes preliminares de direito. 26. ed. rev. Sao Paulo: Saraiva, 
2002. 

ROCHA, Jose de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 3. ed. Sao Paulo: 
Malheiros, 1996. 

SILVA, Renato Jardim. A expressao do legitimo ativismo judicial: decisoes que 
respeitam a vontade do constituinte originario a luz dos valores sociais hodiernos. 
Escola Superior do Ministerio Publico do Distrito Federal. Brasilia, 2009. 
Disponivel em: Acesso em: 

TAVARES, Andre Ramos. Curso de direito constitucional. 6. ed. rev. e atual. -
Sao Paulo: Saraiva, 2008. 

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/o-ativismo-judiciario
http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/16980
http://jusvi.com/colunas/35727
http://www.corjur.com.br/2009-jul-
http://www.amaerj.org.br/index.php?-option=content&task=view&id=320
http://www.amaerj.org.br/index.php?-option=content&task=view&id=320


66 

VIGLIAR, Jose Marcelo Menezes. Acao Civil Publica. 5 ed. Sao Paulo: Atlas, 2002. 

XIMENES, Julia Maumann; RIBEIRO, Ana Candida Eugenio Pinto. Efetivagao dos 
direitos fundamentais e ativismo judicial: uma proposta de analise empirica. 
Jus Navigandi, Teresina, 24 out. 2009. Disponivel em: 
<http//jus2.uol.com.br/doutrina-/texto.asp?id=13752>. Acesso em: 02 abr. 2010. 



ANEXO - SENTENCAS UTILIZADAS NA PESQUISA 



E S T A D O DA PARAIBA 
P O D E R JUDICIARIO 

4* VARA DA COMARCA D E CAJAZEIRAS 

Proc : no . 01320070032613 
Acao: o rd inar ia 
Autor : Diego Alves da Silva 
Reu: Estado da Paraiba 

Sentenca 

Acao ordinaria. Obrigacao fazer. 
Medicamento para diabetes. Obrigacao do 
Estado. Direito a saude. Procedencia do 
pedido. 
O Estado, urn dos entes federados 
responsaveis pelo Sistema Unico de Saude, 
tem obrigacao de fornecer os medicamentos 
necessarios para o tratamento de paciente 
portador de diabetes. 

Vistos, 

Trata-se de acao ordinaria de obrigacao de fazer, na qual Diego 
Alves da Silva, j a qualificado nos autos e por meio de advogado, requer que 
o Estado da Paraiba seja condenado a fornecer os medicamentos " Insul ina 
Lantus e Insul ina Novorapid", em conformidade com a prescricao medica e 
em vista de nao ter condicoes financeiras de arcar com os precos do 
referido medicamento. 

Foi deferida a antecipacao dos efeitos da tutela, conforme 
decisao de fls. 35/41. 

O Estado da Paraiba foi citado e apresentou contestacao ao 
pedido. 

A uniao apresentou requerimento de exclusao da lide. 

Nao houve composicao do litigio e, em sede de audiencia de 
instrucao e julgamento, nenhuma prova foi produzida. 

Autos conclusos, relatei. Visto e examinado, passo a decidir. 



E preciso,antes de analisar o merito, explicitar que, embora a 
Uniao tenha requerido sua exclusao da lide, ela nao faz parte da 
demanda, que se formou tao somente quanto ao Estado da Paraiba. A 
Uniao fora comunicada da omissao do Estado em gerir os recursos do 
SUS e no atendimento das necessidades do requerente. 

Por este fato, nao se faz necessario provimento jud ic ia l de 
exclusao daquilo que nao se encontra incluso. 

Como antes observado, na oportunidade de analise do 
requerimento de antecipacao de tutela, a documentacao acostada a 
in ic ia l revela que o autor e portador de doenca grave (diabetes). Ademais, 
doenga que reclama acompanharnento e medicacao constante para o seu 
controle, sendo que a ausencia do tratamento pode resultar em 
insuficiencia renal cronica e ate mesmo risco de vida. 

A urgencia, por outro lado, esta denotada pela necessidade de 
constante medicacao para controle, havendo recusa por parte do reu ao 
fornecimento. 

O quadro que emerge da peca de ingresso, ao menos para 
este ju izo provisorio, denota alegacao verossimil, sendo irrespondivel a 
presenca dos demais requisitos do art . 273, do CPC. 

Nao obstante a auto-evidente incapacidade financeira do 
paciente para adquir ir os referidos medicamentos, o fato e que o Estado 
da Paraiba nao Ihe proporciona meios para adquiri-los. 

A Constituicao da Republica preve a saude como direito 
social basico de todas as pessoas e dever do Estado, garantindo, dessa 
forma, o acesso universal e igualitario as acoes e aos servicos de saude: 

Art. 6° Sao direitos socials a educagao, a saude, o trabalho, o lazer, a 
seguranga, a previdencia social, a protegao a matemidade e a infancia, a 
assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao. 

(...) 

Art. 196. A saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
politicas socials e economicqs que uisem a redugao do risco de doenga e de 
outros agravos e ao acesso universal e iaualitdrio as agoes e servigos para 
sua promogao, protegao e recuperagao. 

Mais: a Constituicao da Republica assegura especial 
otecao a pessoa portadora de deficiencia, garantindo-lhe assistencia 
tegral a saude: 



An. 203, A assistencia social sera prestada a quern dela necessitar. • 
independentemente de contribuigao a seguridade social, e tem por objetivos: , _ 

IV a habilitagao e reabilitagao das pessoas portadoras de defldencia e a • 

promogao de sua integracao a vida comunitaria. 

Tem-se entendido, de forma quase pacifica na jurispradencla, 
que o direito a saude, consagrado no art. 196, da CF/88, confere ao seu 
t i tu lar (ou seja, a todos) a pretensao de exigir diretamente do Estado que 
providencie os meios materiais para o gozo desse direito, como, por 
exemplo, forneca os medicamentos necessarios ao tratamento ou arque 
como os custos de u m a operacao cirurgica especifica. 

No que se refere ao fornecimento de remedios, mais 
especificamente remedios a portadores do HIV, a materia chegou ao 
Supremo Tr ibunal Federal que tem decido da seguinte forma: 

"PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUJDA DE RECURSOS 
FINANCEIROS - DIREITO A VIDA E A SAUDE - FORNECIMENTO 
GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER 
PUBLICO (CF, ARTS. 5°, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO A SAUDE REPRESENTA 
CONSEQUENCIA CONSTITUCIONAL INDISSOClAVEL DO DIREITO A 
VIDA. - O direito publ ico subjetivo a saude representa prerrogativa j u r l d i c a 
indisponlve l assegurada a generalidade das pessoas pela propr ia 
Const i tuicao da Republica (art. 196). Traduz bem ju r id i co 
const i tuc ionalmente tute lado, por cuja integridade deve velar, de maneira 
responsavel, o Poder Publico, a quem incumbe formular - e implementar -
polit icas sociais e economicas idoneas que visem a garantir, aos cidadaos, 
inclusive aqueles portadores do v i rus HIV, o acesso universal e igual i tar io a 
assistencia farmaceut ica e medico-hospitalar. - O direito a saude - alem de 
qualif icar-se como direito fundamenta l que assiste a todas as pessoas -
representa conseqiiencia const i tuc iona l indissociavel do direito a vida. O 
Poder Publico, qualquer que seja a esfera ins t i tuc iona l de sua atuacao no 
piano da organizacao federativa brasi leira, nao pode mostrar-se indiferente 
ao problema da saude da populacao, sob pena de incidir , a inda que por 
censuravel omissao, em grave comportamento inconst i tuc ional . A 
INTERPRETACAO DA NORMA PROGRAMATICA NAO PODE 
TRANSFORMA-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. -
O carater programatico da regra inscr i ta no art . 196 da Carta Politica - que 
t em por destinatarios todos os entes politicos que compoem, no piano 
ins t i tuc iona l , a organizagao federativa do Estado brasileiro - nao pode 
converter-se em promessa const i tuc ional inconsequente, sob pena de o 
Poder Publico, f raudando jus t as expectativas nele depositadas pela 
coletividade, subs t i tu i r , de maneira i legit ima, o cumprimento de seu 
impostergavel dever, por u m gesto irresponsavel de infidelidade 
governamental ao que determina a propr ia Lei Fundamental do Estado. 
DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. -
O reconhecimento j ud i c i a l da validade j u r i d i c a de programas de 
d i s tnbu icao gra tu i ta de medicamentos a pessoas carentes, inclusive 
aquelas portadoras do v i rus HIV/AIDS, da efetividade a preceitos 
fundamentals da Const i tuicao da Republica (arts. 5°, caput, e 196) e 



representa, na concrecao do seu alcance, u m gesto reverente e sol idario de 
aprego a vida e a saude das pessoas, especialmente daquelas que nada tem 
e nada possuem, a nao ser a consciencia de sua propria humanidade e de 
sua essencial dignidade. Precedentes do STF" 1 . 

O mesmo fundamento uti l izado para obrigar o Poder Publico a 
fornecer o medicamento a pessoas carentes pode ser utilizado para obriga-
lo a custear tratamentos e exames especificos, como por exemplo, exame 
de ressonancia magnetica 2 , eletroencefalograma 3, fornecimento de 
aparelhos audit ivos 4 , implante de protese 5, internacao em UTI neo-natal 
em hospita l part icular 6 , tratamento psiquiatrico ou psicologico a menor 
carente 7 , internacao medica em hospital particular, diante da ausencia de 
vaga em hospital conveniado com o SUS 8, custeio de transporte para 
tratamento medico em outra localidade 9, transplante de medula ossea 1 0, 
implantagao de aparelho cardioversos-desfibrilador ventr icular 1 1 etc. 

Como j a decidiu o Min . Celso de Mello, do Supremo Tr ibunal 
Federal, ao apreciar a Pet. 1.246-SC: 

"entre proteger a inviolabi l idade do direito a vida e a saude, que se quali f ica 
como direito subjetivo inal ienavel assegurado a todos pela propr ia 
Const i tuicao da Republica (art. 5°, caput e art . 196), ou fazer prevalecer, 
contra essa prerrogativa fundamenta l , u m interesse f inanceiro e 
secundario do Estado, entendo - u m a vez configurado esse d i l ema - que 
razoes de ordem et ico- juridica impoem ao ju lgador u m a so e posslvel 
opgao: aquela que privi legia o respeito indecl inavel a vida e a saude 
humana " . 

'Vale ressaltar que melhor seria que os Poderes Publicos 
levassem a serio a concretizacao dos direitos fundamentals e, com mais 
"vontade de Constituicao", conseguissem oferecer u m servico de saude de 
qualidade a toda a populacao, independentemente de qualquer 
manifestacao do Poder Judiciario. Como atualmente essa situacao ideal 
esta longe de ser realidade, e imprescindivel a atuacao jurisdic ional para 
que pelo menos a camada mais pobre da populacao possa usufruir , na 
m in ima dimensao desejavel, o direito conferido pela Constituicao. 

1 RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24/11/2000, p. 101. 
2 TJRS, A I 70005170121, j . 23/10/2002. 
3 TJRS, A I 70004239695, j . 12/6/2002. 
4 TJRS, AC 70002532877, j . 2/8/2002. 
J TJRS, AC 70002508679, j . 30/5/2001. 
* ^ AC 24192002, DJ 28/11/02; TJES, MS n° 100990006817, j . . 21/09/00. 

MC 2540/RS, DJ 8/10/2001, p. 162. 
xe outros: TJMG, AC 000.273.982-9/00, DJ 6/9/2002; AC 000.294.055-9/00, DJ 13/11/2002 

MG, AC 000.262.332-0/00, DJ 14/11/2002. 
•RF 4* Regiao, AG 45090/PR, DJ 23/08/2000, p 272. 

TRF 4 a Regiao, AMS 199804010717940/RS, DJ 3/11/1999 p 52 
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A Lei 8.080/90, que criou o Sistema Unico de Saude, foi --J~f^—^ ' J 
editada com fundamento na Constituicao da Republica. A m e s m a r J^sffi 

c l a s s i f i e s a. s a u d e c o m o u m d i r e i t o d e t o d o s e d e v e r d o E s t a d o ( U n i a o , - • 'S^S-^'' 

Estados-Membros e Municipios), dispondo, no seu artigo 4° que o conjunto 
de acoes e servicos de saude, prestados por orgaos e instituicoes publicas 
federals, estaduais e munic ipals , da Administracao direta e indireta e das 
fundac5es mantidas pelo Poder Publico, constitui o Sistema Unico de 
Saude (SUS). 

DIante de qualquer possibilidade de ser alegado eventual 
conflito de principios constitucionais, deve prevalecer o direito a vida (art. 
5°, caput, da CF/88) e o da dignidade da pessoa humana (art. 1°, I I I , da 
CF/88), porquanto sobrepoem a quaisquer outros que possam ser 
invocados, como o da disponibilidade orcamentaria e o da reserva do 
possivel (art. 167, I I , da CF/88),particularmente em face do caso concreto 
diante das provas juntadas(parecer medico), do historico da evolucao da 
enfermidade, tudo em face do principio da ponderacao faceta da 
razoabilidade (art.5° LIV da CF/88). 

No tocante a responsabilidade do Estado da Paraiba, o que se 
demonstra nos autos, em termos de decisoes administrativas, e a regra da 
exclusao da responsabilidade, quando na realidade o que deve prevalecer, 
segundo os ditames constitucionais na area de seguridade social e de 
saude, e a responsabilidade solidaria, pois o Sistema Unico de Saude(SUS) 
e mant ido e gerido pela Uniao, Estado e Municipio, devendo, portanto, 
serem os entes federados solidarios em termos de responsabilidades. 

Nesse sentido: 

"Acao Civi l Publica - Tetraparesia Espastica - Tratamento atraves da 
uti l izacao de aparelhos - Pomecimento pelo Poder Publico - Artigo 196 da 
Constituicao Federal - A responsabil idade pela prestacao dos servicos de 
saude e compart i lhada entre os entes politicos - O direito a saude rege-se 
pelos pr incipios da universal idade e da igualdade de acesso as acoes e 
servicos que a promovam, protegem e recuperam - Decisao monocrat ica 
que da provimento ao recurso . " 1 2 

"Sendo o Sistema Unico de Saude (SUS) composto pela Uniao, Estados-
Membros, Distr i to Federal e Munic ip ios, impoe-se o reconhecimento da 
responsabil idade sol idar ia dos aludidos entes federativos, de modo que 
qualquer deles tem legit imidade para f igurar no polo passivo das demandas 
que objetivam assegurar o acesso a medicacao para pessoas desprovidas 
de recursos f inance iros . " 1 3 

•S P., A I n° 647 .927-5/7-00 , Rel. Des. Francisco Vicente Rossi, j . 01 .06.07. 
r j . , RESP n» 777.264-R3, Rel. Min. l o ao Otavio de Noronha, DJU de 09 .05 .2006 , 
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"O Sistema Unico de Saude e f inanciado pela Uniao. Estados-membros, 
Distrito Federal e Munic ip ios , sendo sol idaria a responsabil idade dos. 
referidos entes no cumprimento dos servigos publicos de saude prestados a rj&P' 
populacao. Legit imidade passiva do Munic ip io configured a." 1* 
E da competencia sol idar ia entre a Uniao, os Estados, o Dis tr i to Federal e 
os Munic ip ios a responsabil idade pela prestacao do servico de saude a 
populagao, sendo o Sistema Unico de Saude composto pelos referidos 
entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1°, 
da Constituigao Federa l . " 1 5 

"O caso, ass im, e de acolher-se, nos termos do ar t . 557, § 1°, do Cod. Proc. 
Civi l , a inconformidade, para, em re t ra tac&o, aclarar ser a Munic ipal idade 
de Ribeirao Preto responsavel, conjuntamente, pelo cumpr imento da 
l im ina r concedida em pr ime i ra instancia, nos autos da acao c iv i l publ ica 
movida contra a Fazenda do Estado de Sao Paulo e Fazenda Munic ipa l de 
Ribeirao Preto." 1 6 

SAUDE - AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENCA 
RARA. 
Incumbe ao Estado (genero) proporcionar meios visando a alcancar a 
saude, especialmente quando envolvida crianga e adolescente. O Sistema 
Unico de Saude t o rna a responsabil idade l inear alcancando a Uniao, os 
Estados, o Dis tr i to Federal e os Munic ip ios (RE 195192/RS - Rio Grande 
do Sul , Rel. M in . Marco Aurel io de Mello, 2 a Turma, j . 22/2/2000). 

ADMINISTRATIVE) E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDARIA DO 
MUNICIPIO, DO ESTADO E DA UNIAO. ARTS. 196 E 198, § 1°, DA CF/88. 
I - E da competencia so l idar ia entre a Uniao, os Estados, o Distr i to Federal 
e os Munic ip ios a responsabil idade pela prestacao do servico de saude a 
populacao, sendo o Sistema Unico de Saude composto pelos referidos 
entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1°, 
da Constituigao Federal. 
I I - Recurso especial improv ido. (REsp 773657/RS, Rel. M in . Francisco 
Falcao, l a T u r m a , D J 19/12/2005 p. 268) 

ADMINISTRATIVE MEDICAMENTO OU CONGENERE. PESSOA 
DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO 
GRATU1TO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA UNIAO, ESTADOS-
MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. 
1. E m sede de recurso especial, somente se cogita de questao federal, e nao 
de materias at inentes a direito estadual ou local, ainda mais quando 
desprovidas de conteudo normat ive . 
2. Recurso no qual se discute a legitimidade passiva do Munic ip io para 
f igurar em demanda j u d i c i a l cuja pretensao e o fornecimento de protese 
imprescindive l a locomogao de pessoa carente, portadora de deficiencia 
moto ra resul tante de meningi te bacteriana. 
3. A Lei Federal n . 8.080/90, com fundamento na Constituigao da 
Republica, classifica a saude como u m direito de todos e dever do Estado. 
4. £ obrigagao do Estado (Uniao, Estados-membros, Distr i to Federal e 
Municipios) assegurar as pessoas desprovidas de recursos f inanceiros o 
acesso a medicagao ou congenere necessario a cura, controle ou 
abrandamento de suas enfermidades, sobretudo, as mais graves. 

.J . , RESP 439.833-SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 24 .04 .2006 , p. 354 
J . , RESP n° 773.657-RS, Rel. Min. Francisco Falcao, DJU de 19.12.2005, p 268 

A I no 647 .903 .5/0 -01 , Rel. Des. Luis Ganzerla, j . 18. 06. 07 . 

6 



5. Sendo o SUS composto peia Uniao, Estados-membros e Munic ip ios , <e dc5-?"-*M«^ 
reconhecer-se, em fungao da solidariedade, a legitimidade passiva\de-^ t . 
quaisquer deles no polo passivo da d e m a n d ^ ^ J ^ 
6. Recurso especial improv ido . (Resp 656.979/RS, 2 " Turma, Relator Min . 
Castro Meira, D J 73/2005 p. 230. 

Nesta conformidade, e indiscutivel a existencia de 
responsabilidade do Estado da Paraiba. 

A plausibilidade do direito ameacado de lesao esta 
demonstrada pelo reconhecimento do direito a saude como direito publico 
subjetivo de todos; e a urgencia se manifesta na necessidade de minimizar 
os perversos efeitos da debilidade do membro, sentido ou funcao. 

Aqui , deve ser observado que o retaxdamentq. no., fpmecimento 
dos medicamentos podera colocar em risco a vida do paciente ou 
comprometer definitivamente sua saude, j a debilitada. 

O Estado da Paraiba nao contesta os fatos alegados na inicial, 
apenas se esquiva de sua responsabilidade, antes demonstrada. 

Desta forma, resta demonstrado o direito do autor. 

Assim, deve ser mant ida e confirmada a antecipacao da tutela 
e, com relacao ao pedido inic ia l ser julgado procedente. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para 
condenar o Estado da Paraiba em obrigacao de fazer consistente em 
fornecer gratuitamente ao paciente Diego Alves da Silva, os medicamentos 
de que necessita, especificados no item "a" do pedido e descrito no 
receituario de fls. 13, mantendo todos os efeitos da antecipacao da tutela, 
antes determinada. 

Sem custas, em face da gratuidade judiciar ia, e verba 
honoraria de 10%(dez por cento) sobre o valor da causa. 

P.R.I. 

A presente sentenca esta_sujeiiB^CLJ±a^lQ^a^ de jurisdicao. 
Por isso, apos o prazo do j^eeursbs~ l?o l^ o 
reexame necessarioj^efe^fribu 

/<5ajazeiras-PB 05 de novj 

/ 
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ESTADO DA PARAIBA 
PODER JUDICIARIO 

4" VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS 

Proa: no. 01320070029346 
Acao: Civil Publica 
Autor: Ministerio Publico Estadual 
Reu: Estado da Paraiba e o Munic ip io de Cajazeiras 

SENTENCA 

Acao civil publica. Obrigacao fazer. 
Direito a saude. Necessidade de 
tratamento fora do domicilio. Dever do 
Estado e do Municipio. Sistema Unico de 
Saude. Responsabilidade solidaria. 
Omissao do Estado e do Municipio. 

• Obrigacao de fazer. Procedencia do pedido. 

I - O direito a saude e a dignidade da 
pessoa humana devem estar acima de 
qualquer interesse financeiro ou disputa 
de competencia estatal. 

I I - E dever do Estado e do Municipio, 
integrantes do Sistema Unico de Saude, 
garantir o tratamento fora de domicilio 
para os pacientes necessitados, 
especialmente naqueles municipios que 
nao dispoem do servico medico/hospitalar 
adequado. 
III - Procedencia do pedido de obrigacao e 
fazer. 

Vistos etc, 

Trata-se de acao civil publica, na qual o Ministerio Publico 
Estadual, diante da recusa do Estado da Paraiba e do Municipio de 
Cajazeiras - PB em providenciar transportes intermunicipais para os 
pacientes que necessitam de tratamento medico hospitalar fora do 
4|unicipio de Cajazeiras, requerendo a tutela l iminar para garantir o 
^ansporte gratuito, em todos os dias da semana aos pacientes que 
^ecessitarem se deslocar para outros municipios. 

/ 
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A peticao inicial foi recebida e, em seguida, determinada a, 
notificacao do Estado da Paraiba e do Municipio de Cajazeiras para se 
pronunciarem no prazo de 72 horas. 

Tao somente o Municipio de Cajazeiras apresentou 
resposta. O Estado da Paraiba perdeu o prazo. 

Em apreciacao ao requerimento liminar, a decisao foi pela 
concessao da medida l iminar (fls. 247/254). 

Os reus apresentaram contestacao ao pedido, em sintese,| 
desobrigando-se de suas responsabilidades e apontando um ao outro 
como responsavel. 

Houve regular processamento do feito, com audiencia 
preliminar, e, em seguida audiencia de instrucao, na qual foi produzida 
prova e colhida as alegacoes. 

E o relatorio, passo a decidir. 

Em contestacao, o Estado da Paraiba apresenta, por meio 
de seu procurador, preliminares de ausencia de interesse de agir e de 
ilegitimidade passiva do Estado. 

Ditas preliminares confundem-se, em sua propria 
argumentacao com o merito da causa, pois nao ha que se falar em falta 
de interesse de agir (condicao da acao) em u m caso desta natureza, por 
envolver a vida e a saude das pessoas, e clarividente o interesse do 
Ministerio Publico. De mesma forma, e o Estado parte legitima para 
figurar no pleito como demandado eis que compde o SUS(Sistema Unico 
de Saude) e, como tal , tem suas responsabilidades solidarias com os 
demais entes. Alias, tal materia sera mais bem apreciada em questao de 
merito. 

Por isso, deixo de acolher as preliminares arguidas e passo 
ao exame do merito. 

Nao obstante a evidente incapacidade financeira do 
paciente para adquirir os referidos equipamentos, o fato e que nem o 
Estado da Paraiba e nem o Municipio de Cajazeiras vem 

roporcionando-lhe o aparelho necessario ao seu tratamento. 

A C o n s t i t * « c a o da Republica preve a saude como direito 
social basico de todas as pessoas e dever do Estado, garantindo, dessa 

rrna, o acesso universal e igualitario as acoes e aos servicos de saude: 
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Arc. 6° Sao d i re i tos socials a educagao, a saude , o t r aba lho , o ' 
lazer, a seguranga, a previdencia social, a protegao a\ 
maternidade e a infancia, a assistencia aos desamparados, n a 
forma desta Constituigao. 
(...) 
Art. 196. A saude e direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante politicas sociais e economicas que visem a redugao do 
risco de doenga e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitario as agoes e servigos para sua promogao, protegao e 
recuperagao. 

Mais: a Const i tuicao da Republica assegura especial 
protegao a pessoa portadora de deficiencia, garantindo-lhe assistencia 
integral a saude: 

Art. 203. A assistencia social sera prestada a quern dela 
necessitar, independentemente de contribuigao a seguridade 
social, e tem por objetivos: 
IV a habilitagao e reabilitagao das pessoas portadoras de 

deficiencia e a promogao de sua integragao a vida comunitaria. 

Tem-se entendido, de forma quase pacifica na 
jur isprudencia, que o direito a saude, consagrado no art. 196, da 
CF/88, confere ao seu titular (ou seja, a todos) a pretensao de exigir 
diretamente do Estado que providencie os meios materials para o gozo 
desse direito, como, por exemplo, forneca os medicamentos necessarios 
ao tratamento ou arque como os custos de uma operacao cirurgica 
especifica. 

No que se refere ao fornecimento de remedios, mais 
especificamente remedios a portadores do HIV, a materia chegou ao 
Supremo Tribunal Federal que tem decido da seguinte forma: 

"PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DEST1TU1DA DE 
PvECURSOS FINANCEIROS - DIREITO A VIDA E A SAUDE -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 
CONSTITUCIONAL DO PODER PUBLICO (CF, ARTS. 5°, CAPUT, 
E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO 
IMPROVIDO. O DIREITO A SAUDE REPRESENTA 
CONSEQUENCIA CONSTITUCIONAL INDISSOClAVEL DO 
DIREITO A VIDA. - O direito publico subjetivo a saude representa 
prerrogativa juridica indisponlvel assegurada a generalidade das 
pessoas pela propria Constituigao da Republica (art. 196). 
Traduz bem juridico constitucionalmente tutelado, por cuja 
integridade deve velar, de maneira responsavel, o Poder Publico, 
a quem incumbe formular - e implementar - politicas sociais e 
economicas idoneas que visem a garantir, aos cidadaos, inclusive 
aqueles portadores do virus HIV, o acesso universal e igualitario 
a assistencia farmaceutica e medico-hospitalar. - O direito a 
saude - alem de qualificar-se como direito fundamental que 
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assiste a todas as pessoas - representa eonseqiiencia 
c o n s t i t u c i o n a l ind i ssoc iave l do d i r e i t o a v ida . O Poder Pub l i co , 
q u a l q u e r que seja a esfera i n s t i t u c i o n a l de s u a atuacao n o p i a n o 
d a organizacao f edera t i va b ras i l e i ra , nao pode m o s t r a r - s e 
ind i f e r en te ao p r o b l e m a d a saude da popu lacao , sob pena de 
I n c i d i r , a i n d a que p o r c ensurave l omissao , e m grave 
c o m p o r t a m e n t o i n c o n s t i t u c i o n a l . A INTERPRETAQAO DA 
N O R M A PROGRAMATICA NAO PODE TRANSFORMA-LA E M 
PROMESSA CONST ITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O ca ra t e r 
p r o g r a m a t i c o d a regra i n s c r i t a n o a r t . 196 d a C a r t a Po l i t i ca - que 
t e m por d e s t i na ta r l o s todos os entes po l i t i cos que compoem, no 
p i a n o i n s t i t u c i o n a l , a organizacao federat iva do Estado b ras i l e i r o 

nao pode conver ter -se e m promessa c o n s t i t u c i o n a l 
inconseq i i en t e , sob pena de o Poder Publ ico , f r audando j u s t a s 
expec ta t i vas nele depos i tadas pe la co le t iv idade, s u b s t i t u i r , de 
m a n e i r a i l e g l t ima , o c u m p r i m e n t o de seu impostergave l dever, 
p o r u m gesto i r r e sponsave l de In f ide l idade gove rnamenta l ao que 
d e t e r m i n a a p r o p r i a Lei F u n d a m e n t a l do Es tado . D ISTRIBUICAO 
GRATUITA D E M E D I C A M E N T O S A PESSOAS CARENTES. - O 
r e conhec imen to j u d i c i a l d a va l idade j u r i d i c a de p rog ramas de 
d i s t r i b u i c a o g r a t u i t a de med i camen tos a pessoas carentes , 
i n c lus i v e aque las p o r t a d o r a s d o v i r u s H IV/A IDS , d a efet ividade a 
prece i tos f u n d a m e n t a l s d a Cons t i tu i cao da Republ i ca { a r ts . 5°, 
c a p u t , e 196) e r ep resen ta , n a coneregao do seu alcance, u m 
gesto reverente e so l i da r i o de apreco a v i d a e a saude das 
pessoas, espec ia lmente daque l a s que n a d a t e m e n a d a p o s s u e m , 
a n a o ser a consc i enc ia de s u a p r o p r i a h u m a n i d a d e e de s u a 
essenc ia l d i gn idade . Precedentes do STF" 1 . 

O m e s m o f u n d a m e n t o u t i l i z a d o p a r a o b r i g a r o P o d e r 
P u b l i c o a f o r n e c e r o m e d i c a m e n t o a p e s s o a s c a r e n t e s p o d e ser u t i l i z a d o 
p a r a o b r i g a - l o a c u s t e a r t r a t a m e n t o s e e x a m e s e spec i f i c o s , c o m o p o r 
e x e m p l o , e x a m e de r e s s o n a n c i a m a g n e t i c a 2 , e l e t r o e n c e f a l o g r a m a 3 , 
f o m e c i m e n t o d e a p a r e l h o s a u d i t i v o s 4 , i m p l a n t e de p r o t e s e 5 , i n t e r n a c a o 
e m U T I n e o - n a t a l e m h o s p i t a l p a r t i c u l a r 6 , t r a t a m e n t o p s i q u i a t r i c o o u 
p s i c o l o g i c o a m e n o r c a r e n t e 7 , i n t e r n a c a o m e d i c a e m h o s p i t a l p a r t i c u l a r , 
d i a n t e d a a u s e n c i a d e v a g a e m h o s p i t a l c o n v e n i a d o c o m o S U S 8 , 
custeio de transporte para tratamento medico em outra 
localidade 9, t r a n s p l a n t e d e m e d u l a o s s e a 1 0 , i m p l a n t a c a o de a p a r e l h o 
c a r d i o v e r s o s - d e s f i b r i l a d o r v e n t r i c u l a r 1 1 e t c . 

RE 271.286/RS, Rel. Min. Ceiso de Mello, DJ 24/11/2000 p 101 
TJRS, AI 70005170121, j . 23/10/2002. 

' TJRS, A I 70004239695, j . 12/6/2002 
' TJRS, AC 70002532877, j . 2/8/2002. 
' TJRSrAC 70002508679, j . 30/5/2001 

' 5 r f t P ? ^ c ° ^ ? J 2 8 / 1 1 / 0 2 ; TmS> M S "° 100990006817, j . . 21/09/00. 
f 10 2 5 4 0 / R S ' m 8/10/2001, p. 162. 

' mlTnII^\^T^273382'9m
 D J 6 / 9 / 2 0 0 2 ; A C 000.294.055-9/00, DJ 13/11/2002. AC 000.262.332-0/00, DJ 14/11/2002. 
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No presente caso, o que se observa e a necessidade 
premente dos pacientes indicados na peticao inicial em terem a sua 
disposicao transporte publico gratuito para se deslocarem ate os locais 
de tratamento para receberem atendimento medico adequado. Tendo 
em vista as negativas dos orgaos publicos em resolver a situaeao, faz-se 
necessaria a intervencao do Poder Judiciario. 

Como j a decidiu o Min. Celso de Mello, do Supremo 
Tribunal Federal, ao apreciar a Pet. 1.246-SC: 

"entre proteger a inviolabilidade do direito a vida e a saude, que 
se quallfica como direito subjetivo inalienavel assegurado a todos 
pela propria Constituigao da Republica (art. 5°, caput e art. 196), 
ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 
interesse financeiro e secundario do Estado,. entendo - uma vez 
configurado esse dilema - que razoes de ordem etico-juridica 
irnpoem ao julgador uma so e posslvel opgao: aquela que 
privilegia o respeito indeclinavel a vida e a saude humana". 

Vale ressaltar que melhor seria que os Poderes Publicos 
levassem a serio a concretizacao dos direitos fundamentals e, com mais 
"vontade de Constituicao", conseguissem oferecer u m servico de saude 
de qualidade a toda a populacao, independentemente de qualquer 
manifestacao do Poder Judiciario. Como atualmente essa situaeao ideal 
esta longe de ser realidade, e imprescindivel a atuacao jurisdicional 
para que pelo menos a camada mais pobre da populacao possa 
usufruir , na minima dimensao desejavel, o direito conferido pela 
Constituicao. 

A Lei 8 .080/90 , que criou o Sistema Unico de Saude, foi 
editada com fundamento na Constituicao da Republica. A mesma 
classifica a saude como u m direito de todos e dever do Estado (Uniao, 
Estados-Membros e Municipios), dispondo, no seu artigo 4° que o 
conjunto de acoes e servicos de saude, prestados por orgaos e 
instituicoes publicas federals, estaduais e municipals, da Administracao 
direta e indireta e das fundacoes mantidas pelo Poder Publico, constitui 
o Sistema Unico de Saude (SUS). 

Diante de qualquer possibilidade de ser alegado eventual 
conflito de principios constitucionais, deve prevalecer o direito a vida 
^ a r ^ T U C a p U t ' d a C F / 8 8 ^ e ° d a dignidade da pessoa humana (art. 1°, 
I IL/daJCF/88), porquanto sobrepdem a quaisquer outros que possam 

i R e S ' 5 0 ' A G 45090/PR, DJ 23/08/2000, p 272. 
JPRf 4 a Regiao, AMS 199804010717940/RS, DJ 3/11/1999, p. 52. 



Ser inVOCadoS, COmO 0 da dlSponibilidade orcamentaria e o d a r e s e r v a 

do possivel (art. 167, I I , da CF/88),particularmente em face do c&so-
concreto diante das provas juntadas(parecer medico), do historico da 
evolucao da enfermidade, tudo em face do principio da ponderacao 
faceta da razoabilidade (art.5° LIV da CF/88). 

No tocante a responsabilidade do Estado da Paraiba e do 
Municipio de Cajazeiras, o que se demonstra nos autos, em termos de 
decisoes administrativas, e a regra da exclusao da responsabilidade, 
quando na realidade o que deve prevalecer, segundo os ditames 
constitucionais na area de seguridade social e de saude, e a 
responsabilidade solidaria, pois o Sistema Unico de Saude (SUS) e 
mantido e gerido pela Uniao, Estado e Municipio, devendo, portanto, 
serem os entes federados solidarios em termos de responsabilidades. 

Nesse sentido: 

"Acao Civil Publica - Tetraparesia Espastica - Tratamento 
atraves da utilizagao de aparelhos - Fornecimento pelo Poder 
Publico - Artigo 196 da Constituicao Federal - A 
responsabilidade pela prestacao dos servicos de saude e 
compartilhada entre os entes pollticos - O direito a saude rege-se 
pelos principios da universalidade e da igualdade de acesso as 
acoes e servicos que a promovam, protegem e recuperam -
Decisao monocratica que da provimento ao recurso."12 

"Sendo o Sistema Unico de Saude (SUS) composto pela Uniao, 
Estados-Membros, Distrito Federal e Municipios, impde-se o 
reconhecimento da responsabilidade solidaria dos aludidos entes 
federativos, de modo que qualquer deles tem legitimidade para 
figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o 
acesso a medicacao para pessoas desprovidas de recursos 
financeiros."13 

"O Sistema Unico de Saude e financiado pela Uniao, Estados-
membros, Distrito Federal e Municipios, sendo solidaria a 
responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos 
servicos publicos de saude prestados a populacao. Legitimidade 
passiva do Municipio configurada."14 

E da competencia solidaria entre a Uniao, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municipios a responsabilidade pela prestacao do 
servico de saude a populacao, sendo o Sistema Unico de Saude 
composto pelos referidos entes, conforme pode se depreender do 
disposto nos arts. 196 e 198, § 1°, da Constituigao Federal."" 

I n° 647.927-5/7-00, Re!. Des. Francisco Vicente Rossi, j . 01.06.07 
sP n° 777.264-PJ, Rel. Min. Joao Otavio de Noronha, D3U de 
p. 207 . 

•CD 4 o^l lL S - f ' R e L M ' n - D e n i S e A r r u d a ' D 3 U d e 24.04.2006, p. 354. 
i>H n ,/A3.657-RS, Rel. Min. Francisco Falcao, D3U de 19.12.2005, p. 



"O caso, assim, e de acolher-se, nos termos do art. 557, § 1°, do \ 
Cod. Proe. Civil, a inconformidade, para, em retratacao, aclarar 
ser a Municipalidade de Ribeirao Preto responsavel, 
conjuntamente, pelo cumprimento da liminar concedida em 
primeira instancia, nos autos da acao civil publica movida contra 
a Fazenda do Estado de Sao Paulo e Fazenda Municipal de 
Ribeirao Preto."16 

SAUDE - AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
DOENCA RARA. 
Incumbe ao Estado (genero) proporcionar meios visando a 
alcancar a saude, especialmente quando envolvida crianca e 
adolescente. O Sistema Unico de Saude toma a responsabilidade 
linear alcangando a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municipios (RE 195192/RS - Rio Grande do Sul, Rel. Min. Marco 
Aurelio de Mello, 2° Turma, j . 22/2/2000). 

ADMINISTRATIVE) E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDARIA 
DO MUNICIPIO, DO ESTADO E DA UNIAO. ARTS. 196 E 198, § 
1°, DA CF/88. 

I - E da competencia solidaria entre a Uniao, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municipios a responsabilidade pela 
prestagao do servigo de saude a populagao, sendo o Sistema 
Unico de Saude composto pelos referidos entes, conforme pode 
se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1°, da 
Constituigao Federal. 
II - Recurso especial improvido. (REsp 773657/RS, Rel. Min. 
Francisco Falcao, l a Turma, DJ 19/12/2005 p. 268) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS - TRATAMENTO MEDICO - SUS -
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 
1. O funcionamento do Sistema Unico de Saude - SUS e de 
responsabilidade solidaria da Uniao, Estados-membros e 
Municipios, de modo que, quaisquer dessas entidades tem 
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda 
que objetiva a garantia do acesso a medicagao para pessoas 
desprovidas de recursos financeiros. 
2. Recurso especial provide Retorno dos autos ao Tribunal de 
origem para a continuidade do julgamento. (Resp 771.537/RJ, 2 a 

Turma, Relatora Min. Eliana Calmon, DJ 03.10.2005 P. 237) 

ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO OU CONGENERE. PESSOA 
DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO 
GRATUITO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA UNIAO, 
ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. 

. Em sede de recurso especial, somente se cogita de questao 
deral, e nao de materias atinentes a direito estadual ou local, 
mda mais quando desprovidas de conteudo normativo. 

Recurso no qual se discute a legitimidade passiva do 

647 .903 .5/0-01 , Rel. Des. Luis Ganzerla, j . 18. 06. 07. 
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Municipio para figurar em demanda judicial cuja pretensao e o .. • i.j^cj' f 

fornecimento de protese imprescindivel a locomocao de pessoa . ClV/ 
carente, portadora de deficiencia motora resultante de meningite ' -k- 'p/Q-.^^' ' 
bacteriana. ' 
3. A Lei Federal n. 8.080/90, com fundamento na Constituigao 
da Republica, classifica a saude como um direito de todos e dever 
do Estado. 
4. E obrigacao do Estado (Uniao, Estados-membros, Distrito 
Federal e Municipios) assegurar as pessoas desprovidas de 
recursos fmanceiros o acesso a medicacao ou congenere 
necessario a cura, controle ou abrandamento de suas 
enfermidades, sobretudo, as mais graves. 
5. Sendo o SUS composto pela Uniao, Estados-membros e 
Municipios, e de reconhecer-se, em fungao da solidariedade, a 
legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da 
demanda. 
6. Recurso especial improvido. (Resp 656.979/RS, 2 a Turma, 
Relator Min. Castro Meira, DJ 73/2005 p. 230. 

Nesta conformidade, e indiscutivel a existencia de 
responsabilidade solidaria de Estado e Municipio. 

O TFD - Tratamento Fora de Domicilio - e uma estrategia 
usada para referenciar pacientes a outros municipios, garantindo-lhes o 
acesso a servicos assistenciais de complexidade diferenciada, quando 
esgotados todos os recursos de diagnostico e terapia no seu municipio 
de origem. 

Por isto, e por ser o direito a saude, direito publico 
subjetivo fundamental, inalienavel e assegurado na Lei Maior Federal, 
cujo primado supera qualquer restricao prevista no Manual do TFD, e 
que cabe ao municipio de Cajazeiras e ao Estado da Paraiba, em 
responsabilidade solidaria, a obrigacao constitucional e legal de 
fornecer transporte gratuito aos pacientes portadores de doenga renal 
cronica e outras enfermidades, residentes neste municipio. 

Nesse sentido: 
EMENTA: Agao civil publica. Liminar. Requisitos. Presenga. 
Municipio. SUS. Tratamento fora do domicilio do paciente. 
Direito a vida. Legitima e a decisao liminar proferida em agao 
civil publica, que determina ao Municipio o pronto atendimento a 
paciente beneficiario dos servigos do SUS, cuja sobrevivencia 
dependa, comprovadamente, da realizagao das providencias 
requeridas, portanto imperiosa a preservagao da vida, em 
obsequio da protegao aos direitos fundamentals que, como frutos 
da propria natureza humana, sao anteriores ao Estado e 
inerentes a ordem juridica brasileira, a teor do art. 5°, "caput", 
da Constituigao Federal. Rejeita-se a preliminar e nega-se 
provimento ao recurso. Agravo(C. Civeis Isoladas) n° 
1.0236.04.002930-8/001 - Comarca de Eloi Mendes - Agravante 
lunicipio de Eloi Mendes - Agravado: Ministerio Publico do 

Estado de Mlnas Gerais - Relator: Des. Almeida Melo. 
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EMENTA : D i r e i t o Pub l i co nao especi f icado. Sistema U n i c o del 
Saude . 

T r a t a m e n t o especial izado fo ra do domic i l i o . I legalidade n o seu 
inde f e r imen to , n a s pecu l i a r i dades do caso. Dire i to a saude , 
g a r a n t i a c o n s t i t u c i o n a l m e n t e assegurada, c omo dever do Es tado . 
Sentenca c on f i rmada . Recurso improv ido {ape lacao c i ve l n° 
5 9 8 3 0 8 9 5 5 , Terce i ra C a m a r a Civel , T r i b u n a l de J u s t i c a do RS, 
Re lator : L u i z A r i A z a m b u j a Ramos , j u l g a d o e m 22/10/1998 ) . 

Por outro lado, de que adianta colocar a disposicao da 
populacao equipamentos e medicos, quando a maioria dela nao 
consegue chegar a eles? Como se frisou, o fornecimento de transportes 
nao se configura em caridade ou ato de liberalidade, mas, sim, em 
concretizacao do dever do Estado de promover e cuidar da saude do 
cidadao. 

A plausibilidade do direito ameacado de lesao esta 
demonstrada pelo reconhecimento do direito a saude como direito 
publico subjetivo de todos; e a urgencia se manifesta na necessidade de 
minimizar os perversos efeitos das enfermidades que atingem os 
pacientes necessitados. 

Nao ha na defesa dos reus qualquer fundamento para a 
exclusao de suas responsabilidades solidarias no cumprimento do dever 
de prestar o servico de saude adequado aos pacientes apontados pelo 
Ministerio Publico Estadual. 

ANTE O EXPOSTO, e atento aos principios de direito norteadores 
do caso in foco, JULGO PROCEDENTE, O PEDIDO, para: 

1. CONDENAR o Municipio de Cajazeiras ao cumprimento de 
obrigacao de fazer, consistente em fornecer transporte publico e 
gratuito, em todos os dias da semana, aos pacientes que necessitarem 
de consulta e/ou tratamento medico especializado fora do municipio 
(TFD), nas datas e horarios comunicados pelos pacientes ao Municipio, 
garantindo a chegada nas datas e locais das consultas, sob pena de 
pagamento de mul ta diaria no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), nos 
termos do art. 461 , § 5°. do Codigo de Processo Civil). 

2. CONDENAR o Estado da Paraiba ao cumprimento de obrigagao de 
fazer, consistente em dar cumprimento aos mandamentos da 
Portaria/SAS/ no. 055/99, do Ministerio da Saude, implantando a 
estrafegia de gestao para a efetiva implantacao dos beneficios do 
programa de Tratamento Fora de Domicilio (TFD) do Sistema Unico de 
Saude (SUS), fazendo cumprir o Manual Estadual do TDF, no prazo de 
30 dias^sob pena de multa diaria no valor de R$ 5.000,00, nos termos 
do axj*=461, § 5°. do Codigo de Processo Civil). 



Sem honorarios advocaticios, ante o nao-cabimento na\ < 
hipotese, bem como por atuar o Ministerio Publico em defesa dos '\CJh 
interesses da coletividade. 

Em face do disposto no art. 475 do CPC, a presente sentenca esta 
sujeita ao duplo grau de jurisdicao. Por isso, apos o prazo dos recursos 
voluntaries, remetam-se autos para o reexame necessario pelo Tribunal de Justica 
da Paraiba. 
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ESTADO DA PARAIBA 
PODER JUDICIARIO 

4* VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS 

Proc: no. 0132007002851-2 
Agao: Obrigacao de fazer 
Autor: Ministerio Publico Estadual 
Reus: Estado da Paraiba e Municipio de Cajazeiras 

Sentenca 
Agao de obrigacao de fazer. Direito a 
saude. Necessidade de tratamento por 
protese. Dever do Estado e do Municipio. 
Sistema Unico de Saude. Responsabilidade 
solidaria. Omissao do Estado e do 
Municipio. Obrigacao de fazer. Procedencia 
do pedido. 

I - O direito a saude e a dignidade da pessoa 
humana devem estar acima de qualquer 
interesse financeiro ou disputa de 
competencia estatal. 

I I - E dever do Estado e do Municipio, 
integrantes do Sistema Unico de Saude, 
garantir as proteses necessarias ao 
tratamento de saude do paciente 
necessitado. 

III - Procedencia do pedido. 

Vistos, 

Vistos etc, 

Trata-se de acao de obrigacao de fazer, na qual o Ministerio 
Publico Estadual, diante da recusa do Estado da Paraiba e do Municipio de 
Cajazeiras-PB em providenciar o fornecimento de protese necessaria ao 
•tratamento de saude do senhor Matias Duarte Rolim, requerendo a tutela 
l iminar para garantir o fornecimento da protese. 



A p e t i c a o i n i c i a l f o i r e c e b i d a e, e m s e g u i d a , d e t e r m i n a d a a' ; 

notificacao do Estado da Paraiba e do Municipio de Cajazeiras para se 
pronunciarem no prazo de 72 horas. 

Em apreciacao ao requerimento liminar, a decisao foi pela 
concessao da medida l iminar (fls. 73/79). 

Os reus apresentaram contestacao ao pedido, em sintese, 
desobrigando-se de suas responsabilidades e apontando u m ao outro como 
responsavel. 

Houve regular processamento do feito, com audiencia 
preliminar, e, em seguida o processo foi saneado e concluso para 
julgamento. 

Autos conclusos, relate!. Visto e examinado, passo a decidir. 

Em contestacao, apresentam-se preliminares de ausencia de 
interesse de agir e de ilegitimidade passiva dos reus. 

Ditas preliminares confundem-se, em sua propria 
argumentacao com o merito da causa, pois nao ha que se falar em falta de 
interesse de agir (condicao da agao) em u m caso desta natureza, por 
envolver a vida e a saude das pessoas, e clarividente o interesse do 
Ministerio Publico. De mesma forma, e o Estado e o Municipio partes 
legitimas para ligurarem no pleito como demandados eis que compoem o 
SUS(Sistema Unico de Saude) e, como tais, tem suas responsabilidades 
solidarias com os demais entes. Alias, tal materia sera mais bem apreciada 
em questao de merito. 

Por isso, deixo de acolher as preliminares argiiidas e passo ao 
exame do merito. 

Como antes observado, na oportunidade de analise do 
requerimento de antecipacao de tutela, a documentacao acostada a 
inicial revela que o paciente Matias Duarte Rolim e portador de uma 
deformidade fisica e que seu tratamento exige a colocacao da protese 
pleiteada pelo Ministerio Publico na presente agao de obrigagao de fazer. 

A urgencia, por outro lado, esta denotada pela necessidade de 
regular locomocao do paciente, havendo recusa por parte dos reus ao 
fornecimento da protese e prejudicando, sobremaneira, a dignidade 
humana. 

Nao obstante a auto-evidente incapacidade financeira do 
paciente para adquirir a protese, o fato e que o Estado da Paraiba e o 

-i 



M u n i c i p i o d e C a j a z e i r a s n a o l h e s p r o p o r c i o n a m fne i o s p a r a r e s o l u c a o d a 

situaeao. 

A Constituigao da Republica preve a saude como direito 
social basico de todas as pessoas e dever do Estado, garantindo, dessa 
forma, o acesso universal e igualitario as acoes e aos servicos de saude: 

Art. 6° Sao direitos sociais a educacao, a saude, o trabalho, o lazer, a 
seguranca, a previdencia social, a protegao d matemidade e a infancia, a 
assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao. 

(...) 

Art. 196. A saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
politicas sociais e economicas que visem d redugao do risco de doenga e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitario as agoes e servigos para 
sua promogao, protegao e recuperagao. 

Mais: a Constituigao da Republica assegura especial 
protecao a pessoa portadora de deficiencia, garantindo-lhe assistencia 
integral a saude: 

Art. 203. A assistencia social sera prestada a quern dela necessitar, 
independentemente de contribuigao a seguridade social, e tem por objetivos: 

IV a habilitagao e reabilitagao das pessoas portadoras de deficiencia e a 
promogao de sua integragao d vida comunitaria. 

Tem-se entendido, de forma quase pacifica na jurisprudencia, 
que o direito a saude, consagrado no art. 196, da CF/88, confere ao seu 
t i tular (ou seja, a todos) a pretensao de exigir diretamente do Estado que 
providencie os meios materials para o gozo desse direito, como, por 
exemplo, forneca os medicamentos necessarios ao tratamento ou arque 
como os custos de uma operacao cirurgica especifica. 

No que se refere ao fornecimento de remedios, mais 
especificamente remedios a portadores do HIV, a materia chegou ao 
Supremo Tribunal Federal que tem decido da seguinte forma: 

"PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUIDA DE RECURSOS 
FINANCEIROS - DIREITO A VIDA E A SAUDE - FORNECIMENTO 
GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER 
PUBLICO (CF, ARTS. 5°, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO A SAUDE REPRESENTA 
CONSEQUENCIA CONSTITUCIONAL INDISSOClAVEL DO DIREITO A 
VIDA. - O direito publico subjetivo a saude representa prerrogativa ju r id i ca 
indisponivel assegurada a generalidade das pessoas pela propr ia 
Constituicao da Republica (art. 196). Traduz bem jur id i co 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 
responsavel, o Poder Publico, a quem incumbe formular - e implementar -
politicas sociais e economicas idoneas que visem a garantir, aos cidadaos, 
inclusive aqueles portadores do virus HIV, o acesso universal e igualitario a 
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assistencia farmaeeutica e medico-hospitalar. - 0 direito a saude - alem de 
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas -
representa consequencia const i tucional indissociavel do direito a vida. O 
Poder Publico, qualquer que seja a esfera inst i tucional de sua atuagao no 
piano da organizacao federativa brasileira, nao pode mostrax-se indiferente 
ao problema da saude da populacao, sob pena de incidir, ainda que por 
censuravel omissao, em grave comportamento inconstitucional. A 
INTERPRETACAO DA NORMA PROGRAMAT1CA NAO PODE 
TRANSFORMA-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. -
O carater programatico da regra inscr i ta no art. 196 da Carta Politica - que 
t em por destinatarios todos os entes politicos que compoem, no piano 
inst i tucional , a organizacao federativa do Estado brasileiro - nao pode 
converter-se em promessa const i tucional inconseqiiente, sob pena de o 
Poder Publico, fraudando jus tas expectativas nele depositadas pela 
coletividade, subst i tuir , de maneira ilegitima, o cumprimento de scu 
impostergavel dever, por u m gesto irresponsavel de infidelidade 
governamental ao que determina a propr ia Lei Fundamental do Estado. 
DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. -
O reconhecimento jud ic ia l da validade jur ld i ca de programas de 
distr ibuicao gratui ta de medicamentos a pessoas carentes, inclusive 
aquelas portadoras do v i rus HIV/AIDS, da efetividade a preceitos 
fundamentals da Constituicao da Republica {arts. 5°, caput, e 196) e 
representa, na concrecao do seu alcance, u m gesto reverente e solidario de 
apreco a vida e a saude das pessoas, especialmente daquelas que nada tem 
e nada possuem, a nao ser a consciencia de sua propria humanidade e de 
sua essencial dignidade. Precedentes do STF" 1. 

O mesmo fundamento utilizado para obrigar o Poder Publico a 
fornecer o medicamento a pessoas carentes pode ser utilizado para obriga-
lo a custear tratamentos e exames especificos, como por exemplo, exame 
de ressonancia magnetica 2, eletroencefalograma3, fornecimento de 
aparelhos auditivos 4 , implante de protese 5 , internacao em UTI neo-natal 
em hospital particular 6 , tratamento psiquiatrico ou psicologico a menor 
carente 7, internacao medica em hospital particular, diante da ausencia de 
vaga em hospital conveniado com o SUS 8, custeio de transporte para 
tratamento medico em outra localidade 9, transplante de medula ossea 1 0, 
implantacao de aparelho cardioversos-desfibrllador ventricular 1 1 etc. 

No presente caso, o que se observa e a necessidade premente 
do paciente em receber uma protese e as negativas dos orgaos publicos em 

' RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24/11/2000, p. 101. 
TJRS, A I 70005170121, j . 23/10/2002. 

* TJRS, A I 70004239695, j . 12/6/2002. 
4 TJRS, AC 70002532877, j . 2/8/2002. 
* TJRS, AC 70002508679, j . 30/5/2001. 
* TJMA, AC 24192002, DJ 28/11/02; TJES, MS n° 100990006817, j . . 21/09/00 

STJ, MC 2540/RS, DJ 8/10/2001, p. 162. 
^ T ^ I ^ 0 , A C 0 0 0- 2 7 3-982-9/00, DJ 6/9/2002; AC 000.294.055-9/00, DJ 13/11/2002. 
i JMG, AC 000.262.332-0/00, DJ 14/11/2002. 
TRF 4* Regiao, AG 45090/PR, DJ 23/08/2000, p 272. 
TRF 4 a Regiao, AMS 199804010717940/RS, DJ 3/11/1999, p 52 
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re solver a situaeao, sendo assim neeessaria a intervencao do Poder 
Judiciario. 

Como j a decidiu o Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal 
Federal, ao apreciar a Pet. 1.246-SC: 

"entre proteger a inviolabilidade do direito a vida e a saude, que se qualifica 
como direito subjetivo inalienavel assegurado a todos pela propria 
Constituicao da Republica (art. 5", caput e art . 196), ou fazer prevalecer, 
contra essa prerrogativa fundamental , um interesse financeiro e 
secundario do Estado, entendo - u m a vez configurado esse dilema - que 
razoes de ordem etico-juridica impoem ao julgador uma so e possivel 
opcao: aquela que privilegia o respeito indeclinavel a vida e a saude 
humana" . 

Vale ressaltar que melhor seria que os Poderes Publicos 
levassem a serio a concretizacao dos direitos fundamentals e, com mais 
"vontade de Constituicao", conseguissem oferecer um servico de saude de 
qualidade a toda a populacao, independentemente de qualquer 
manifestacao do Poder Judiciario. Como atualmente essa situaeao ideal 
esta longe de ser realidade, e imprescindivel a atuacao jurisdicional para 
que pelo menos a camada mais pobre da populacao possa usufruir , na 
min ima dimensao desejavel, o direito conferido pela Constituicao. 

A Lei 8.080/90, que criou o Sistema Unico de Saude, foi 
editada com fundamento na Constituicao da Republica. A mesma 
classifica a saude como u m direito de todos e dever do Estado (Uniao, 
Estados-Membros e Municipios), dispondo, no seu artigo 4° que o conjunto 
de acoes e servicos de saude, prestados por orgaos e Instituicoes publicas 
federals, estaduais e municipals, da Administracao direta e indireta e das 
fundacoes mantidas pelo Poder Publico, constitui o Sistema Unico de 
Saude (SUS). 

Diante de qualquer possibilidade de ser alegado eventual 
conflito de principios constitucionais, deve prevalecer o direito a vida (art. 
5°, caput, da CF/88) e o da dignidade da pessoa humana (art. 1°, I I I , da 
CF/88), porquanto sobrepoem a quaisquer outros que possam ser 
invocados, como o da disponibilidade orcamentaria e o da reserva do 
possivel (art. 167, I I , da CF/88),particularmente em face do caso concreto 
diante das provas juntadas(parecer medico), do historico da evolugao da 
enfermidade, tudo em face do principio da ponderacao faceta da 
razoabilidade (art5° LIV da CF/88). 

No tocante a responsabilidade do Estado da Paraiba e do 
umcipio de Cajazeiras, o que se demonstra nos autos, em termos de 
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decisoes administrativas. e a regra da exclusao da responsabilidade, 
quando na realidade o que deve prevalecer, segundo os ditames 
constitucionais na area de seguridade social e de saude, e a 
responsabilidade solidaria, pois o Sistema Unico de Saude(SUS) e mantido 
e gerido pela Uniao, Estado e Municipio, devendo, portanto, serem os entes 
federados solidarios em termos de responsabilidades. 

Nesse sentido: 

"Agao Civi l Publica - Tetraparesia Espastica - Tratamento atraves da 
utilizagao de apareihos - Fornecimento pelo Poder Publico - Artigo 196 da 
Constituigao Federal - A responsabilidade pela prestagao dos servigos de 
saude e compart i lhada entre os entes politicos - O direito a saude rege-se 
pelos principios da universalidade e da igualdade de acesso as agocs e 
servigos que a promovam, protegem e recuperam - Decisao monocratica 
que da provimento ao recurso. " 1 2 

"Sendo o Sistema Unico de Saude (SUS) composto pela Uniao, Estados-
Membros, Distr i to Federal e Municipios, impoe-se o reconhecimento da 
responsabilidade sol idaria dos aludidos entes federativos, de modo que 
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas 
que objetivam assegurar o acesso a medicagao para pessoas desprovidas 
de recursos i inance i ros . " 1 3 

"O Sistema Unico de Saude e financiado pela Uniao, Estados-membros, 
Distr i to Federal e Municipios, sendo solidaria a responsabilidade dos 
referidos entes no cumpr imento dos servigos publicos de saude prestados a 
populagao. Legitimidade passiva do Municipio configurada." H 

E da competencia solidaria entre a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municipios a responsabilidade pela prestagao do servigo de saude a 
populagao, sendo o Sistema Unico de Saude composto pelos referidos 
entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1°, 
da Constituigao Federal . " 1 5 

"O caso, assim, e de acolher-se, nos termos do art . 557, § 1°, do Cod. Proc. 
Civi l , a mconformidade, para, em retrata^ao, aclarar ser a Municipalidade 
de Ribeirao Preto responsavel, conjuntamente, pelo cumprimento da 
l iminar concedida em pr imeira instancia, nos autos da agao civi l publ ica 
movida contra a Fazenda do Estado de Sao Paulo e Fazenda Munic ipal dc 
Ribeirao Preto." 1 6 

SAUDE - AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENCA 
RARA. 
Incumbe ao Estado (genero) proporcionar meios visando a alcangar a 
saude, especialmente quando envolvida crianga e adolescente. O Sistema 
Unico de Saude torna a responsabilidade linear alcangahdo a Uniao, os 
Estados, o Distr i to Federal e os Municipios (RE 195192/RS - Rio Grande 
do Sul, Rel. M in . Marco Aurelio de Mello, 2 a Turma, j . 22/2/2000). 

T.3.S.P., A I no 647.927-5/7-00, Rel. Des. Francisco Vicente Rossi, j . 01.06.07. 

207'' R E S P n ° 7 7 7 - 2 6 4 " R 3 ' R e l - M i n - J o S o o t a v ' o de Noronha, DJU de 09.05.2006, 

" S.T.J., RESP 439.833-SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 24.04.2006 p 354 

w n c o ' M E n ? , 7 I 3 - 6 5 7 " R S ' R e L M i n - F r a n c i s c o Falcao, DJU de 19.12.2005, p. 268. 
TJSP, A I n° 647 .903 .5/0-01 , Rel. Des. Luis Ganzeria, j . 18. 06. 07. 
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDARIA DO 
MUNICIPIO, DO ESTADO E DA UNIAO. ARTS. 196 E 198, § 1°, DA CF/88. 
I - E da competencia solidaria entre a Uniao, os Estados, o Distr i to Federal 
e os Municipios a responsabilidade pela prestacao do servico de saude a 
populacao, sendo o Sistema Unico de Saude composto pelos referidos 
entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1", 
da Constituicao Federal. 
I I - Recurso especial improvido. (REsp 773657/RS, Rel. M in . Francisco 
Falcao, l a Turma, DJ 19/12/2005 p. 268) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS - TRATAMENTO MEDICO - SUS - RESPONSABILIDADE 
SOLIDARIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 
1. O funcionamento do Sistema Unico de Saude - SUS e de 
responsabilidade solidaria da Uniao, Estados-membros e Municipios, de 
modo que, quaisquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para 
f igurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a 
medicagao para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 
2. Recurso especial provido. Retorno dos autos ao Tr ibunal de origem para 
a continuidade do ju lgamento. (Resp 771.537/RJ, 2 a Turma, Relatora Min. 
El iana Calmon, DJ 03.10.2005 P. 237) 

ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO OU CONGENERE. PESSOA 
DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO 
GRATUITO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA UNIAO, ESTADOS-
MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. 
1. Em sede de recurso especial, somente se cogita de questao federal, e nao 
de materias atinentes a direito estadual ou local, ainda mais quando 
desprovidas de conteudo normat i v e 
2. Recurso no qual se discute a legitimidade passiva do Munic ipio para 
f igurar em demanda jud i c ia l cuja pretensao e o fornecimento de protese 
imprescindivel a locomogao de pessoa carente, portadora de deficiencia 
motora resultante de meningite bacteriana. 
3. A Lei Federal n . 8.080/90, com fundamento na Constituigao da 
Republica, classifica a saude como u m direito de todos e dever do Estado. 
4. E obrigagao do Estado (Uniao, Estados-membros, Distr i to Federal e 
Municipios) assegurar as pessoas desprovidas de recursos financeiros o 
acesso a medicagao ou congenere necessario a cura, controle ou 
abrandamento de suas enfermidades, sobretudo, as mais graves. 
5. Sendo o SUS composto pela Uniao, Estados-membros e Municipios, e dc 
reconhecer-se, em fungao da solidariedade, a legitimidade passiva de 
quaisquer deles no polo passivo da demanda. 
6. Recurso especial improvido. (Resp 656.979/RS, 2 a Turma, Relator Min. 
Castro Meira, DJ 73/2005 p. 230. 

Nesta conforrnidade, e indiscutlvel a existencia de 
responsabilidade solidaria de Estado e Municipio. 

A plausibilidade do direito ameacado de lesao esta 
emonstrada pelo reconhecimento do direito a saude como direito publico 
ubjetivo de todos; e a urgencia se manifesta na necessidade de minimizar 
s perversos efeitos da debilidade do membro, sentido ou funcao 
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Aqui, deve ser observado que o retardarnento no fornecimento 
da protese podera colocar em risco a vida do paciente ou comprometer 
definitivamente sua saude, j a debilitada. 

Nao ha na defesa dos reus quaisquer fundamentos para a 
exclusao de suas responsabilidades solidarias no cumprimento do dever de 
prestar o servico de saude adequado ao paciente apontado pelo Ministerio 
Publico Estadual. 

Os reus nao contestam os fatos alegados na inicial, apenas se 
esquivam de suas responsabilidades, antes demonstradas. 

Desta forma, resta demonstrado o direito pretendido. 

Assim, deve ser mantida e confirmada a antecipacao da tutela 
e, com relacao ao pedido inicial ser julgado procedente. 

ANTE O EXPOSTO, e atento aos principios de direito norteadores do 
caso in foco, JULGO PROCEDENTE, O PEDIDO, para CONDENAR o 
Mun i c i p i o de Cajazeiras e o Estado da Paraiba (responsaveis solidarios) 
ao cumprimento de obrigacao de fazer, consistente em fornecer 
gratuitamente ao paciente Matias Duarte Rolim, em termos de obrigacao 
de fazer, as proteses descritas as fls. 35 dos autos (laudo medico), 
mantendo todos os efeitos da antecipacao da tutela, antes determinada. 

Sem honorarios advocaticios, ante o nao-cabirnento na 
hipotese, bem como por atuar o Ministerio Publico em defesa dos 
interesses da coletividade. 

Em face do disposto no art. 475 do CPC, a presente sentenca 
esta sujeita ao duplo grau de jurisdicao. Por isso, apos o prazo dos 
recursos voluntaries, remetam-se autos para o reexame necessario pelo 
Tr ibunal de Justica da Paraiba. 

Publique-se^jsgisfre^se e intimem-se. 

Cajazelras-PB 12 de 2009 



ESTADO DA PARAIBA 
PODER JUDICIARIO 

4 a . Vara da Comarca de Cajazeiras 

Proc. n°. 013200S003325-4 
Agao Cautelar Inominada 
Autor: Lucymara de Freitas Feitosa 
Reu: Municipio de Cajazeiras 

S E N T E N C A 

Agao c a u t e l a r a t i p i c a . C a r a t e r 
s a t i s f a t o r i o . I m p o s s i b i l i d a d e . 
E x i s t e n c i a de agao o r d i n a r i a com 
p o s s i b i l i d a d e de antecipagao da 
t u t e l a . F a l t a de i n t e r e s s e 
p r o c e s s u a l . E x t i n gao do processo. 
As pretensdes de c a r a t e r 
s a t i s f a t o r i o , apos o advento da 
antecipagao de t u t e l a , nao mais sao 
p o s s i v e i s s e r atendidas em medidas 
c a u t e l a r e s a t i p i c a s . 

Vistos etc, 

Lucymara de Freitas Feitosa, ja qualificada nos autos e por 
mtermedio de advogado, maneja Acao Cautelar Inominada, com a finalidade de 
"assuma seu cargo, tendo em vista que foi aprovada no concurso, convocada para 
tomar posse e empossada". A agao e proposta contra o Municipio de Cajazeiras e 
sua causa de pedir e a alegada ilegalidade no ato da edilidade. Alegando ainda a 
necessidade de se requerer a liminar, em medida cautelar. 

Juntou documentacao, inclusive instrumento procuratdrio. 

Conclusos, relate!. 

Examinados, passo a decidir 

A materia aventada e de ser decidida de piano, pois nao e possivel a 
discussao do merito na presente agao. A admissao na presente agao cautelar de 
discussao acerca de materia a ser discutida em procedimento principal levaria a 
um pre-julgamento, e a obtengao por parte da demandante de uma tutela 
satisfativa, o que e defeso nos procedimentos cautelares atipicos. 

Trata-se, como visto, de agao cautelar atipica (ou inominada) que 
tem por finalidade garantir uma pretensao que so em termos de conhecimento 
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m e r i t o r i o poder ia ser alcangada, ressalvada a possibilidade especial dei 
antecipagao dos efeitos desta tutela meritoria. 

Entrementes, tal antecipacao se da na propria agao principal e nao 
em procedimentos cautelares atfpicos. O surg imento do instituto da 
antec ipacao da tutela em nosso ordenamento juridico veio de certa forma, ser o 
d iv i sor de aguas entre os provimentos cautelares e os provimentos satisfatorios. 

O que pretende o autor com a cautela e a proclamacao de um bom 
direito, consistente na declaracao de inconstitucionalidade de uma lei municipal, 
que se confunde com o prdprio merito da acao de conhecimento, o que nao e 
permitido em termos de medida cautelar, nao abarcando assim os elementos 
autorizadores das medidas cautelares, portanto, inadmissivel como veremos. 

Inicialmente ha de ser analisada a questao da satisfatoriedade da 
agio cautelar requerida, como disposto na inicial. 

Apos o advento da Lei n°. 8.952, de 13 de dezembro de 1994, que 
instituiu em nosso ordenamento juridico a figura da antecipagao da tutela nao 
mais subsistem as medidas cautelares de carater satisfativo, tendo sido estas 
expurgadas do nosso ordenamento e de nossa processualistica. 

Ora, aquelas medidas tinham justamente o condao de dar plenitude 
ao direito dos requerentes que nao poderiam esperar pela agao principal, e nesta 
nao tinham mecanismos para garantir-lhes aqueles direitos pleiteados com 
urgencia. C o r a o imp lements da tutela antec ipada nos procedimentos 
o rd ina r ios nao h a mais necessidade da subsisteneia daquelas medidas 
caute las ditas satisfativas. 

Senao vejamos a opiniao dos doutos, quando comentam acerca da 
antecipagao da tutela jurisdicional: 

"A tutela antecipatoria e satisfativa, parcial ou totalmente, da propria tutela 
postulada na agao de conhecimento. A satisfagao se da atraves do 
adiantamento dos efeitos do provimento postulado. Ja na tutela cautelar, 
segundo a doutrina dominante, ha apenas a conceksao de medidas cautelares 
que, diante da situagao objetiva de perigo, procuram preservar as prpvas ou 
assegurar a frutuosidade do provimento da agao principal. Nao e dotado, 
assim, de carater satisfativo"1 

" 'De ora em diante' - destaca Teori Albino Zavascky -, 'a agao cautelar se 
destinara exclusivamente as medidas cautelares tipicas; as pretensoes de 
antecipagao satisfativa do direito material somente poderao ser deduzidas na 
propria agao de conhecimento'". 2 

Preleciona o proprio Humberto Theodoro Junior que, " E m 
pr inc ip io , pois, nao se pode formular pretensao de antec ipar efeitos do 
j u l gamento de mer i to , em sede de acao cautelar , porquanto isto ensejar ia a 

' Kazuo Watanabe, apud Humberto Theodora Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 21*. ed. 1998, 
ed. Forense, p. 616. 
" lb idem, p. 616. 
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parte obter a tutela excepcional do a r t . 273 do C P C , sem se Subltieter as suas 
exigencias e seus condicionamentos t i p i co s . " 3 

A'prestacao cautelar atipica aqui requerida confunde-se com a 
antecipagao da tutela do processo principal, pois em si exaure o pedido principal, 
que e a concessao do beneficio previdenciario, o que e inconcebivel. 

Segundo Humberto Theodoro Junior "Nao se pode, evidentemente, 
entender o processo cautelar senao ligado a um outro processo, posto que as medidas 
preventivas nao sao isatisfativas, mas apenas preservativas de situagoes necessarias para 
que o processo principal alcance resultado realmente ut i l . " e conclui seu raciocinio da 
seguinte maneira, "E instrumental a fungao cautelar, porque nao se liga a declaragao de 
direito, nem promove a eventual realizacao dele; e so atende, provisdria e 
emergencialmente, a uma necessidade de seguranga, perante uma situagao que se impoe 
como relevante para a futura atuagao jurisdicional definitiva."4 

Por ter carater apenas conservative, as medidas atipicas nao devem 
ter conteudo igual ao da prestagao a que corresponde a realizagao do proprio 
direito subjetivo que se discute na lide. 

Nossa jurisprudencia dominante assim proclama: 

"O juiz so pode determinar medidas provisorias, com base no art. 798 do 
CPC, quando houver fundado receio de que uma das partes, antes do 
julgamento, cause ao direito da outra lesao grave e de diffcil reparagao, 
mas terao que ser medidas cautelares e nao medidas de carater 
satisfativofAc. Unan. Da l a . Cam. do TJ-SC, de 27-07-78, rel. des. Raoul 
Buendgens; Adcoas, 1979, n°. 67.635; Jurisp. Catarinense, vol 21, p. 
354; Rev. dos Tribunals vol. 542, p.230). 

"71 - Carater satisfativo irreversivel: indeferimento 
EMENTA: Processo civil - Agao cautelar. A medida liminar nao pode 
ser deferida se guardar carater irreversivelmente satisfativo. (TRF - 4 a R 
- 1* TC - A. n° 96042932605-PR - Rel. Juiz Carlos de C. Lugon - DJ-
PR 22.01.97 -pag. 2209)." 

! 

"Para a concessao de medida provisdria pelo Juiz, e necessario que o 
litigante se apresente em condigoes de poder reclamar a medida com a 
demonstragao convincente de seu direito(Ac. Unan. Da 4 a. Cam. do TJ-
SP, de 2-9-76, na apel. 254.564, rel. des. Henrique Augusto Machado; 
Rev. dos Tribunals., vol. 504, p. 138) 

O autor utiliza-se de uma agao cautelar, no entanto, o que se ve de 
sua inicial e das provas que pretende produzir e que sua pretensao e definitiva, 
sendo, destarte, destoante a narrativa dos fatos ( causa de pedir) com a medida 
manejada. 

Ve-se assim, que a autora nao trilha pelo caminho correto, pois 
como e sabido o nosso ordenamento juridico ampara suas pretensoes, inclusive 

3 Obra citada, p. 617. 
4 Op.cit. p. 363. 
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com a possibilidade de ser anteeipada a tutela jurisdickraal (CPC. art. 273), mas 
nao da forma que esta sendo requerida, atraves de medida cautelar atipica e de 
carater satisfativo. 

Nao ha que se usar de medidas cautelares atipicas para substituir as 
acoes ordinarias, maxime quando estas podem ser resguardadas pela antecipacao 
da tutela. 

Utilizar-se de agao cautelar para reconhecer direito e inverter os 
institutos processuais e causar prejuizo as instituigoes. Imagine-se o fato da agao 
ordinaria a ser manejada vir a ser rejeitada, estando o efeito liminar da cautelar 
ainda vigente. Imagine-se ainda que, pelo carater satisfatorio, nao precisaria o 
autor adentrar com a agao principal, pois seu direito ja Ihe seria garantido ad 
cautelam. Resta lembrar que, sem embargo do carater, instrumental e de sua 
reconhecida acessoriedade, o processo cautelar tem autonomia e, portanto, nao 
influencia na decisao de merito, e independe do resultado do processo principal. 
Sua decisao final faz coisa julgada material. 

O processo cautelar visa, essencialmente, dar guarida a bens, pessoas e 
provas, importantes para o deslinde da questao principal. Djesta forma, sua fungao e 
acautelatoria e de prevengao para que estes objetos da lide nao desaparegam ou sejam 
dilapidados. Para protegao provisoria destas coisas, tem cabimento a atuagao da fungao 
cautelar. 

Ensina-nos o mestre H u m b e r t o Theodoro J u n i o r que: 

"Mas essa fungao nao consiste em antecipar a lide para satisfazer 
prematuramente o direito material subjetivo em disputa no processo 
principal. O que se obtem no processo cautelar, e por meio de uma 
medida cautelar, e apenas a prevengao contra o risco de dano imediato 
que afeta o interesse litigioso da parte e que compromete a eventual 
eficacia da tutela definitiva a ser alcangada no processo de merito."5 

"Urge, pois, nao confundir o regime legal das medidas 
cautelares(sempre nao-satisfativas) com as medidas iiininares de 
antecipacao da tutela(de carater satisfativo provisorio, por expressa 
autorizagao da lei). 

Nao se trata, no entanto, de impossibilidade jurfdica do pedido. 
Nossa ordenagao contempla a possibilidade de tal pedido, ou seja, a agao 
cautelar. O que falta e interesse processual (CPC, art. 295, I I I ) , no que concerne a 
adequagao da agao ao pedido. 

A condigao da agao, interesse de agir, dessume-se no interesse 
propriamente dito, como sinonimo de pretensao, e interesse adequagao 
significando a exata agao para o pedido correspondente, e o que in casu ocorre, a 
agao e possivel, mas falta-lhe adequagao, falta-lhe interesse processual. 

5 Ob. Cit. p. 362 
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Quanto ao tema, trago a baila o ensinamento do mestre Vicente 
Greco Fi lho: 

"O interesse de agir surge da necessidade de obter do processo a protegao do 
interesse substancial; pressupoe, pois, a lesao desse interesse e a idoneidade do 
provimento pleiteado para protege-lo e satisfaze-lo. 
0 interesse processual, portanto, e uma relacao de necessidade e uma relacao 
de adequacao, porque e iniitil a provocacao da tutela jurisdicional se ela, em 
tese, nao for apta a produzir a corregao da lesao argiiida na inicial. Havera, 
pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situaeao 
jurfdica, a providencia pleiteada nao for adequada a essa situaeao".6 

Segundo Frederico Marques, " i n t e r e s s e de a g i r 
s i g n i f i c a e x i s t e n c i a de p r e t e n s a o o b j e t i v a m e n t e 
r a z o a v e l " ( M a n u a l de Processo Civ i l , Saraiva, p. 158). 

Ora, a pretensao existe, entrementes, encontra-se em aparente 
desconexo com o que se pleiteia. Desta forma, nao se encontram presentes os 
pressupostos de constituicao e de desenvolvimento valido e regular do processo, 
nos termos do inciso I V do art. 267 do CPC. O remedio processual escolhido esta 
em desacordo com a pretensao invocada. ' 

Restando comprovado e fundamentado a inexistencia do interesse 
processual concernente na adequagao dos fatos e fundamento do pedido ao 
manejo da agao apropriada, e nao so a agio, mas tambem o proeedimento, 
encontra-se a petigao inicial fadada ao indeferimento, nos termos do disposto no 
inc. I l l do art. 295 do Codigo de Processo de Civ i l . 

A N T E O EXPOSTO, e atento aos principios de direito norteadores 
do caso infoco, INDEFIRO A PET igAO IN IC IAL , nos termos do inc. I l l do art. 
295 do Codigo de Processo Civ i l , e por consequencia JULGO EXTINTO O 
PROCESSO sem julgamento do merito em conformidade com os incisos I e V I 
do art. 267 do Codex. 

P.R.I. Certificado o transito em julgado, arquiye-se, com baixa na 
distribuigao. - — ~ ~ ~ '— 

Sem custas ou honorarios de advogado. 

Direito Processual Civil Brasileiro, 1°. vol. 12*. Sao Paulo, ed. Saraiva, 1996, p . T f l ? ^ ^ • ^ T f a c v * -
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T E R M O D E A U D I E N C I A 

Processo: 
Agao: 
Partes: 
Natureza: 
Da ta /Hora : 
Presentes: 

Aus entes: 

0132008000471-9 
A C A O C I V I L P U B L I C A 
Minis te r io Pub l i co con t ra o Municipiif de Cajazeiras - P B . 
P R E L I M I N A R 
31/03/2009 - 13:35h 
Dr. J u d s o n Kildere N a s c i m e n t o 
subs t i tu icao ; Dr . L e o n a r d o C u n h a 
Jus t i ca ; Dr . P e d r o Berna rdo d a Si 
M u n i c i p i o , Sr. Adalber to N o g u e i r a , p^eposto 
N a o houve . 

r aheina , Juiz de Dire i to e m 
,ima de Oliveira, P r o m o t o r de 

va N e t o , Procurador Geral do 
d o munic ip io . 

proposta de acordo entre as partes, 
tjermos: o municipio se propoe a 

o 

O C O R R E N C I A : Pelo MM. Juiz foi dito: foi langada a 
tendo chegado a uma composigao nos seguintes 
providenciar a retirada, ate o dia 30.04.2009, dos seguintes barracos e / o u traillers: 1 
barraco localizado na rua Juvencio Carneiro, de frenttj ao laboratorio de analises Qinicas 
Dr . Ivan Cavalcante; 2°- Nena do Espetiriho, na rua Dr. Coelho; 3°- Helio das Frutas, na 
rua Engenheiro Carlos Pires de Sa," 4°- Trailer do Gaucho, na rua Engenheiro Carlos Pires 
de Sa, em frente ao numero 90; 5° - Tenda, cadeiras, mesas e churrasqueira do Boi na 
Brasa, em frente ao Banco do Brasil, na ma Juvencio Carneiro; 6° - Espetinho do Pintor, 
na rua Engenheiro Carlos Pires de Sa. Os demais barracos, trailers, tendas que estejam 
ocupando calcadas e logradouros publicos, objeto da presente agao, deverao ser retirados 
pelo Municipio de Cajazeiras, ate o dia 01.08.2009. A multa aplicada em decisao liminar, 
como compensacao ambiental, sera revertida em forma de urbankagao completa do largo 
de frente a Associagao Comercial de Cajazeiras e Energisa, no prazo de 01 ano, contado 
desta audiencia. Pelo MM. Juiz foi dito: Agio Gvil Publica. Composigao amigavel. Acordo 
que nao fere direito e e legalmente possivel. Homplogacao. Homologa-se o acordo, 
realizado entre partes capazes, quando de seus termos M o se traduz finalidade ilicita e nao 
ha vedagao legal, Vistos etc, Trata-se de Agao Civil Pubjlica movida pelo Ministerio Publico 
contra o Municipio de Cajazeiras. Apos, recebida aj inicial e concedida a liminar. O 
Municipio demandado contestou a presente agao. Designada audiencia prelirninar, as partes 
compuseram amigavelmente, nos termos constantes acima, requerendo a sua 
homologagao. E o relatorio, dec ide As partes, legalmente representadas e capazes, 
chegaram a uma composigao amigavel, restando certo hue seusOte ios a todos satisfazem, 



sendo Ifcito seu objeto e nao existindo vedagao legal que profba sua homologacao, devendo 
ser referendado judicialmente. Ante o exposto, H O M O L O G O o acordo realizado entre as 
partes nesta audiencia para que produza seus juridicos e legais efeitos. Fixo a multa diaria 
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso^epescumJDiimento. Sem custas. Publicada e 
intimados os presentes em audiencia. Ream-e-se. G^rtificado o transito em julgado, 
arquivem-se os atf65|. E nada mais havia, rmnMmLO-JwM. Jui£\encerrar o presente termo 
que vai devidamente assinado. por mim »(Fco Alejandro M Santana, Analista 
Judiciario) e pelos dermis,/ 
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Proc. 0132009000678-7 
Agao: Ord inar ia 
Autora : Tereza Venancio 
Reu: Estado da Paraiba 

Sentenga 
Agao o r d i n a r i a 
m e d i c a m e n t o s . 
c ond i z c o m o 
Ex t i ngao do 
Q u a n d o os fate 
c o i n c i d e m c o m 
se i n e p t a e 

Obrigagao de en t regar 
.. Narragao dos fa tos que nao 
pedido. Inepcia da pet igao i n i c i a l . 

>cesso sem anal ise do m e r i t o . 
s que f u n d a m e n t a m a agao nao 
o pedido, a petigao i n i c i a l t o r n a -

:-se o processo. extingue-

Tereza Venancio, j a devidamente identificado nos autos, atraves 
de advogado, interpoe a presente "Agao Ord ina ry , com pedido de antecipagao 
de tutela com carater de urgencia3'(sic) contra inicialmente o Governo do 
Estado da Paraiba e depois contra o Secretario de Saude do Estado, 
requerendo o fornecimento de medicamento. j 

Com a inicial foi anexada 
procuratorio. 

documentagao, inclusive instrumento 

A autora, por seu advogado, foi 
complementar a petigao inicial, no prazo do art. 

intimada para emendar e 
J284 do CPC. 

Aportou nos autos uma petigao 
emendar a inicial. 

do autor, que -nao conseguiu 

Autos conclusos, relatei. Visto e examinado, passo a decidir. 

Nao ha possibilidade de se adentrar ao merito da causa. Nao se 
pode fugir da' analise da petigao inicial e, especialmente de seus pedidos. 
Aporte-se para o fato de que o nomem juris da agao escolhida nao condiz com 
os pedidos formulados. Tal fato demonstra e fundamenta o argumento a 
seguir esposado, quanta a ausencia de relagfo entre o fundamento e os 
pedidos. 

Os pedidos formulados pelo autor nao condizem com a causa de 
edir. A parte autora sequer especifica em que ponsiste a negativa do reu em 
ferecer os medicamentos. A agao, visivelmentel scria de obrigagaod e fazer e 

nao ordinaria. No entanto, a promovente faz uma serie de proposigoes para no 



Poder Judiciario que em nenhum momento se sustentam na sua causa de 
pedir. 

Determina o Codigo de Processo Civil que se considera inepta a 
peticao inicial quando da narracao dos fatos nao decorre logicamente a 
conclusao (art. 295, paragrafo unico, II). 

Nao vislumbro possibilidade de dan prosseguimento a acao em 
face de a tecnica redacional ser totalmente confusa, obscura e enleada de 
forma que da narracao dos fatos nao decorre uma conclusao logica 
justif icadora do pedido. 

Comentando tal dispositivo, ANTONIO CLAUDIO DA COSTA 
MACHADO explica: "Entre os fatos narrados e o direito - que, em fungao desses 
fatos, o autor diz existir - sempre deve haver uma relagdo logica, Por isso e que se 
afirma que na petigao inicial existe um silogismo, isto e, um ratiocinio logico composto 
de duas premissas (a maior, a norma juridica; a menos, os fatos) a partir das quais 
chega-se a uma conclusao: a existencia ou a inexistencia do direito invocado. Se esta 
relagdo logica ndo existe, ndo e possivel ao magistrado dizer se o pedido procede ou 
nao. Exemplos: para o fato ndo ha direito, o direito exposto ndo e aplicavel aos fatos; 
da aplicagao do direito aos fatos ndo pode decorrer,yiem em tese, a procedencia do 
pedido (os exemplos sdo de Jodo Mendes), ou, ainda, a narrativa dos fatos e realizada 
de maneira obscura, ou contraditoria, de sorte a ndo, permitir a compreensao do que 
seja a causa eficiente do pedido" {MACHADO, Antonio Claudio da Costa. Codigo 
de processo civil interpretado: artigo por artigo, 
Paulo: Saraiva, 1993. p.246). 

paragrafo por paragrafo. Sao 

JOSE ROGERIO CRUZ E TUCCI acrescenta que "nossos 
doutrinadores e tribunais tambem consideram inepta\ a petigao inicial ndo so quando 
Ihe falta a causa de pedir, como tambem na hipdtese de narragao obscura, 
desarmonica ou imprecisa dos fatos e dos fundamentos juridicos, de sorte a tomar 
impossivel ou dificultada a elaboragdo da contestagaopelo reu" (TUCCI, Jose Rogerio 
Cruz e. Causa de Pedir e Pedido no Processo Civil. Sao Paulo: RT, 2002. p. 
160). 1 

E da jurisprudencia: 

"E inepta a inicial quando da narragao dos fatos nao decode, logicamente, a 
conclusao e muito menos se consegue extrair a causa de pedir" (TFR, Ac. u n . da 
2a — Secao do TFR, de 12/05/87, n a Agao Rescisoria 1.321 - AL, re l . Min. 
Miguel Ferrante, D J U , de 18/06/87, pag, 12.255 apud Apelacao civel n. 
38.707, de Itajai, Relator: Des. Claudio Marques, j . 17/12/92). 

"RESPONSABILIDADE CIVIL — ACIDENTE DE TRANSITO — ACAO RECRESSIVA 
DE REPARACAO DE DANOS — SEGURADQRA — PETICAO INICIAL INEPTA — 
EXTINCAO DO FEITO SEM JULGAMEN'tO DO MERITO — SENTENCA 
CONFIRMADA — RECLAMO DESPROVIDO. 

Inepta a petigao inicial, em face da narragac dos fatos nao decorrer logicamente 
a conclusao, impoe-se a extingao do feito sem julgamento de merito (art. 267, I e 
VI c/c art. 2 9 5 , § unico, II, C P C ) " (TJSC, Apelacao civel n . 98.011217-6, de 
Blumenau, Relator: Desembargador ORLI R6DRIGUES,j.01/12/1998). 

"PROCESSUAL CIVIL - CAUTELAR - NULIDADE DA SENTENCA - FALTA DE 
PUNDAMENTACAO - INOCORRENCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - TEORIA 
DA SUBSTANCIACAO - CAUSA DE PEDIR 'REMOTA EM DESACORDO COM O 



PEDIDO - INTELIGENCIA DOS ARTS. 
DO CPC - DECISAO MANTIDA 

282, 111 E IV, E 284, PARAGRAFO UNICO, 

1. "Ndo e nula a sentenca que, embora concisa, resolve a lide de forma logica 
atraves de juizo juridico em perfeito silogismo" (AC n.° 36.397, Des. Amaral e 
Silva). ; 

2. 'O pedido e a conclusao logica da exposigao dos fatos e dos fundamentos de 
direito formulada na pega vestibular. Inexistente delimitagao do pedido, ou 
refugindo ela por completo dos objetivos da agao prorriovida, o que desprove a 
pretensao da necessdria certeza e determinagao, a inicial padece de total 
inepda, autorizando a extingao dopleito deduzido' (AC n." 1999.003263-9, Des. 
Trindade dos Santos)" (TJSC, Apelacao Civel n . 2003.028212-2, da Capital, 
Relator: Des. MARCUS TULIO SARTORATO, j .05/03/2004) . 

i 
ANTE O EXPOSTO, e atento aos principios de direito norteadores 

do caso infoco, INDEFIRO A PETICAO INICIAL,!nos termos do inc. I do art. 
295 do Codigo de Processo Civil, e por conseqiiencia JULGO EXTINTO O 
PROCESSO sem apreciacao do merito em conformidade com o inc. I do art. 
267 do Codex. 

Publique-se, registre-se e intimem-se 

Apos o tr; baixa na distribuicao. 
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Processo n° 
Agao 

0132009000239-8 
Ordinaria 

Promovente Pedro Igor de Sousa Ferreira(Maria Berlania de Souza Ferreira) 
Promovido Governo do Estado da Paraiba 

Sentenca j 
Acao ordinaria. Obrigacao de 
fornecimento j de medicamento. 
Narracao dos fatos que nao condiz com 
o pedido. Inepcia da peticao inicial. 
Extincao do processo sem analise do 
merito 
Quando os fatos 

petigao inicial 

que fundamentam a 
agao nao coincident com 0 pedido, a 

torna-se inepta e 
extingue-se o profcesso. 

Pedro Igor de Sousa Ferreira, representado por sua mae 
Maria Berlania de Souza Ferreira, ambos j a qualificados na petigao 
inicial , atraves de advogado, interpoe a presente "Agao Ordinaria com 
pedido de antecipagao de tutela com carater cje urgencia" contra o 
Governo do Estado da Paraiba, alegando a necessidade de fornecimento 
de medicamento, para ao final requerer a condenagao da Secretaria de 
Saude do Estado na obrigagao de fornecer o medicamento informado. 

Com a inicial foi anexada 
instrumento procuratorio. 

documentagao, inclusive 

decidlr. 
Autos conclusos, relatei. Visto e 

Nao ha possibilidade de se adentrai 
Nao se pode fugir da analise da petigao inicial e, 
pedidos. 

Aporte-se para o fato de que o 
escolhida nao condiz com os pedidos formulados. 

examinado, passo a 

ao merito da causa, 
sspecialmente de seus 

nomem juris da agao 
A agao apresentada e 

denominada de ordinaria e o pedido se apresenta como sendo de 
obrigagao de fazer(forneeimento de medicamento). Tal fato demonstra e 
fundamenta o argumento a seguir esposado, quanto a ausencia de 
relagao entre o fundamento e os pedidos. 

Os pedidos formulados pelo autor hao condize: 
causa de pedir. Alias, nao ha sequer causa de pedir, pois o 
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apresentou sequer argumentagao de negativa da parte re em nao 
fornecer o medicamento, muito menos comprovacao da inercia estatal. 

O Poder Judiciario nao pode ser 
acoes de saude publica. Para que se justif ique a 
faz-se necessaria a demonstracao da inercia gover/namental, nesse caso, 
a causa de pedir. 

substitute primario das 
atuacao jurisdicional, 

O promovente faz uma serie de proposicoes para no Poder 
Judiciario que em nenhum momento se sustenjtam na sua causa de 
pedir. 

Outrossim, confunde a parte passiva 
inicial. Ora e o Governo do Estado da Paraiba, 
Saude. 

durante a narracao da 
ora e o Secretario de 

Determina o Codigo de Processo Civil que se considera 
inepta a petigao inicial quando da narragao dos fatos nao decorre 
logicamente a conclusao (art. 295, paragrafo unico, II). 

Nao vislumbro possibilidade de dar prosseguimento a agao 
em face de a tecnica redacional ser totalmente confusa, obscura e 
enleada de forma que da narragao dos fatos nao decorre uma conclusao 
logica justi f icadora do pedido. 

Ha entendimento de que, havendo urn nexo de causalidade 
entre a causa petendi e o pedido final da inicial mesmo com redagao 
obscura, deve o Magistrado mandar, no minimo, emendar a exordial. 

Tqdavia, nao e o caso presente. O autor, na intengao de 
demonstrar seu direito, constroi oragdes ex:;ensas, com excesso 
desnecessario de preposigoes e transcreve uma 
legais no entremelo das palavras sem destaque. 

serie de dispositivos 

Comentando tal dispositivo, ANTONIO CLAUDIO DA COSTA 
MACHADO explica: "Entre os fatos narrados e o direito - que, em fungao 
desses fatos, o autor diz existir - sempre deve haver uma relagdo logica. Por 
isso e que se afirma que na petigao inicial existe um silogismo, isto e, um 
raciocinio logico composto de duas premissas (a maior, a norma juridica; a 
menos, os fatos) a partir das quais chega-se a uma conclusao: a existencia ou a 
inexistencia do direito invocado. Se esta relagdo logica ndo existe, ndo e possivel 
ao magistrado dizer se o pedido procede ou ndo. Exemplos: para o fato nao ha 
direito, o direito exposto nao e aplicdvel aos fatos; da 'aplicacao do direitesaos 
fatos ndo pode decorrer, nem em tese, a procedencia do'pedido (os exemahspdo 
de Jodo Mendes). ou, ainda, a narrativa dos fatos e realizada de Jfxdjieira 
obscura, ou contraditoria, de sorte a ndo permitir a corhpreensao do 

2 
ija a 
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causa eficiente do pedido" (MACHADO, Antonio Claudio da Costa. Codigo 
de processo civil interpretado: artigo por artigo, paragrafo por paragrafo. 
Sao Paulo: Saraiva, 1993. p.246). 

JOSE ROGERIO CRUZ E TUCCI acrescenta que "nossos 
doutrinadores e tribunals tambem consideram ineptd a petigao initial ndo so 
quando Ihe falta a causa de pedir, como tambem ha hipotese de narragao 
obscura, desarmonica ou imprecisa dos fatos e dos fundamentos juridicos, de 
sorte a tornar impossivel ou dificultada a elaboragdo da contestagdo pelo reu" 
(TUCCI, Jose Rogerio Cruz e. Causa de Pedir e Pedido no Processo Civil. 
Sao Paulo: RT, 2002. p. 160). 

E da jurisprudencia: 

"E inepta a inicial quando da narragac dos fatos nao decorre, 
logicamente, a conclusao e muito menos se cpnsegue extrair a causa de 
pedir" (TFR, Ac. u n . da 2a — Seeao do TFR, de 12/05/87, na Agao 
Resclsoria 1.321 - AL, re l . M in . Miguel Ferrante, DJU, de 18/06/87, 
pag. 12.255 apud Apelacao civel n . 38.707, de Itajai, Relator: Des. 
Claudio Marques, j . 17/12/92). 

"RESPONSABILIDADE CIVIL — ACIDBNTE 
REGRESSIVA DE RBPARACAO DE DANOS — 
INICIAL INEPTA — EXTINQAO DO FBITO SEM JULGAMBNTO DO MERITO 
— SENTENQA CONPIRMADA — RECLAMO DESPROV1DO. 

DE TRANSITO — AQAO 
SEGURADORA — PETICAO 

Inepta a petigao inicial, em face da narragao dos fatos nao decorrer 
logicamente a conclusao, impoe-se a extingad' do feito sem julgamento de 
merito (art. 267, I e VI c/c art. 295, § unico\ II, CPC)" (TJSC, Apelacao 
civel n . 98.011217-6, de B lumenau, Relator: Desembargador ORLI 
RODRIGUES, j .01/12/1998) . 

"PROCESSUAL CIVIL - CAUTELAR - MJLIDADB DA SENTENQA - FALTA 
DE PUNDAMENTACAO - INOCORR&NCIA - INDEFERIMBNTO DA INICIAL 
- PEORIA DA SUBSTANCIAQAO - CAUSA DB PEDIR REMOTA EM 
DBSACORDO COM O PEDIDO - INTELIGENCk DOS ARTS. 282, III B IV, 
E 284, PARAGRAFO UNICO, DO CPC - DECISAO MANTIDA 

1. "Nao e nula a sentenga que, embora concisa, resolve a lide de forma 
logica atraves de Juizo juridico emperfeito silogismo" (AC n.° 36.397, Des. 
Amoral e Silva). \ 

2. 'O pedido e a conclusao logica da exposigao dos fatos e dos 
fundamentos de direito formulada na peca vestibular. Inexistente 
delimitacao do pedido, ou refugindo ela poAcompleto dos objetivos da 
agao promovida, o que desprove a pretensao da necessdria certeza e 
determinagao, a inicial padece de total inepcia, autorizando a extingqjfa\o 
pleito deduzido' (AC n." 1999.003263-9, Des. Trindade dos SQ$O1)" 
(TJSC, Apelacao Civel n . 2003.028212-2, 'da Capital, Relato^Ms. 
MARCUS TULIO SARTORATO, j .05/03/2004) . 
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ANTE O EXPOSTO, e atento aos principios de direito 
norteadores do caso infoco, INDEFIRO A PETICAO INICIAL, nos termos 
do inc. I do art. 295 do Codigo de Processo Civil, e por conseqiiencia 
JULGO EXTINTO O PROCESSO sem apreciacao do merito em 
conformidade com o inc. I do art. 267 do Codex. 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 
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Processo n° 0132009000689-4 
Acao Ordinaria 
Promovente Ana Isabella Ferreira de Oliveira 
Promovido Governo do Estado da Paraiba 

Sentenca 
Agao ordinaria, Obrigacao de 
fornecimento |de medicamento. 
Narracao dos fatos que nao condiz com 
o pedido. Inepc i i da petigao inicial. 
Extincao do processo sem analise do 
merito. 
Quando os fatos que fundarrientam a 
agao nao coincidem com o pedido, 
petigao inicial torna-se inepta 
extingue-se o proqesso. 

Ana Isabella Ferreira de Oliveira, representada por seu pai 
Jose Hilton Ferreira, ambos j a qualificados na pet gao inicial, atraves de 
advogado, interpoe a presente "Agao Ordinaria 
antecipagao de tutela com carater de urgencia' 
Estado da Paraiba, alegando a necessidade 
medicamento, para ao final requerer a condenagao da Secretaria de 
Saude do Estado na obrigagao de fornecer o medicamento informado. 

com pedido de 
contra o Governo do 
de fornecimento de 

Com a inicial foi anexada 
instrumento procuratorio. 

doer, mentagao, inclusive 

decidir. 
Autos conclusos, relatei. Visto e examinado, passo a 

Nao ha possibilidade de se adentrar 
Nao se pode fugir da analise da petigao inicial e, 
pedidos. 

ao merito da causa, 
ejspecialmente de seus 

apresenta 

Aporte-se para o fato de que o 
escolhida nao condiz com os pedidos formulados. 
denominada de ordinaria e o pedido se 
obrigagao de fazer (fornecimento de medicamento). 
fundamenta o argumento a seguir esposado, 
relagao entre o fundamento e os pedidos. 

Os pedidos formulados pelo autor r.ao condizem co. 
causa de pedir. Alias, nao ha sequer causa de pedir, pois o auti 

nomem juris da agao 
h. agao apresentada e 

como sendo de 
Tal fato demonstra e 

qikanto a ausencia de 
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apresentou sequer argumentacao de negativa da parte re em nao 
fornecer o medicamento, muito menos comprovacao da inercia estatal. 

O Poder Judiciario nao pode ser substituto primario das 
acoes de saude publica. Para que se justif ique a atuacao jurisdicional, 
faz-se necessaria a demonstracao da inercia governamental, nesse caso, 
a causa de pedir. 

O promovente faz uma serie de proposicoes para no Poder 
Judiciario que em nenhum momento se sustenfram na sua causa de 
pedir. 

Outrossim, confunde a parte passiva 
inicial. Ora e o Governo do Estado da Paraiba, 
Saude. 

Determina o Codigo de Processo Civil que se considera 
inepta a petigao inicial quando da narragao dos fatos nao decorre 
logicamente a conclusao (art. 295, paragrafo unico, II). 

lurante a narragao da 
ora e o Secretario de 

Nao vislumbro possibilidade de dar prosseguimento a agao 
em face de a tecnica redacional ser totalmente confusa, obscura e 
enleada de forma que da narragao dos fatos nao decorre uma conclusao 
logica justif icadora do pedido. 

Ha entendimento de que, havendo u m nexo de causalidade 
entre a causa petendi e o pedido final da inicial mesmo com redagao 
obscura, deve o Magistrado mandar, no minimo, emendar a exordial 

Todavia, nao e o caso presente. O autor, na intengao de 
demonstrar seu direito, constroi oragoes exlensas, com excesso 
desnecessario de preposigoes e transcreve uma 
legais no entremeio das palavras sem destaque. 

serie de dispositivos 

Comentando tal dispositivo, ANTONIO CLAUDIO DA COSTA 
MACHADO explica: "Entre os fatos narrados e o direito - que, em fungao 
desses fatos, o autor diz existir - sempre deve haverluma relagdo logica. Por 
isso e que se afirma que na petigao inicial existe um silogismo, isto e, um 
raciocinio logico composto de duas premissas (a maior, a norma juridica; a 
menos, os fatos) a partir das quais chega-se a uma conclusao: a existencia ou a 
inexistencia do direito invocado. Se esta relagdo logica ndo existe, ndo e possivel 
ao magistrado dizer se o pedido procede ou ndo. Exemplos: para o fato ndo hd 
direito, o direito exposto ndo e aplicdvel aos fatos; da aplicagdo do direito 
fatos ndo pode decorrer, nem em tese, a procedencia do pedido (os exemplos 
de Jodo Mendes), ou, ainda, a narrativa dos fatos e realizada de m, 
obscura, ou contraditoria, de sorte a ndo permitir a compreensao do que 

2 I 
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causa eficiente do pedido" (MACHADO, Antonio Claudio da Costa. Codigo 
de processo civil interpretado: artigo por artigo, paragrafo por paragrafo. 
Sao Paulo: Saraiva, 1993. p.246). 

JOSE ROGERIO CRUZ E TUCCI acrescenta que "nossos 
doutrinadores e tribunals tambem consideram inepta a peticao inicial nao so 
quando Ihe falta a causa de pedir, como tambem na hipotese de narragao 
obscura, desarmdnica ou imprecisa dos fatos e dos fundamentos juridicos, de 
sorte a tornar impossivel ou dificultada a elaboragdo da contestagdo pelo reu" 
(TUCCI, Jose Rogerio Cruz e. Causa de Pedir e Pedido no Processo Civil. 
Sao Paulo: RT, 2002. p. 160). . 

E da jurisprudencla: 

"25 inepta a inicial quando da narragao dos fatos nao decorre, 
logicamente, a conclusao e muito menos se consegue extrair a causa de 
pedir" (TFR, Ac. un. da 2a — Secao do TFS, de 12/05/87, na Acao 
Rescisoria 1.321 - AL, re l . M in . Miguel Feriante, DJU, de 18/06/87, 
pag. 12.255 apud Apelacao civel n . 38.70V, de Itajai, Relator: Des. 
Claudio Marques, j . 17/12/92). j 

"RESPONSABILIDADE CIVIL — ACIDENTE 
REGRESSIVA DE RBPARAQAO DE DANOS — 
INICIAL INEPTA — EXTINCAO DO FEITO SEMlttlLGAMENTO 
— SENTENQA CONFIRMADA — RECLAMO DE 

DE TRANSITO — AQAO 
$EGURADORA — PETIQAO 

DO MERITO 
'SPROVIDO. 

Inepta a petigao inicial, em face da narragao dos fatos ndo decorrer 
logicamente a conclusao, impoe-se a extingao do feito sem julgamento de 
merito (art. 267, I e VI c/c art. 295, § unico,\u, CPC)" (TJSC, Apelacao 
civel n . 98.011217-6, de Blumenau, Relator: Desembargador ORLI 
RODRIGUES, j .01/12/1998) . 

"PROCESSUAL CIVIL - CAUTELAR - NULIDADB DA SENTENQA - FALTA 
DE FUNDAMENTAQAO - INOCORRENCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL 
- TEORIA DA SUBSTANCIAQAO - CAUSA \DE PEDIR REMOTA EM 
DBSACORDO COM O PEDIDO - INTELIGENCIA DOS ARTS. 282, 111 E IV, 
B 284, PARAGRAFO UNICO, DO CPC - DBCIsXo MANTIDA 

1. "Ndo e nula a sentenga que, embora concisa, resolve a lide de forma 
logica atraves de juizoJuridico emperfeito silogismo" (AC n.° 36.397, Des. 
Amoral e Silva). 

2. 'O pedido e a conclusdo logica da exposigao dos fatos e dos 
fundamentos de direito formulada na pega vestibular. Inexistente 
delimitagao do pedido, ou refugindo ela por completo dos objetivos da 
agao promovida, o que desprove a pretensao da necessaria certeza e 
determinagao, a inicial padece de total inepciaAautorizando a extingao j 
pteito deduzido' (AC n." 1999.003263-9, Des. Trindade dos 
(TJSC, Apelacao Civel n . 2003.028212-2, da Capital, Relator 
MARCUS TULIO SARTORATO, j .05/03/2004) . 
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ANTE O EXPOSTO, e atento aos principios de direito 
norteadores do caso in foco, INDEFIRO A PETICAO INICIAL, nos termos 
do inc. I do art. 295 do Codigo de Processo Civil, e por ,consequencia 
JULGO EXTINTO 0 PROCESSO sem apreciacao do merito em 
conformidade com o inc. I do art. 267 do Codex. 1 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 
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Processo n° 0132008003196-9 
Agao Ordinar ia de obrigacao fazer 
P romoven te Abraao Freitas de Sousa, representado por sua niae Geralda Maria 

Freitas de Sousa 
P romov idos Munic ip iod e Cajazeiras e Estado da Paraiba 

Sentenca 
Agao de obrigagao de fazer. Direito a 
saude. Necessidade de tratamento de 
lactente com leite especial. Dever do 
Estado e do Municipio. Sistema Unico de 
Saude. Responsabilidade solidaria. 
Omissao do Estado e do Municipio. 
Obrigagao de fazer. Procedencia do pedido. 

I - O direito a saude e a dignidade da 
pessoa humana devem estar acima de 
qualquer interesse financeiro ou disputa 
de competencia estatal. 

I I - E dever do Estado e do Municipio, 
integrantes do Sistema Unico de Saude, 
garantir, aos necessitados, o tratamento 
adequado e indispensavel, segundo 
prescrigao medica. 

III - Procedencia do pedido. 

Vistos etc, 

Trata-se de agao de obrigagao de fazer, na qua! Abraao 
Freitas de Sousa, representado por sua genitora e por intermedio da 
Defensoria Publica, diante da recusa do Estado da Paraiba e do 
Municipio de Cajazeiras-PB em providenciar o fornecimento de leite 
"NAN sem lactose", exigido pelos medicos para a alimentagao do 
autor/lactente, requerendo a tutela l iminar para garantir o 
fornecimento do referido leite. 

A petigao inicial foi recebida e, em apreciagao ao 
requerimento l iminar, a decisao foi pela concessao (fls. 23/29). 

O Estado da Paraiba apresentou contestagao ao pedido^ena 
sintese, desobrigando-se de suas responsabilidades e apontapdo /o 
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municipio como responsavel. O Municipio de Cajazeiras deixou de 
apresentar contestacao e reservou-se a informar o cumprimento da 
medida l iminar. 

O Ministerio Publico apresentou parecer. 

Os autos me vieram conclusos e apresento o relatorio retro. 

Visto e examinado, passo a decidir. 

A materia sob exame trata-se unicamente de direito, nao 
havendo necessidade de se produzir prova em audiencia. E se 
porvenLura existissem provas a serem produzidas estas seriam apenas 
documental. 

Assim se pronuncia, acerca do tema, nossos Tribunais: 

"Presentes as condicoes que ensejam o julgamento antecipado da 
causa, e dever do juiz, e nao mera faculdade, assim 
proceder"(STJ - 4* Turma, Resp 2.832-RJ, rel. Min. Salvio de 
Figueiredo, j . 14 .8 .90 , negaram provimento, v.u. , DJU 17 .8 .90 ) . 

Destarte, em consonancia com o disposto nos arts. 330 1 e 
803, paragrafo unico do CPC, conheco diretamente do pedido, sem 
necessidade de audiencia, ou outros atos, proferindo sentenca. 

Passo a analise do merito. 

Como antes observado, na oportunidade de analise do 
requerimento de antecipacao de tutela, a documentacao acostada a 
inicial revela que o autor e lactente e necessita de alimentacao 
especifica, conforme receituario medico, do leite "NAN sem lactose" . 
Restou demonstrado, tambem, que tal alimento e caro e que o autor, 
representado por sua genitora, nao tem condicao de arcar com seus 
custos, exigindo-se do Estado e/ou do Municipio seu custeio. 

A urgencia, por outro lado, esta denotada pela necessidade 
de regular alimentacao do lactente, havendo recusa por parte dos reus 
ao fornecimento do leite indicado pelos medicos, prejudicando, 
sobremaneira, a dignidade humana e se houver demora a propria vida 
humana. / " 

1 A r t 330 - O juiz conhecera diretamente do pedido, proferindo sentenca: 
I - quando a questao de merito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, nao hou, 
necessidade de produzir prova em audiencia; /t 
I I - quando ocorrer a revelia (art. 319). / / 
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Nao obstante a auto-evidente incapacidade financeira do 
autor e de sua mae para adquirir o referido leite, o fato e que o Estado 
da Paraiba e o Municipio de Cajazeiras nao lhes proporcionam meios 
para re solucao da situaeao. 

A Const i tuigao da Republica preve a saude como direito 
social basico de todas as pessoas e dever do Estado, garantindo, dessa 
forma, o acesso universal e igualitario as acoes e aos servicos de saude: 

Art. 6° Sao direitos sociais a educagao, a saude, o trabalho, o lazer, a 
seguranga, a previdencia social, a protegao a matemidade e a infancia, a 
assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao. 

(...) 

Art. 196. A saude e direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante politicas sociais e economicas que visem a redugao do risco de 
doenga e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as acoes e 
servigos para sua promogao, protegao e recuperagao. 

Mais: a Constituicao da Republica assegura especial 
protegao a pessoa portadora de deficiencia, garantindo-lhe assistencia 
integral a saude: 

Art. 203. A assistencia social sera prestada a quern dela necessitar, 
independentemente de contribuigao a seguridade social, e tem por 
objetivos: 

IV a hahititagao e reabilitagao das pessoas portadoras de deficiencia e 
a promogao de sua integragao a vida comunitdria. 

Tem-se entendido, de forma quase pacifica na 
jurisprudencia, que o direito a saude, consagrado no art. 196, da 
CF/88, confere ao seu t i tu lar (ou seja, a todos) a pretensao de exigir 
diretamente do Estado que providencie os meios materiais para o gozo 
desse direito, como, por exemplo, fornega os medicamentos necessarios 
ao tratamento ou arque como os custos de uma operagao cirurgica 
especlfica. 

No que se refere ao fornecimento de remedios, mais 
especificamente remedios a portadores do HIV, a materia chegou ao 
Supremo Tr ibunal Federal que tem decido da seguinte forma: 

"PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUIDA DJ 
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO A VIDA E A SAU1 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DJ 
CONSTITUCIONAL DO PODER PUBLICO (CF, ARTS. 5°, 
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E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO 
IMPROVIDO. 0 DIREITO A SAUDE REPRESENTA 
CONSEQUENCIA CONSTITUCIONAL IND1SSO.CIAVEL DO 
DIREITO A VIDA. - O direito publico subjetivo a saude representa 
prerrogativa juridica indisponivel assegurada a generalidade das 
pessoas pela propria Constituicao da Republica (art. 196). 
Traduz bem juridico constitucionalmente tutelado, por cuja 
integridade deve velar, de maneira responsavel, o Poder Publico, 
a quem incumbe formular - e implementar - politicas sociais e 
economicas idoneas que visem a garantir, aos cidadaos, inclusive 
aqueles portadores do virus HIV, o acesso universal e igualitario 
a assistencia farmaceutica e medico-hospitalar. - O direito a 
saude - alem de qualificar-se como direito fundamental que 
assiste a todas as pessoas - representa eonsequencia 
constitucional indissociavel do direito a vida. O Poder Publico, 
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuacao no piano 
du organizacao federativa brasileira, nao pode mostrar-se 
indiferente ao problema da saude da populacao, sob pena de 
incidir, ainda que por censuravel omissao, ern grave 
comportamento inconstitucional. A INTERPRETACAO DA 
NORMA PROGRAMATICA NAO PODE TRANSFORMA-LA EM 
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O carater 
programatico da regra inscrita no art. 196 da Carta Politica - que 
tem por destinatarios todos os entes politicos que compdem, no 
piano institucional, a organizagao federativa do Estado brasileiro 

nao pode converter-se em promessa constitucional 
inconsequente, sob pena de o Poder Publico, fraudando justas 
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 
maneira ilegitima, o cumprimento de seu impostergavel dever, 
por um gesto irresponsavel de infidelidade governamental ao que 
determina a propria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUICAO 
GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O 
reconhecimento judicial da validade juridica de programas de 
distribuicao gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 
inclusive aquelas portadoras do virus HIV/AIDS, da efetividade a 
preceitos fundamentals da Constituicao da Republica (arts. 5°, 
c£.put, e 196) e representa, na concrecao do seu alcance, um 
gesto reverente e solidario de apreco a vida e a saude das 
pessoas, especialmente daquelas que nada tem e nada possuem, 
a nao ser a consciencia de sua propria humanidade e de sua 
essencial dignidade. Precedentes do STF"2. 

2 RE 271.286/RS, Rel. Min. CelSo de Mello, DJ 24/11/2000, p. 101. 
4 
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O mesmo fundamento utilizado para obrigar o Poder 
Publico a fornecer o medicamento a pessoas carentes pode ser utilizado 
para obriga-lo a custear tratamentos e exames especlficos, como por 
exemplo, exame de ressonancia magnetica 3, eletroencefalograma4, 
fornecimento de aparelhos auditivos 5, implante de protese6, internacao 
em UTI neo-natal em hospital particular 7 , tratamento psiquiatrico ou 
psicologico a menor carente 8, internacao medica em hospital particular, 
diante da ausencia de vaga em hospital conveniado com o SUS9, custeio 
de transporte para tratamento medico em outra localidade 1 0, 
transplante de medula ossea 1 1, implantacao de aparelho cardioversos-
desfibrilador ventr icular 1 2 etc. 

No presente caso, o que se observa e a necessidade 
premente do paciente em receber uma protese e as negativas dos orgaos 
publicos em resolver a situaeao, sendo assim necessaria a intervencao 
do Poder Judiciario. 

Como j a decidiu o Min. Celso de Mello, do Supremo 
Tribunal Federal, ao apreciar a Pet. 1.246-SC: 

"entre proteger a inviolabilidade do direito a vida e a saude, que 
se qualifiea como direito subjetivo inalienavel assegurado a todos 
pela propria Constituicao da Republica (art. 5°, caput e art. 196), 
ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 
interesse financeiro e secundario do Estado, entendo - uma vez 
configurado esse dilema - que razoes de ordem etico-juridica 
impoem ao julgador uma so e possivel opcao: aquela que 
privilegia o respeito indeclinavel a vida e a saude humana". 

Vale ressaltar que melhor seria que os Poderes Publicos 
levassem a serio a concretizacao dos direitos fundamentals e, com mais 
"vontade de Constituicao", conseguissem oferecer um servico de saude 
de qualidade a toda a populacao, independentemente de qualquer 
manifestaeao do Poder Judiciario. Como atualmente essa situaeao ideal 

3 TJRS, A I 70005170121, j . 23/10/2002. 
4 TJRS, A I 70004239695, j . 12/6/2002. 
5 TJRS, AC 70002532877, j . 2/8/2002. 
6 TJRS, AC 70002508679, j . 30/5/2001. 
7 TJMA, AC 24192002, DJ 28/11/02; TJES, MS n° 100990006817, j . . 21/09/00. 
8 STJ, MC 2540/RS, DJ 8/10/2001, p. 162. 
9 Entre outros: TJMG, AC 000.273.982-9/00, DJ 6/9/2002; AC 000.294.055-9/00, DJ 13/11/2002. 

TJMG, AC 000.262.332-0/00, DJ 14/11/2002. 
1 1 TRF 4 a Regiao, AG 45090/PR, DJ 23/08/2000, p 272. 
1 2 TRF 4 a Regiao, AMS 199804010717940/RS, DJ 3/11/1999, p. 52. 
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esta longe do ser realidade, e imprescindlvel a atuacao jurisdicional 
para que pelo menos a camada mais pobre da populagao possa 
usufruir , na minima dimensao desejavel, o direito conferido pela 
Constituigao. 

A Lei 8.080/90, que criou o Sistema Unico de Saude, foi 
editada com fundamento na Constituigao da Republica. A mesma 
classifica a saude como u m direito de todos e dever do Estado (Uniao, 
Estados-Membros e Municipios), dispondo, no seu artigo 4° que o 
conjunto de agoes e servigos de saude, prestados por orgaos e 
instituigoes publicas federals, estaduais e municipals, da Administragao 
direta e indireta e das fundagoes mantidas pelo Poder Publico, constitui 
o Sistema Unico de Saude (SUS). 

Diante de qualquer possibilidade de ser alegado eventual 
conflito de principios constitucionais, deve prevalecer o direito a vida 
(art. 5°, caput, da CF/88) e o da dignidade da pessoa humana (art. 1°, 
I I I , da CF/88), porquanto sobrepoem a quaisquer outros que possam 
ser invocados, como o da disponibilidade orgamentaria e o da reserva 
do possivel (art. 167, I I , da CF/88),particularmente em face do caso 
concreto diante das provas juntadas(parecer medico), do historico da 
evolugao da enfermidade, tudo em face do principio da ponderagao 
faceta da razoabilidade (art.5° LIV da CF/88). 

No tocante a responsabilidade do Estado da Paraiba e do 
Municipio de Cajazeiras, o que se demonstra nos autos, em termos de 
decisoes administrativas, e a regra da exclusao da responsabilidade, 
quando na realidade o que deve prevalecer, segundo os ditames 
constitucionais na area de seguridade social e de saude, e a 
responsabilidade solidaria, pois o Sistema Unico de Saude (SUS) e 
mantido e gerido pela Uniao, Estado e Municipio, devendo, portanto, 
serem os entes federados solidarios em termos de responsabilidades. 

Nesse sentido: 

"Agao Civil Publica - Tetraparesia Espastica - Tratamento 
atraves da utilizagao de aparelhos - Fornecimento pelo Poder 
Publico - Artigo 196 da Constituigao Federal - A 
responsabilidade pela prestagao dos servigos de saude ê  
compartilhada entre os entes politicos - O direito a saude rege-j 
pelos principios da universalidade e da igualdade de acess/z 
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acoes e servicos que a promovam, protegem e recuperam -
Decisao monocratica que da provimento ao recurso."13 

"Sendo o Sistema Unico de Saude (SUS) composto pela Uniao, 
Estados-Membros, Distrito Federal e Municipios, impde-se o 
reconhecimento da responsabilidade solidaria dos aludidos entes 
federativos, de modo que qualquer deles tem legitimidade para 
figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o 
acesso a medicagao para pessoas desprovidas de recursos 
financeiros."H 

"O caso, assim, e de acolher-se, nos termos do art. 557, § 1°, do 
Cod. Proc. Civil, a inconformidade, para, em retratagao, aclarar 
ser a Municipalidade de Ribeirao Preto responsavel, 
conjuntamente, pelo cumprimento da liminar concedida em 
primeira instancia, nos autos da acao civil publica movida contra 
a Fazenda do Estado de Sao Paulo e Fazenda Municipal de 
Ribeirao Preto."15 

SAUDE - AQUISIQAO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
DOENCA RARA. 
Incumbe ao Estado (genero) proporcionar meios visando a 
alcancar a saude, especialmente quando envolvida crianca e 
adolescente. O Sistema Unico de Saude torna a responsabilidade 
linear alcancando a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municipios (RE 195192/RS - Rio Grande do Sul, Rel. Min. Marco 
Aurelio de Mello, 2 a Turma, j . 22/2/2000). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDARIA 
DO MUNICIPIO, DO ESTADO E DA UNIAO. ARTS. 196 E 198, § 
1°, DA CF/88. 

I - E da competencia solidaria entre a Uniao, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municipios a responsabilidade pela 
prestagao do servigo de saude a populagao, sendo o Sistema 
Unico de Saude composto pelos referidos entes, conforme pode 
se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1°, da 
Constituigao Federal. 
II - Recurso especial improvido. (REsp 773657/RS, Rel. Min. 
Francisco Falcao, l a Turma, DJ 19/12/2005 p. 268) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS - TRATAMENTO MEDICO - SUS -
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 
1. O funcionamento do Sistema Unico de Saude - SUS e de^-

1 3 TJ.S.P., A I n° 647.927-5/7-00, Rel. Des. Francisco Vicente Rossi, j . 01 .06. t t 
1 4 S.T.J., RESP no 777.264-PJ, Rel. Min. Joao Otavio de Noronha, DJU de / 
09 .05 .2006 , p. 207. /> 
1 5 TJSP, A I n° 647.903.5/0-01, Rel. Des. Luis Ganzerla, j . 18. 06. 07. // 

http://01.06.tt
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responsabilidade solidaria da Uniao, Estados-membros e 
Municipios, de modo que, quaisquer dessas entidades tem 
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda 
que objetiva a garantia do acesso a medicacao para pessoas 
desprovidas de recursos financeiros. 
2. Recurso especial provide Retomo dos autos ao Tribunal de 
o-igem para a continuidade do julgamento. (Resp 771.537/RJ, 2 a 

Turma, Relatora Min. Eliana Calmon, DJ 03.10.2005 P. 237) 

ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO OU CONGENERE. PESSOA 
DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO 
GRATUITO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA UNIAO, 
ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. 
1. Em sede de recurso especial, somente se cogita de questao 
federal, e nao de materias atinentes a direito estadual ou local, 
ainda mais quando desprovidas de conteudo normativo. 
2. Recurso no qual se discute a legitimidade passiva do 
Municipio para figurar em demanda judicial cuja pretensao e o 
fornecimento de protese imprescindivel a locomocao de pessoa 
carente, portadora de deficiencia motora resultante de meningite 
bacteriana. 
3. A Lei Federal n. 8.080/90, com fundamento na Constituicao 
da Republica, classifica a saude como um direito de todos e dever 
do Estado. 
4. E obrigacao do Estado (Uniao, Estados-membros, Distrito 
Federal e Municipios) assegurar as pessoas desprovidas de 
recursos financeiros o acesso a medicacao ou congenere 
necessario a cura, controle ou abrandamento de suas 
enfermidades, sobretudo, as mais graves. 
5. Sendo o SUS composto pela Uniao, Estados-membros e 
Municipios, e de reconhecer-se, em fungao da solidariedade, a 
legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da 
demanda. 
6. Recurso especial improvido. (Resp 656.979/RS, 2 a Turma, 
Relator Min. Castro Meira, DJ 73/2005 p. 230. 

Nesta conformidade, e indiscutivel a existencia de 
responsabilidade solidaria de Estado e Municipio. 

A plausibilidade do direito ameacado de lesao esta 
demonstrada pelo reconhecimento do direito a saude como direito 
publico subjetivo de todos; e a urgencia se manifesta na necessidade de 
minimizar os perversos efeitos da inacao do lactente e da 
impossibilidade de receber outro tipo de alimentacao. 

Aqui, deve ser observado que o retardamento 
fornecimento da alimentacao adequada podera colocar em risco f 
do lactente ou comprometer definitivamente sua saude, j a debilita' 

/ 
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Nao ha na defesa dos reus quaisquer fundamentos para a 
exclusao de suas responsabilidades solidarias no cumprimento do dever 
de prestar o servico de saude adequado ao paciente apontado pelo 
Ministerio Publico Estadual. 

Os reus nao contestam os fatos alegados na inicial, apenas 
se esquivam de suas responsabilidades, antes demonstradas. 

Desta forma, resta demonstrado o direito pretendido. 

Assim, deve ser mantida e confirmada a antecipagao da 
tutela e, com relagao ao pedido Inicial ser julgado procedente. 

ANTE 0 EXPOSTO, e atento aos principios de direito norteadores 
do caso infoco, JULGO PROCEDENTE, O PEDIDO, para CONDENAR o 
Mun i c ip i o de Cajazeiras e o Estado da Paraiba (responsaveis 
solidarios) ao cumprimento de obrigagao de fazer, consistente em 
fornecer gratuitamente ao paciente Abraao Freitas de Sousa do leite 
"Nan sem lactose" na quantidade de duas latas por semana, ate a idade 
de dois anos do menor, mantendo todos os efeitos da antecipagao da 
tutela, antes determinada. 

Sem honorarios advocaticios, ante o nao-cabimento na 
hipotese, bem como por atuar a Defensoria Publica. 

Em face do disposto no art. 475 do CPC, a presente 
sentenga esta sujeita ao duplo grau de jurisdigao. Por isso, apos o prazo 
dos recursos voluntarios, remetam-se autos para o reexame necessario 
pelo Tr ibunal de Justiga da Paraiba. 
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Processo n° 01320090017164 
Agao Obrigagao fazer 
Promovente Joao Bosco Dias Silva 
Promovido Governo do Estado da Paraiba 

Sentenca 
Acao de obrigagao de fazer. Obrigagao 
de fornecimento de medicamento. 
Narragao dos fatos que nao condiz com 
o pedido. Inepcia da petigao inicial. 
Extingao do processo sem analise do 
merito. 
Quando os fatos que fundamentam a 
agao nao coincidem com o pedido, a[ 
petigao inicial torna-se inepta e\ 
extingue-se o processo. j 

Joao Bosco Dias Silva, j a qualificado na petigao inicial,,' 
atraves de advogado, interpoe a presente "Agao Ordinaria de Obrigagao! 
de Fazer com pedido de antecipagao de tutela com carater de urgencia"' 
contra o Governo do Estado da Paraiba, alegando a necessidade de 
fornecimento de medicamento, para ao final requerer a condenagao da 
Secretaria de Saude do Estado na obrigagao de fornecer o medicamento 
informado. 

Com a inicial foi anexada documentagao, inclusive 
instrumento procuratorio. ' 

Autos conclusos, relatei. Visto e examinado, passo a 
decidir. 

Nao ha possibilidade de se adentrar ao merito da causa.; 
Nao se pode fugir da analise da petigao inicial e, especialmente de seus-
pedidos. \ 

i 
Aporte-se para 0 fato de que 0 nomem juris da agao : 

escolhida nao condiz com os pedidos formulados. A agao apresentada ej 
denominada de ordinaria e o pedido se apresenta como sendo dei 
obrigagao de fazer(fornecimento de medicamento). Tal fato demonstra ej 
fundamenta o argumento a seguir esposado, quanto a ausencia de! 
relagao entre o fundamento e os pedidos. ! 

Os pedidos formulados pelo autor nao condizem cjfm-^ai 
causa de pedir. Alias, nao ha sequer causa de pedir, pois o aurcfflp'n^QJ 
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apresentou sequer argumentacao de negativa da parte re em nao 
fornecer o medicamento, muito menos comprovacao da inercia estatal. 

O Poder Judiciario nao pode ser substituto primario das 
acoes de saude publica. Para que se justif ique a atuacao jurisdicional, 
faz-se necessaria a demonstracao da inercia governamental, nesse caso, 
a causa de pedir. 

O promovente faz uma serie de proposicdes para no Poder 
Judiciario que em nenhum momento se sustentam na sua causa de 
pedir. 

Outrossim, confunde a parte passiva durante a narragao da 
inicial. Ora e o Governo do Estado da Paraiba; ora e o Secretario de; 
Saude. i 

i 
i 

Determina o Codigo de Processo Civil que se considera 
inepta a petigao inicial quando da narragao dos fatos nao decorre 
logicamente a conclusao (art. 295, paragrafo unico, II). ' 

Nao vislumbro possibilidade de dar prosseguimento a agao 
em face de a tecnica redacional ser totalmente confusa, obscura e 
enleada de forma que da narragao dos fatos nao decorre uma conclusao 
logica justif icadora do pedido. 

Ha entendimento de que, havendo um nexo de causalidade 
entre a causa petendi e o pedido final da inicial, mesmo com redagao 
obscura, deve o Magistrado mandar, no minimo, emendar a exordial. 

Todavia, nao e o caso presente. O autor, na intengao de 
demonstrar seu direito, constroi oragoes extensas, com excesso 
desnecessario de preposigoes e transcreve uma serie de dispositivos 
legais no entremeio das palavras sem destaque. ; 

i 
Comentando tal dispositivo, ANTONIO CLAUDIO DA COSTA j 

MACHADO explica: "Entre os fatos narrados e o direito - que, em fungao! 
desses fatos, o autor diz existir - sempre deve haver uma relagdo logica. Port 
isso e que se afirma que na petigao inicial existe um silogismo, isto e, uml 
raciocinio logico composto de duas premissas (a maior, a norma juridica; a 
menos, os fatos) a partir das quais chega-se a uma conclusao: a existencia ou a 
inexistencia do direito invocado. Se esta relagdo logica ndo existd, ndo e possivel 
ao magistrado dizer se o pedido procede ou ndo. Exemplos: para o fato ndo ha 
direito, o direito exposto ndo e aplicdvel aos fatos; da aplicagdo do direito aos-~ 
fatos ndo pode decorrer, nem em tese, a procedencia do pedido (os exemplos sjXt5~~ 
de Joao Mendes), ou, ainda, a narrativa dos fatos e realizada de marmmpv 
obscura, ou contraditdria, de sorte a ndo permitir a compreensdo do que ssJk^aJ 
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causa eficiente do pedido" ( M A C H A D O , A n t o n i o C l a u d i o d a Cos ta . C o d i g o 
d e p r o c e s s o c i v i l i n t e r p r e t a d o : a r t i g o p o r a r t i g o , p a r a g r a f o p o r p a r a g r a f o . 
S a o P a u l o : S a r a i v a , 1 9 9 3 . p . 2 4 6 ) . 

J O S E R O G E R I O C R U Z E T U C C I a c r e s c e n t a q u e "nossos 
doutrinadores e tribunais tambem consideram inepta a petigdo initial ndo so 
quando Ihe falta a causa de pedir, como tambem na hipotese de narragao 
obscura, desarmonica ou imprecisa dos fatos e dos fundamentos juridicos, de 
sorte a tornar impossivel ou dificultada a elaboragao da contestagao pelo reu" 
( T U C C I , J o s e R o g e r i o C r u z e. C a u s a de P e d i r e P e d i d o n o Processo C i v i l . 
S ao P a u l o : R T , 2 0 0 2 . p . 1 6 0 ) . 

f 

E d a j u r i s p r u d e n c i a : 

"B inepta a inicial quando da narragao dos fatos ndo decorre,' 
logicamente, a conclusao e muito menos se consegue extrair a causa de 
pedir" (TFR, Ac. u n . da 2a — Secao do TFR, de 12/05/87, na Acao 
Rescisoria 1.321 - AL, rel . M in . Miguel Ferrante, DJU, de 18/06/87, 
pag. 12.255 apud Apelacao civel n . 38.707, de Itajai, Relator: Des. 
Claudio Marques, j . 17/12/92). 

"RBSPONSABILIDADB CIVIL — ACIDENTE DE TRANSITO — ACAO 
REGRESSIVA DE REPARAQAO DE DANOS — SEGURADORA — PETIQAO 
INICIAL INEPTA — EXTINQAO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MBRITO 
— SENTENCA CONFIRMADA — RECLAMO DESPROVIDO. 

Inepta a petigao inicial, em face da narragao dos fatos ndo decorrer 
logicamente a conclusao, impde-se a extingao do feito sem julgamento de; 
merito (art. 267, I e VI c/c art. 295, § unico, II, CPCf (TJSC, Apelacao 1 

clvel n . 98.011217-6, de B lumenau, Relator: Desembargador ORLI 
RODRIGUES, j .01/12/1998) . 

"PROCESSUAL CIVIL - CAUTELAR - NULIDADE DA SENTENCA - FALTA' 
DE FUNDAMENTACAO - INOCORRSNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL1 

~ TEORIA DA SUBSTANCIAQAO - CAUSA DE PEDIR REMOTA EM 
DESACORDO COM O PEDIDO - INTELIGBNCIA DOS ARTS. 282, III B IV, • 
B 284, PARAGRAFO UNICO, DO CPC - DECISAO MANTlDA ; 

1. "Ndo e nula a sentenga que, embora concisa, resolve a lide de forma, 
logica atraves de juizo juridico emperfeito silogismo" (AC n° 36.397, Des.' 
Amaral e Siluaj. 

2. 'O pedido e a conclusao logica da exposigao dos fatos e dos [ 
fundamentos de direito formulada na pega vestibular. Inexistente! 
delimitagao do pedido, ou refugindo ela por completo dos objetivos da j 
agao promouida, o que desprove a pretensao da necessaria 
determinagdo, a inicial padece de total inepcia, autorizando a exting&q 
pleito deduzido' (AC n." 1999.003263-9, Des. Trindade dos Sar 
(TJSC, Apelacao Civel n. 2003.028212-2, da Capital, Relator:^ 
MARCUS TULIO SARTORATO, j .05/03/2004) . 
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A N T E O E X P O S T O , e a t e n t o a o s p r i n c l p i o s d e d i r e i t o 
n o r t e a d o r e s d o c a s o infoco, I N D E F I R O A P E T I C A O I N I C I A L , n o s t e r m o s 
d o i n c . I d o a r t . 2 9 5 d o C o d i g o d e P r o c e s so C i v i l , e p o r c o n s e q i i e n c i a 
J U L G O E X T I N T O 0 P R O C E S S O s e m a p r e c i a c a o d o m e r i t o e m 
c o n f o r m i d a d e c o m o i n c . I d o a r t . 2 6 7 d o C o d e x . 

P u b l i q u e - s e , r e g i s t r e - s e e i n t i m e m - s e . 
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Proc: no. 0132008003-232-2 
Acao: Civil Publica 
Autor: Ministerio Publico Estadual 
Reu: Estado da Paraiba e o Munic ip io de Cajazeiras 

S E N T E N C A 

A c a o c i v i l p u b l i c a 
D i r e i t o a s a u d e . 
m e d i c a m e n t o . D e v e r 
M u n i c i p i o . S i s t e m a 

O b r i g a c a o fazer . 
F o r n e c i m e n t o d e 
d o E s t a d o e d o 

U n i c o d e S a u d e . 
R e s p o n s a b i l i d a d e s o l i d a r i a . O m i s s a o d o 
E s t a d o e d o M u n i c i p i o . O b r i g a c a o de fazer . 
P r o c e d e n c i a d o p e d i d o . 

I - O d i r e i t o a s a u d e e a d i g n i d a d e d a 
p e s s o a h u m a n a d e v e m e s t a r a c i m a d e 
q u a l q u e r i n t e r e s s e f i n a n c e i r o o u d i s p u t a 
d e c o m p e t e n c i a e s t a t a l . 

I I - E deve r d o E s t a d o e d o M u n i c i p i o , 
i n t e g r a n t e s d o S i s t e m a U n i c o de S a u d e , 
g a r a n t i r o f o r n e c i m e n t o d e m e d i c a c a o 
i n d i s p e n s a v e l a v i d a d e p a c i e n t e 
n e c e s s i t a d o . 

V i s t o s e tc , 

I I I - P r o c e d e n c i a d o p e d i d o d e o b r i g a c a o e 
fazer . 

T r a t a - s e d e j a cao c i v i l p u b l i c a , n a q u a l o M i n i s t e r i o P u b l i c o 
E s t a d u a l , d i a n t e d a r e c u s a d o E s t a d o d a P a r a i b a e d o M u n i c i p i o d e 
C a j a z e i r a s - P B e m p r o v i d e n c i a r o f o r n e c i m e n t o de m e d i c a m e n t o s 
" s p i r i v a , a e r o l i m , f o r a s e q , p a n t o c a l , t e b o r i n , g l i m e p i l , m a l e a t o de 
e n a l a p r i l , p i l o c a r p i n a , j m a l e a t o d e t i m o l o l e m a x i t r o F ' e a i n d a a 
d i s t r i b u i g a o d e 2 0 ( v i n t e ] c i l i n d r o s d e o x i g e n i o , p a r a fins d e t r a t a m e n t o 

p a c i e n t e M a r i a d a s D o r e s d e A l b u q u e r q u e , e m c o n f o r m i d a d e c o m a 
s s c r i c a o m e d i c a e e m v i s t a d a f a l t a de c o n d i c o e s f i n a n c e i r a s d a 



p a c i e n t e para arar com os cnstos d a r e f e r i d a medicacao, v e m requerer a : 

o b r i g a c a o d e f a z e r p o r p a r t e d o s r e u s p a r a o f o r n e c i m e n t o d e v i d o . 
j 

A p e t i c a o i n i c i a l f o i r e c e b i d a e, e m s e g u i d a , e m a p r e c i a c a o 

a o r e q u e r i m e n t o l i m i n a r , a d e c i s a o f o i p e l a c o n c e s s a o d a m e d i d a l i m i n a r 

( f ls . 3 9 / 4 5 ) . ; 

S o m e n t e o ; E s t a d o d a P a r a i b a a p r e s e n t o u c o n t e s t a c a o ao 

p e d i d o , r e s t a n d o r e v e l o M u n i c i p i o d e C a j a z e i r a s . 

S a n e a d o o p r o c e s s o , f o i d e s i g n a d a a u d i e n c i a d e i n s t r u c a o e 
j u l g a m e n t o , n a q u a l n a o se p r o d u z i u n e n h u m a p r o v a . 

j 
E o r e l a t o r i o , p a s s o a d e c i d i r . 

N a o o b s t a n t e a e v i d e n t e i n c a p a c i d a d e f i n a n c e i r a d o 
p a c i e n t e p a r a a d q u i r i r o s r e f e r i d o s e q u i p a m e n t o s , o f a t o e que n e m o 
E s t a d o d a P a r a i b a je n e m o M u n i c i p i o d e Ca j a z e i r a s v e m 
p r o p o r c i o n a n d o - l h e o a p a r e l h o n e c e s s a r i o ao s e u t r a t a m e n t o . 

A C o n s t i t u i c a o d a R e p u b l i c a p r e v e a s a u d e c o m o d i r e i t o 
s o c i a l b a s i c o d e t o d a s a s p e s s o a s e d e v e r d o E s t a d o , g a r a n t i n d o , d e s s a 
f o r m a , o a c e s s o u n i v e r s a l e i g u a l i t a r i o a s a coes e a o s s e r v i c o s de s a u d e : 

A r t . 6° Sao d i r e i t o s socials a educacao, a saude, o t r a b a l h o , o 
lazer, a se'guranca, a prev idenc ia socia l , a protecao a 
m a t e r n i d a d e 'e a in f anc ia , a ass is tenc ia aos desamparados , n a 
f o r m a des ta Cons t i tu i cao . 
(-) | 
A r t . 196. A saude e d i re i to de todos e dever do Estado, ga ran t i do 
m e d i a n t e po l i t i cas sociais e economicas que v i s em a reducao do 
r i s co de doenca e de o u t r o s agravos e ao acesso u n i v e r s a l e 
i g u a l i t a r i o as acoes e servicos pa ra s u a promocao , protecao e 
recuperagao . j 

M a i s : a C o n s t i t u i c a o d a R e p u b l i c a a s s e g u r a e s p e c i a l 
p r o t e c a o a p e s s o a p o r t a d o r a d e d e f i c i e n c i a , g a r a n t i n d o - l h e a s s i s t e n c i a 
i n t e g r a l a s a u d e : 

A r t . 2 0 3 . A ass i s tenc ia socia l sera pres tada a q u e m de la 
necess i tar , i ndependen t emen t e de c on t r i bu i cao a segur idade 
soc ia l , e t e m p o r objet ivos: 
IV a hab i l i t a cao e reab i l i tacao das pessoas po r tadoras de 

de f i c i enc ia e a p romogao de s u a integracao a v ida c o m u n i t a r i a . 

T e m - s e e n t e n d i d o , d e f o r m a q u a s e p a c i f i c a n a 

i s p r u d e n c i a , q u e o d i r e i t o a s a u d e , c o n s a g r a d o n o a r t . 1 9 6 , d a 

/ 8 8 , c o n f e r e a o s e u t i t u l a r ( o u se ja , a t odos ) a p r e t e n s a o de e x i g i r 

S r e t a m e n t e d o E s t a d o q u e p r o v i d e n c i e o s m e i o s m a t e r i a l s p a r a o gozo 
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d e s s e d i r e i t o , c o m o , p o r e x e m p l o , f o r n e c a o s m e d i c a m e n t o s n e c e s s a r i o s 
a o t r a t a m e n t o o u a r q u e c o m o os c u s t o s d e u m a o p e r a c a o c i r u r g i c a 
e s p e c i f i c a . 

N o q u e se re f e re a o f o r n e c i m e n t o d e r e m e d i o s , m a i s 

e s p e c i f i c a m e n t e r e m e d i o s a p o r t a d o r e s d o H I V , a m a t e r i a c h e g o u ao 

S u p r e m o T r i b u n a l F e d e r a l q u e t e r n d e c i d o d a s e g u i n t e f o r m a : 

"PACIENTE : C O M H I V / A I D S - PESSOA DESTITUlDA D E 
RECURSOS F INANCEIROS - D IREITO A V I D A E A SAUDE -
FORNECIMENTO GRATUITO D E M E D I C A M E N T O S - D E V E R 
CONSTITUCIONAL D O PODER PUBL ICO (CF, ARTS. 5°, CAPUT, 
E 196} - PRECEDENTES (STF) - RECURSO D E AGRAVO 
IMPROVIDO.j O D IRE ITO A S A U D E REPRESENTA 
CONSEQUENCIA CONSTITUCIONAL INDISSOClAVEL DO 
D IRE ITO A V IDA . - O d i r e i t o p u b l i c o sub je t i vo a saude representa 
pre r roga t i va j u r i d i c a i n d i s p o n i v e l assegurada a general idade das 
pessoas pe la p r o p r i a Cons t i tu i cao da Repub l i ca (art. 196). 
T r a d u z benr j u r i d i c o c o n s t i t u c i o n a l m e n t e tu te lado , por cu ja 
in tegr idade deve velar , de m a n e i r a responsave l , o Poder Publ ico , 
a q u e m i n c u m b e f o r m u l a r - e i m p l e m e n t a r - po l i t i cas sociais e 
economicas idoneas que v i s e m a ga ran t i r , aos c idadaos, inc lus i ve 
aqueles por tadores do v i r u s H IV , o acesso un i v e r sa l e i gua l i t a r i o 
a ass is tenc ia f a rmaceu t i c a e med ico -hosp i ta la r . - O d i re i to a 
saude - a l em de qua l i f i ca r -se como d i r e i t o f u n d a m e n t a l que 
ass is te a todas as pessoas - r epresenta conseqi iencia 
c o n s t i t u c i o n a l ind issoc iave l do d i r e i t o a v i da . O Poder Publ i co , 
q u a l q u e r que seja a esfera i n s t i t u c i o n a l de s u a atuacao no p i a n o 
da organizacao federat iva b ras i l e i r a , nao pode mostrar -se 
ind i f e rente ao p r o b l e m a da saude d a populaeao , sob pena de 
i n c i d i r , a i n d a que po r c ensurave l omissao , em grave 
c o m p o r t a m e n t o i n c o n s t i t u c i o n a l . A INTERPRETACAO DA 
N O R M A PROGRAMATICA NAO P O D E TRANSFORMA-LA E M 
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O carater 
p r o g r a m a t i c o ' d a regra i n s c r i t a n o a r t . 196 d a C a r t a Pol it ica - que 
t e m p o r des t ina ta r i os todos os entes po l l t i cos que compoem, no 
p i a n o i n s t i t u c i o n a l , a organizacao federat iva do Estado bras i l e i ro 

n a o pode converter-se em promessa cons t i tuc i ona l 
inconsequente , sob pena de o Poder Publ i co , f raudando j u s t a s 
expectat ivas 'nele depos i tadas pe la co le t iv idade, subs t i tu i r , de 
m a n e i r a i l e g i t ima , o c u m p r i m e n t o de seu impostergavel dever, 
p o r u m gesto . i r responsave l de in f ide l idade governamenta l ao que 
d e t e r m i n a a p r o p r i a Le i F u n d a m e n t a l do Estado . DISTRIBUICAO 
GRATUITA D E M E D I C A M E N T O S A PESSOAS CARENTES. - O 
r econhec imento j u d i c i a l da va l idade j u r i d i c a de programas de 
d i s t r i b u i c a o ' g r a tu i t a de med i camen to s a pessoas carentes, 
i n c lu s i v e aquelas po r t ado ras do v i r u s H IV/A IDS , da efetividade a 
prece i tos f u n d a m e n t a l s da Cons t i tu i c ao da Repub l i ca (arts. 5°, 



v 

c a p u t , e 196) e representa , n a conerecao do seu alcance, u m , _(;\ 
gesto reverente e so l idar io de apreco a v i da e a saude das •. . Kfiff^" 
pessoas, espec ia lmente daque las que n a d a tern e nada p o s s u e m , 
a n a o ser a ; consc ienc ia de s u a p r o p r i a h u m a n i d a d e e de s u a 
essenc ia l d ign idade . Precedentes do STF" 1 . 

O m e s m o ' f u n d a m e n t o u t i l i z a d o p a r a o b r i g a r o P o d e r 
P u b l i c o a f o r n e c e r o m e d i c a m e n t o a p e s s o a s c a r e n t e s p o d e ser u t i l i z a d o 
p a r a o b r i g a - l o a c u s t e a r t r a t a m e n t o s e e x a m e s espec i f i cos , c o m o p o r 
e x e m p l o , e x a m e de r e s s o n a n c i a m a g n e t i c a 2 , e l e t r o e n c e f a l o g r a m a 3 , 
f o r n e c i m e n t o d e a p a r e l h o s a u d i t i v o s 4 , i m p l a n t e d e p r o t e s e 5 , i n t e r n a c a o 
e m U T I n e o - n a t a l e m h o s p i t a l p a r t i c u l a r 6 , t r a t a m e n t o p s i q u i a t r i c o o u 
p s i c o l o g i c o a m e n o r c a r e n t e 7 , i n t e r n a c a o m e d i c a e m h o s p i t a l p a r t i c u l a r , 
d i a n t e d a a u s e n c i a de v a g a e m h o s p i t a l c o n v e n i a d o c o m o ' SUS 8 , c u s t e i o 
d e t r a n s p o r t e p a r a t r a t a m e n t o m e d i c o e m o u t r a l o c a l i d a d e 9 , t r a n s p l a n t e 
d e m e d u l a o s s e a 1 0 , i m p l a n t a c a o de a p a r e l h o c a r d i o v e r s o s - d e s f i b r i l a d o r 
v e n t r i c u l a r 1 1 e t c . j 

N o p r e s e n t e caso , o q u e se o b s e r v a e a n e c e s s i d a d e 
p r e m e n t e d a p a c i e n t e e m o b t e r a m e d i c a e a o p r e s c r i t a e o s 
e q u i p a m e n t o s p a r a s e u t r a t a m e n t o . T e n d o e m v i s t a a s n e g a t i v a s d o s 
o r g a n s p u b l i c o s e m r e s o l v e r a s i t u a c a o , faz-se n e c e s s a r i a a i n t e r v e n c a o 
d o P o d e r J u d i c i a r i o . | 

C o m o j a d e c i d i u o M i n . C e l s o de Me l l o , d o S u p r e m o 
T r i b u n a l F e d e r a l , a o a p r e c i a r a Pet . 1 . 246 -SC : 

i 
" en t r e proteger a inv i o l ab i l i dade do d i r e i t o a v i d a e a saude, que 
se qua l i f i c a como d i r e i t o sub j e t i vo ina l i enave l assegurado a t odos 
pe la p r o p r i a Cons t i tu i cao d a Repub l i ca (art. 5°, c a p u t e a r t . 196) , 
o u fazer preyalecer, c o n t r a essa prer roga t i va f u n d a m e n t a l , u m 
interesse f inance i ro e s e cundar i o do Estado , en tendo - u m a vez 
con f i gu rado esse d i l e m a - que razoes de o rdem e t i co - ju r ld i ca 
i m p o e m ao j u l g a d o r u m a so e possive l opcao: aquela que 
p r i v i l e g i a o respeito indec l inave l a v i da e a saude h u m a n a " . 

RB 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24/11/2000, p. 101. 
TJRS, AI 70005170121, j . 23/10/2002. 

3 TJRS, A I 70004239695, j . 12/6/2002. 
4 TJRS, AC 70002532877, j . 2/8/2002. 
5 TJRS, AC 70002508679, j . 30/5/2001. 
* TJMA, AC 24192002, DJ 28/11/02; TJES, MS n° 100990006817, j . . 21/09/00 

j S T J , MC 2540/RS, DJ 8/10/2001, p. 162. 

h S ^ 0 1 ! ^ nnT, J^ G ' A C 0 0 0 - 2 7 3 - 9 8 2-9/00 , DJ 6/9/2002; AC 000.294.055-9/00, DJ 13/11/2002. 
fJMG, AC 000.262.332-0/00, DJ 14/11/2002. 

/TRF 4* Regiao, AG 45090/PR, DJ 23/08/2000, p 272. 
) T R F 4 3 Regiao. AMS 199804010717940/RS, DJ 3/11/1999, p. 52. 
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Vale r e s s a l t a r q u e m e l h o r s e r i a q u e os Pode r e s P u b l i c o s l 
l e v a s s e m a s e r i o a c o n c r e t i z a c a o d o s d i r e i t o s f u n d a m e n t a l s e, c o m m a i s 
" v o n t a d e d e C o n s t i t u i c a o " , c o n s e g u i s s e m o f e r ece r u m s e r v i c o de s a u d e 
d e q u a l i d a d e a t o d a a p o p u l a c a o , i n d e p e n d e n t e m e n t e d e q u a l q u e r 
m a n i f e s t a c a o d o Poder J u d i c i a r i o . C o m o a t u a l m e n t e e s s a s i t u a c a o i d e a l 
e s t a l o n g e d e s e r r e a l i d a d e , e i m p r e s c i n d i v e l a a t u a c a o j u r i s d i c i o n a l 
p a r a q u e p e l o m e n o s a c a m a d a m a i s p o b r e d a p o p u l a c a o p o s s a 
u s u f r u i r , n a m i n i m a d i r n e n s a o d e s e j a v e l , o d i r e i t o c o n f e r i d o p e l a 
C o n s t i t u i c a o . 

A L e i 8 . 0 8 0 / 9 0 , q u e c r i o u o S i s t e m a U n i c o de S a u d e , f o i 

e d i t a d a c o m f u n d a m e n t o n a C o n s t i t u i c a o d a R e p u b l i c a . A m e s m a 

c l a s s i f i c a a s a u d e c o m o u m d i r e i t o d e t o d o s e d e v e r d o E s t a d o ( U n i a o , 

E s t a d o s - M e m b r o s e M u n i c i p i o s ) , d i s p o n d o , n o s eu a r t i g o 4° q u e o 

c o n j u n t o d e a c o e s e : s e r v i c o s d e s a u d e , p r e s t a d o s p o r o r g a o s e 

i n s t i t u i c o e s p u b l i c a s f e d e r a l s , e s t a d u a i s e m u n i c i p a l s , d a A d r n i n i s t r a c a o 

d i r e t a e i n d i r e t a e d a s f u n d a c o e s m a n t i d a s p e l o Pode r P u b l i c o , c o n s t i t u i 

o S i s t e m a U n i c o d e S a u d e (SUS) . 

D i a n t e de q u a l q u e r p o s s i b i l i d a d e d e ser a l e g a d o e v e n t u a l 
c o n f l i t o d e p r i n c i p i o s c o n s t i t u c i o n a i s , d eve p r e v a l e c e r o d i r e i t o a v i d a 
( a r t . 5 ° , c a p u t , d a C F / 8 8 ) e o d a d i g n i d a d e d a p e s s o a h u m a n a ( a r t . 1° , 
I I I , d a C F / 8 8 ) , p o r q u a n t o s o b r e p o e m a q u a i s q u e r o u t r o s q u e p o s s a m 
s e r i n v o c a d o s , c o m o o d a d i s p o n i b i l i d a d e o r c a m e n t a r i a e o d a r e s e r v a 
d o p o s s l v e l ( a r t . 1 6 7 , I I , d a C F / 8 8 ) , p a r t i c u l a r m e n t e e m ' f a c e d o c a s o 
c o n c r e t o d i a n t e d a s p r o v a s j u n t a d a s ( p a r e c e r m e d i c o ) , d o h i s t o r i c o d a 
e v o l u c a o d a e n f e r m i d a d e , t u d o e m face d o p r i n c l p i o d a p o n d e r a c a o 
f a c e t a d a r a z o a b i l i d a d e ( a r t . 5^ L I V d a C F / 8 8 ) . 

N o t o c a n t e a r e s p o n s a b i l l d a d e d o E s t a d o d a P a r a i b a e d o 
M u n i c i p i o d e C a j a z e i r a s , o q u e se d e m o n s t r a n o s a u t o s , e m t e r m o s de 
d e c i s o e s a d m i n i s t r a t i v a s , e a r e g r a d a e x c l u s a o d a r e s p o n s a b i l l d a d e , 
q u a n d o n a r e a l i d a d e o q u e deve p r e v a l e c e r , s e g u n d o os d i t a m e s 
c o n s t i t u c i o n a i s n a a r e a de s e g u r i d a d e s o c i a l e d e s a u d e , e a 
r e s p o n s a b i l l d a d e s o l i d a r i a , p o i s o S i s t e m a U n i c o de S a u d e (SUS) e 
m a n t i d o e g e r i d o p e l a U n i a o , E s t a d o e M u n i c i p i o , d e v e n d o , p o r t a n t o , 
s e r e m o s e n t e s f e d e r a d o s s o l i d a r i o s e m t e r m o s de r e s p o n s a b i l i d a d e s . 

Nesse s e n t i d o : 
1 
i 

"Agao C iv i l | Pub l i c a - T e t r apa res i a Espas t i ca - T r a t amen to 
atraves da u t i l i z a cao de apa re lhos - Fo rnec imen to pelo Poder 
Pub l i co - A r t i go 196 da Cons t i tu i cao Federal - A 
r esponsab i l l dade pe la pres tacao dos s e r v i cos . de saude e 
c o m p a r t i l h a d a en t r e os entes po l i t i cos - O d i re i to a saude rege-se 
pelos p r inc i p i o s da un i v e r sa l i dade e da i gua ldade de acesso as 



agoes e serv icos que a p r o m o v a m , pro tegem e r e cupe ram -
Decisao m o n o c r a t i c a que da p r o v i m e n t o ao r e c u r s o . " 1 2 

"Sendo o S i s t ema U n i c o de Saude (SUS) composto pe la U n i a o , 
Es t ados -Membros , D i s t r i t o Federa l e M u n i c i p i o s , impoe-se o 
r e conhec imen to d a r e sponsab i l l dade so l idar ia dos a lud idos entes 
federat ivos, de m o d o que q u a l q u e r deles tern l eg i t imidade p a r a 
f i g u r a r n o po lo pass ivo das d e m a n d a s que ob je t i vam assegurar o 
acesso a med icacao p a r a pessoas desprov idas de r e c u r s o s 
financeiros."13 

"O S i s t ema U n i c o de Saude e f inanc iado pela Uniao, Es t ados -
m e m b r o s , D i s t r i t o Federa l e M u n i c i p i o s , sendo so l i da r i a a 
r e sponsab i l l dade dos re fer idos entes no c u m p r i m e n t o dos 
servicos p u b l i c o s de saude pres tados a populacao . Leg i t im idade 
pass i va do M u n i c i p i o c o n i i g u r a d a . " 1 4 

E d a compe t enc i a so l i da r i a en t r e a Un iao , os Estados, o D i s t r i t o 
Federa l e os M u n i c i p i o s a responsab i l ldade pela prestacao do 
serv ico de saude a popu lacao , sendo o S is tema Unico de Saude 
compos t o pelos re fer idos entes , con forme pode se depreender do 
d i spos to nos a r t s . 196 e 198, § 1°, d a Cons t i tu i gao Federa l . " 1 5 

"O caso, a s s i m , e de aco lher-se , nos t e rmos do a r t . 557, § 1°, do 
Cod. Proc. C i v i l , a i n con f o rm idade , para , em r e t r a t a c a o , a c l a r a r 
ser a M u n i c i p a l i d a d e de Ribeirao Preto responsave l , 
c o n j u n t a m e n t e , pelo c u m p r i m e n t o d a l i m i n a r concedida em 
p r i m e i r a i n s t a n c i a , nos a u t o s da agao c i v i l p u b l i c a mov ida c o n t r a 
a Fazenda do Es tado de Sao Paulo e Fazenda M u n i c i p a l de 
R ibe i rao P re to . * 1 6 

S A U D E - A Q U I S i g A O E FORNECIMENTO D E M E D I C A M E N T O S -
D O E N C A RARA. 
I n c u m b e ao Es tado (genero) p roporc i onar meios v i s a n d o a 
a l canga r a saude , espec ia lmente q u a n d o envolv ida c r i a n g a e 
adolescente. O S i s t ema U n i c o de Saude t o r n a a responsab i l idade 
l i n ea r a l cangando a U n i a o , os Estados , o D i s t r i t o Federal e os 
M u n i c i p i o s (RE 195192/RS - R io Grande do S u l , Rel. M i n . M a r c o 
A u r e l i o de Me l lo , 2 a T u r m a , j . 22/2/2000 ) . 

j 
ADMIN ISTRAT IVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO D E 
M E D I C A M E N T O S . SUS. L E G I T I M I D A D E PASSIVA SOLIDARIA 
D O MUNIC IP IO , D O ESTADO E DA UNIAO. ARTS. 196 E 198 , § 
1°, DA CF/88 . 

I - E d a c ompe t enc i a s o l i da r i a entre a Un iao , p s Es tados , o 
D i s t r i t o Federa l e os M u n i c i p i o s a responsabi l idade pe la 
pres tagao do servigo de saude a populagao, sendo o S i s t e m a 

T.J.S.P., A I n° 647.927-5/7-00, Rel. Des. Francisco Vicente Rossi, j . 01.06.07. 
S.T.J., RESP n° 777.264-PJ, Rel. Min. Joao Otavio de Noronha, DJU de 
.05.2006, p. 207. 
S.T.J., RESP 439.833-SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 24.04.2006, p. 354 . 
S.T.3., RESP n° 773.657-RS, Rel. Min. Francisco Falcao, DJU de 19.12.2005, p. 

-8. 
TJSP, A I no 647 .903 .5/0-01 , Rel. Des. tu is Ganzerla, j . 18. 06. 07. 
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Un i co de Saude compos to pe los re fer idos entes, conforme pode ? ~ f 
se depreender do d ispos to nos a r t s . 196 e 198, § 1°, da ^ ^ / / ^ a ^ ^ 
C o n s t i t u i c a o Federa l . ^'~f>X?-''' 
I I - Recurso espec ia l i m p r o v i d o . (REsp 773657/RS , Rel . M i n . 
F ranc i sco Falcao, l a T u r m a , D J 19/12/2005 p . 268) 

ADMIN ISTRAT IVO E PROCESSUAL C IV IL - FORNECIMENTO D E 
M E D I C A M E N T O S - TRATAMENTO M E D I C O - SUS -
R E S P O N S A B I L I D A D E SOLIDARIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 
1. O f u n c i o n a m e n t o do S i s t ema Un ico de Saude - SUS e de 
r e sponsab i l i dade so l i da r i a da Uniao , Es tados -membros e 
M u n i c i p i o s , de m o d o que , qua i sque r dessas enddades tern 
l e g i t im idade a d c a u s a m p a r a f i gu ra r no polo passivo de d e m a n d a 
que ob je t i va a g a r a n t i a do acesso a medicacao para pessoas 
desprov idas de recursos ' f inance i ros . 
2. Recurso espec ia l p r o v i d e R e t o m o dos autos ao T r i b u n a l de 
o r i gem p a r a a c o n t i n u i d a d e do j u l g a m e n t o . (Resp 7 7 1 . 5 3 7 / R J , 2 a 

T u r m a , Re la tora M i n . E l i a n a C a l m o n , D J 03 .10 .2005 P. 237) 

ADMIN ISTRAT IVO . M E D I C A M E N T O O U CONGENERE. PESSOA 
DESPROVIDA D E RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO 
GRATUITO. RESPONSAB IL IDADE SOLIDARIA DA UNIAO, 
E S T A D O S - M E M B R O S , DISTRITO F E D E R A L E MUNICIPIOS. 
1. E m sede de r e cu r so especia l , somente se cogita de ques tao 
federa l , e n a o de m a t e r i a s a t lnen t es a d i r e i t o es tadua l o u l oca l , 
a i n d a m a i s q u a n d o desprov idas de conteudo n o r m a t i v e 
2. Recurso • n o q u a l se d i s cu t e a l eg i t imidade pass iva do 
M u n i c i p i o p a r a f i g u r a r e m d e m a n d a j u d i c i a l cu j a pre tensao e o 
f o rnec imen to de protese i m p r e s c i n d i v e l a locomocao de pessoa 
carente , p o r t a d o r a de de f i c ienc ia m o t o r a r e su l t an t e de m e n i n g i t e 
bac t e r i ana . ! 
3. A Le i Federa l n . 8 . 0 8 0 / 9 0 , c o m f u n d a m e n t o n a Cons t i tu i cao 
d a Repub l i ca , c lass i f i ca a saude como u m d i r e i t o de todos e dever 
do Es tado . 
4 . E obr igacao do Estado (Uniao , Es tados -membros , D i s t r i t o 
Federa l e M u n i c i p i o s ) assegurar as pessoas desprov idas de 
r ecursos financeiros o acesso a medicagao 'ou congenere 
necessar io a c u r a , con t ro l e o u a b r a n d a m e n t o de suas 
en f e rmidades , sobre tudo , as ma i s graves. 
5. Sendo o- SUS compos to pe la Un iao , Es tados -membros e 
M u n i c i p i o s , e de reconhecer-se , e m funcao d a so l idar iedade, a 
l e g i t i m i d a d e ! pass i va de q u a i s q u e r deles n o polo pass ivo da 
d e m a n d a . 
6. Recurso espec ia l i m p r o v i d o . (Resp 656 .979/RS, 2 a T u r m a , 
Re la tor M i n . Cas t ro Me i ra , D J 7 3 / 2 0 0 5 p. 230 . 

N e s t a c o n f o r m i d a d e , e i n d i s c u t i v e l a e x i s t e n c i a de 
r e s p o n s a b i l i d a d e s o H d a r i a d e E s t a d o e M u n i c i p i o . 

P o r i s t o , e p o r se r o d i r e i t o a s a u d e , d i r e i t o p u b l i c o 
j j e t i v o f u n d a m e n t a l , j i n a l i e n a v e l e a s s e g u r a d o n a L e i M a i o r F e d e r a l , 
o p r i m a d o s u p e r a q u a l q u e r r e s t r i c a o p r e v l s t a , e m t e r m o s 
- a m e n t a r i o s , p a r a o r f o r n e c i m e n t o d o s m e d i c a m e n t o s , q u e c a b e ao 
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m u n i c i p i o d e C a j a z e i r a s e ao E s t a d o d a P a r a i b a , e m r e s p o n s a b i l i d a d e . 
s o l i d a r i a , a o b r i g a c a o c o n s t i t u c i o n a l . \ 

Nesse s e n t i d o : 

EMENTA : Acao c i v i l p u b l i c a . L i m i n a r . Requis i tes . Presenca. 
M u n i c i p i o . SUS. T r a t a m e n t o fora do dom i c i l i o do pac iente . 
D i r e i t o a v ida . L eg i t ima e a decisao l i m i n a r pro fer ida em acao 
c i v i l p u b l i c a , que d e t e r m i n a ao M u n i c i p i o o p r o n t o a t end imen to a 
pac iente benef ic iar io dos serv icos do SUS, c u j a sobrev ivenc ia 
dependa , c omprovadamen t e , da real izacao das prov idenc ias 
r equer idas , p o r t a n t o i m p e r i o s a a preservacao da v ida , em 
obsequio da protecao aos d i r e i t o s f u n d a m e n t a l s que, como f r u t o s 
da p r o p r i a n a t u r e z a h u m a n a , sao anter iores ao Es tado e 
ine rentes a o r d e m j u r i d i c a b ras i l e i r a , a teor do ar t . 5°, " c a p u t " , 
da Cons t i tu i cao Federa l . Rejeita-se a p r e l i m i n a r e nega-se 
p r o v i m e n t o ao r e curso . Agravo(C. Civeis Isoladas) n° 
1 . 0236 .04 .002930 -8/001 - C o m a r c a de E l o i Mendes - Agravante 
M u n i c i p i o de E l o i Mendes - Agravado : M in i s t e r i o Publ i co do 
Es tado de M i n a s Gera is - Relator : Des. A l m e i d a Melo. 

EMENTA: D i r e i t o Pub l i co nao especif icado. S is tema Un ico de 
Saude. '. 

T r a t a m e n t o especia l izado fo ra do domic i l i o . I legal idade n o seu 
inde f e r imento , nas pecu l i a r i dades do caso. D i re i to a saude , 
g a r a n t i a c o n s t i t u c i o n a l m e n t e assegurada , como dever do Es tado . 
Sentenca con f i rmada . Recurso improv ido (ape lacao c ive l n° 
5 9 8 3 0 8 9 5 5 , Terce i ra C a m a r a Cive l , T r i b u n a l de J u s t i c a do RS, 
Relator : L u i z ' A r i A z a m b u j a Ramos , j u l g a d o em 22/10/1998 ) . 

A p l a u s i b i l i d a d e d o d i r e i t o a m e a c a d o de l esao e s t a 
d e m o n s t r a d a p e l o r e c o n h e c i m e n t o d o d i r e i t o a s a u d e c o m o d i r e i t o 
p u b l i c o s u b j e t i v o d e t o d o s ; e a u r g e n c i a se m a n i f e s t a n a n e c e s s i d a d e d e 
m i n i m i z a r o s p e r v e r s o s e f e i t o s d a s e n f e r m i d a d e s q u e a t i n g e m o s 
p a c i e n t e s n e c e s s i t a d o s . 

N a o h a n a de f e sa d o s r e u s q u a l q u e r f u n d a m e n t o p a r a a 
e x c l u s a o d e s u a s r e s p o n s a b i l i d a d e s s o l i d a r i a s n o c u m p r i m e n t o d o d e v e r 
d e p r e s t a r o s e r v i c o d e s a u d e a d e q u a d o a o p a c i e n t e a p o n t a d o p e l o 
M i n i s t e r i o P u b l i c o E s t a d u a l . 

A N T E O E X P O S T O , e atento aos p r inc ip i os de d i re i to norteadores 
do caso infoco, J U L G O P R O C E D E N T E , O P E D I D O , p a r a C O N D E N A R o 
M u n i c i p i o d e C a j a z e i r a s e o E s t a d o d a P a r a i b a ( r e s p o n s a b i l i d a d e 
s o l i d a r i a ) a o c u m p r i m e n t o d e o b r i g a c a o d e fazer , c o n s i s t e n t e e m 
f o m e c e r g r a t u i t a m e n t e a p a c i e n t e M a r i a d a s D o r e s d e A l b u q u e r q u e os 
m e d i c a m e n t o s " s p i r i v a , ' a e r o l i m , f o r a s e q , p a n t o c a l , t e b o r i n , g l i m e p i l , 
m a l e a t o d e e n a l a p r i l , p i l o c a r p i n a , m a l e a t o d e t i m o l o l e m a x i t r o l " e a i n d a 

<a». d i s t r i b u i c a o d e 2 0 ( v i n t e ) c i l i n d r o s de o x i g e n i o , m a n t e n d o a 
^ n i e c i p a c a o d e t u t e l a e m t o d o s o s s e u s t e r m o s , i n c l u s i v e ' c o m a m u l t a 



/ <3 
Sem honorarios advocaticios, a n t e o n a o - c a b i m e n t o n 

h i p d t e s e , b e m c o m o p o r a t u a r o M i n i s t e r i o P u b l i c o e m de f esa d o 
i n t e r e s s e s d a c o l e t i v i d a d e . ^ £-» 

E m face d o d i s p o s t o n o a r t . 4 7 5 d o C P C , a p r e s e n t e 
s e n t e n c a e s t a s u j e i t a ao d u p l o g r a u de j u r i s d i c a o . Po r i s s o , a p o s o p r a z o 
d o s r e c u r s o s v o l u n t a r i o s , r e m e t a m - s e a u t o s p a r a o r e e x a m e n e c e s s a r i o 
p e l o T r i b u n a l d e J u s t i c a d a P a r a i b a . 
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ESTADO DA PARAIBA 
PODER JUDICIARIO 

4 * V A R A D A C O M A R C A D E C A J A Z E I R A S 

Proc : no. 0132009000887-4 
Acao: Civi l Publica 
Autor : Minister io Publico Estadual 
Reu: Estado da Paraiba e o Municipio de Cajazeiras 

S E N T E N C A 

A c a o c i v i l p u b l i c a . O b r i g a c a o f a ze r . 
D i r e i t o a s a u d e . F o r n e c i m e n t o d e 
m e d i c a m e n t o s . D e v e r d o E s t a d o e d o 
M u n i c i p i o . S i s t e m a U n i c o de S a u d e . 
R e s p o n s a b i l i d a d e s o l i d a r i a . Q m i s s a o d o 
E s t a d o e d o M u n i c i p i o . O b r i g a c a o d e fazer . 
P r o c e d e n c i a d o p e d i d o . 

I - O d i r e i t o a s a u d e e a d i g n i d a d e d a 
p e s s o a h u m a n a d e v e m e s t a r a c i m a d e 
q u a l q u e r i n t e r e s s e f i n a n c e i r o o u d i s p u t a 
d e c o m p e t e n c i a e s t a t a l . 

I I - E d e v e r d o E s t a d o e do M u n i c i p i o , 
i n t e g r a n t e s d o S i s t e m a U n i c o de S a u d e , 
g a r a n t i r o f o r n e c i m e n t o d e m e d i c a m e n t o s 
p a r a o s p a c i e n t e s n e c e s s i t a d o s . 

I I I - P r o c e d e n c i a d o p e d i d o de o b r i g a c a o e 
fazer . 

V i s t o s e tc , 

T r a t a - s e de a c a o c i v i l p u b l i c a , n a q u a l o M i n i s t e r i o P u b l i c o 
E s t a d u a l , d i a n t e d a r e c u s a d o E s t a d o d a P a r a i b a e d o M u n i c i p i o d e 
C a j a z e i r a s - P B e m p r o v i d e n c i a r o f o r n e c i m e n t o d e m e d i c a m e n t o a 
p e s s o a n e c e s s i t a d a - J a n d u l d a C o s t a M a c i e l - p o r t a d o r de s e q i i e l a s 
a d v i n d a s d e c i r u r g i a d e b a c o e v e s i c u l a , r e q u e r e n d o a t u t e l a l i m i n a r . 

E m a p r e c i a c a o a o r e q u e r i m e n t o l i m i n a r , a dec i sao f o i p e l a 

c o n c e s s a o d a m e d i d a l i m i n a r ( f is . 4 5 / 5 2 ) . 
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T a o s o m e n t e o E s t a d o d a P a r a i b a a p r e s e n t o u c o n t e s t a c a o , 
e m s i n t e s e , d e s o b r i g a n d o - s e d e s u a s r e s p o n s a b i l i d a d e s e a p o n t a n d o u m 
a o o u t r o c o m o r e s p o n s a v e l . 

E o r e l a t o r i o , p a s s o a d e c i d i r . 

E m c o n t e s t a c a o , o E s t a d o d a P a r a i b a a p r e s e n t a , p o r m e i o 
d e s e u p r o c u r a d o r , p r e l i m i n a r e s de a u s e n c l a de i n t e r e s s e de a g i r e de 
i l e g i t i m i d a d e p a s s i v a d o E s t a d o . 

D i t a s p r e l i m i n a r e s c o n f u n d e m - s e , e m s u a p r o p r i a 
a r g u m e n t a c a o c o m o m e r i t o d a c a u s a , p o i s n a o h a q u e se f a l a r e m f a l t a 
d e i n t e r e s s e de a g i r ( c o n d i c a o d a acao ) e m u m c a s o d e s t a n a t u r e z a , p o r 
e n v o l v e r a v i d a e a s a u d e d a s p e s s o a s , e c l a r i v i d e n t e o i n t e r e s s e d o 
M i n i s t e r i o . P u b l i c o . D e m e s m a f o r m a , e o E s t a d o p a r t e l e g i t i m a p a r a 
f i g u r a r n o p l e i t o c o m o d e m a n d a d o e is q u e c o m p o e o S U S ( S i s t e m a U n i c o 
d e S a u d e ) e, c o m o t a l , t e r n s u a s r e s p o n s a b i l i d a d e s s o l i d a r i a s c o m os 
d e m a i s e n t e s . A l i a s , t a l m a t e r i a s e r a m a i s b e m a p r e c i a d a e m q u e s t a o d e 
m e r i t o . 

P o r i s s o , d e i x o d e a c o l h e r a s p r e l i m i n a r e s a r g i i i d a s e p a s s o 
ao e x a m e d o m e r i t o . 

N a o o b s t a n t e a e v i d e n t e i n c a p a c i d a d e f i n a n c e i r a d o 
p a c i e n t e p a r a a d q u i r i r o s r e f e r i d o s m e d i c a m e n t o s , o f a t o e q u e n e m o 
E s t a d o d a P a r a i b a e n e m o M u n i c i p i o d e Ca j a z e i r a s v e m 
p r o p o r c i o n a n d o - l h e os m e d i c a m e n t o s n e c e s s a r i o s p a r a o t r a t a m e n t o d o 
p a c i e n t e . 

A C o n s t i t u i c a o d a R e p u b l i c a p r e v e a s a u d e c o m o d i r e i t o 
s o c i a l b a s i c o de t o d a s a s p e s s o a s e d e v e r d o E s t a d o , g a r a n t i n d o , d e s s a 
f o r m a , o acesso u n i v e r s a l e i g u a l i t a r i o a s a coes e a o s s e r v i c o s de s a u d e : 

A r t . 6° Sao d i r e i t os sociais a educacao, a saude, o t r aba lho , o 
lazer, a s eguranca , a prev idenc ia social , a * protecao a 
m a t e r n i d a d e e a i n f anc i a , a ass is tenc ia aos desamparados , n a 
f o r m a desta Cons t i t u i c ao . 
(-) 
Ar t . 196. A saude e d i r e i t o de todos e dever do Estado , ga rant ido 
med i an t e po l i t i cas socia is e economicas que v i s em a reducao do 
r i sco de doenca e de ou t r o s agravos e ao acesso un i ve rsa l e 
i gua l i t a r i o as agoes e servicos p a r a s u a promogao, protegao e 
recuperagao. 

M a i s : a C o n s t i t u i c a o d a R e p u b l i c a a s s e g u r a e s p e c i a l 
w tecao a p e s s o a p o r t a d o r a d e d e f i c i e n c i a , g a r a n t i n d o - l h e a s s i s t e n c i a 
j e g r a l a s a u d e : 



Ar t , 203 . A ass i s t enc ia soc ia l sera pres tada a quern dela 
necess i tar , i ndependen t emente de c o n t r i b u i c a o a seguridade 
soc ia l , e tern po r objet ivos : 
IV a hab i l i t a cao e r eab i l i t acao das pessoas po r t ado ras de 

de f i c ienc ia e a promogao de s u a integragao a v i da c o m u n i t a r i a . 

T e m - s e e n t e n d i d o , d e f o r m a q u a s e p a c i f i c a n a 
j u r i s p r u d e n c i a , q u e o d i r e i t o a s a u d e , c o n s a g r a d o n o a r t . 1 9 6 , d a 
C F / 8 8 , c o n f e r e ao s e u t i t u l a r ( o u se ja , a t odos ) a p r e t e n s p n de e x i g i r 
d i r e t a m e n t e d o E s t a d o q u e p r o v i d e n c i e os m e i o s m a t e r i a i s p a r a o gozo 
desse d i r e i t o , c o m o , p o r e x e m p l o , f o r n e c a os m e d i c a m e n t o s n e c e s s a r i o s 
ao t r a t a m e n t o o u a r q u e c o m o os c u s t o s de u m a o p e r a c a o c i r u r g i c a 
e s p e c l f i c a . 

N o q u e se r e f e r e ao f o r n e c i m e n t o de r e m e d i o s , m a i s 

e s p e c i f i c a m e n t e r e m e d i o s a p o r t a d o r e s d o H I V , a m a t e r i a c h e g o u ao 

S u p r e m o T r i b u n a l F e d e r a l q u e t e r n d e c i d o d a s e g u i n t e f o r m a : 

"PACIENTE C O M H I V / A I D S - PESSOA DEST ITUIDA D E 
RECURSOS F INANCEIROS - D IREITO A V IDA E A S A U D E -
FORNECIMENTO GRATUITO D E M E D I C A M E N T O S - D E V E R 
CONSTITUCIONAL D O PODER PUBLICO (CF, ARTS. 5°, CAPUT, 
E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO D E AGRAVO 
IMPROVIDO. O D IREITO A SAUDE REPRESENTA 
CONSEQUENCIA CONSTITUCIONAL IND lSSOClAVEL D O 
DIREITO A V IDA. - O d i r e i t o p u b l i c o subje t ivo a saude r epresenta 
p r e r r oga t i va j u r i d i c a i nd i spon i v e l assegurada a genera l idade das 
pessoas pe la p r o p r i a Cons t i tu i gao da Repub l i ca (art. 196). 
T r a d u z b e m j u r l d i c o c o n s t i t u c i o n a l m e n t e tu t e l ado , por c u j a 
in t eg r idade deve velar , de m a n e i r a responsavel , o Poder Publ i co , 
a q u e m i n c u m b e f o r m u l a r - e i m p l e m e n t a r - po l i t i cas sociais e 
economicas idoneas que v i s em a ga ran t i r , aos c idadaos , i nc lus i v e 
aqueles por tadores do v i r u s H IV , o acesso u n i v e r s a l e i gua l i t a r i o 
a ass i s t enc ia f a r m a c e u t i c a e med ico -hosp i ta la r . - O d i re i to a 
saude - a l e m de qua l i f i car -se como d i r e i t o f u n d a m e n t a l que 
assiste a todas as pessoas - representa conseq i i enc ia 
c o n s t i t u c i o n a l ind issoc iave l do d i r e i t o a v i da . O Poder Pub l i co , 
q u a l q u e r que seja a esfera i n s t i t u c i o n a l de sua a tuagao no p i a n o 
da organizagao federat iva bras i l e i ra , nao pode mos t ra r - se 
ind i f e r en te ao p r o b l e m a da saude da populagao , sob pena de 
i n c i d i r , a i n d a que p o r censurave l omissao , em grave 
c o m p o r t a m e n t o i n c o n s t i t u c i o n a l . A INTERPRETACAO D A 
NORMA PROGRAMATICA NAO PODE TRANSFORMA-LA E M 
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O ca ra t e r 
p r o g rama t i c o da r eg ra i n s c r i t a n o a r t . 196 d a ' C a r t a Pol i t ica - que 

a t e m p o r des t ina ta r i o s todos os entes po l i t i cos que compoem, n o 
//A p i a n o i n s t i t u c i o n a l , a organizagao federat iva do Es tado bras i l e i ro 

£S]\ - nao pode converter-se em promessa c o n s t i t u c i o n a l 
Tf l\ inconseq i i en te , sob pena de o Poder Publ ico , f r a u d a n d o j u s t a s 



expectat ivas nele depos i tadas pe la co le t iv idade, s u b s t i t u i r , de 
m a n e i r a i l e g i t ima , o c u m p r i m e n t o de seu impostergave l dever, 
p o r u r n gesto i r r esponsave l de in f ide l idade gove rnamenta l ao que 
d e t e r m i n a a p r o p r i a Lei F u n d a m e n t a l do Estado . D ISTRIBUICAO 
GRATUITA D E M E D I C A M E N T O S A PESSOAS CARENTES. - O 
r e conhec imen to j u d i c i a l da va l idade j u r i d i c a de p rog ramas de 
d i s t r i b u i g a o g r a t u i t a de med i camen tos a pessoas carentes, 
i n c lus i v e aque las po r tadoras do v i r u s H IV/A IDS , d a efetividade a 
prece i tos f u n d a m e n t a l s da Cons t i tu i c ao d a Repub l i ca (arts. 5°, 
c apu t , e 196} e representa , n a concrecao do seu alcance, u m 
gesto reverente e so l idar io de apreco a v i da e a saude das 
pessoas, espec ia lmente daque las que n a d a t e m e n a d a possuem, 
a nao ser a consc i enc ia de s u a p r o p r i a h u m a n i d a d e e de s u a 
essenc ia l d i gn idade . Precedentes do STF" 1 . 

O m e s m o f u n d a m e n t o u t i l i z a d o p a r a o b r i g a r o P o d e r 
P u b l i c o a f o r n e c e r o m e d i c a m e n t o a p e s s o a s c a r e n t e s p o d e ser u t i l i z a d o 
p a r a o b r i g a - l o a c u s t e a r t r a t a m e n t o s e e x a m e s e spec l f i c o s , c o m o p o r 
e x e m p l o , e x a m e de r e s s o n a n c i a m a g n e t i c a 2 , e l e t r o e n c e f a l o g r a m a 3 , 
f o r n e c i m e n t o de a p a r e l h o s a u d i t i v o s 4 , i m p l a n t e d e p r o t e s e 5 , i n t e r n a c a o 
e m U T I n e o - n a t a l e m h o s p i t a l p a r t i c u l a r 6 , t r a t a m e n t o p s i q u i a t r i c o o u 
p s i c o l o g i c o a m e n o r c a r e n t e 7 , i n t e r n a c a o m e d i c a e m h o s p i t a l p a r t i c u l a r , 
d i a n t e d a a u s e n c i a d e v a g a e m h o s p i t a l c o n v e n i a d o c o m o S U S 8 , c u s t e i o 
d e t r a n s p o r t e p a r a t r a t a m e n t o m e d i c o e m o u t r a l o c a l i d a d e 9 , t r a n s p l a n t e 
d e m e d u l a o s s e a 1 0 , i m p l a n t a c a o de a p a r e l h o c a r d i o v e r s o s - d e s f i b r i l a d o r 
v e n t r i c u l a r 1 1 e tc . 

N o p r e s e n t e c a s o , o q u e se o b s e r v a e a n e c e s s i d a d e 

p r e m e n t e d o s p a c i e n t e s i n d i c a d o s n a p e t i g a o i n i c i a l e m t e r e m a s u a 

d i s p o s i c a o m e d i c a m e n t o s n e c e s s a r i o s p a r a t r a t a m e n t o d e d o e n c a g r a v e . 

T e n d o e m v i s t a a s n e g a t i v a s d o s o r g a n s p u b l i c o s e m r e s o l v e r a s i t u a c a o , 

f a z -se n e c e s s a r i a a i n t e r v e n c a o d o Pode r J u d i c i a r i o . 

C o m o j a d e c i d i u o M i n . C e l s o de M e l l o , d o S u p r e m o 
T r i b u n a l F e d e r a l , ao a p r e c i a r a Pet . 1 . 246 -SC : 

" en t r e proteger a inv i o l ab i l i dade do d i r e i t o a v i d a e a saude, que 
se qua l i f i c a c omo d i r e i t o subje t ivo ina l i enave l assegurado a todos 

1 RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24/11/2000, p. 101. 
2 TJRS, A I 70005170121, j . 23/10/2002. 
3 TJRS, A I 70004239695, j . 12/6/2002. 
4 TJRS, AC 70002532877, j . 2/8/2002. 
5 TJRS, AC 70002508679, j . 30/5/2001. 
6 TJMA, AC 24192002, DJ 28/11/02; TJES, MS n° 100990006817, j . . 21/09/00. 
7 STJ, MC 2540/RS, DJ 8/10/2001, p. 162. 

outros: TJMG, AC 000.273.982-9/00, DJ 6/9/2002; AC 000.294.055-9/00, DJ 13/11/2002. 
pTJMG, AC 000.262.332-0/00, DJ 14/11/2002. 
^WF 4 a Regiao, AG 45090/PR, DJ 23/08/2000, p 272. 
J>|RF 4" Regiao, AMS 199804010717940/RS, DJ 3/11/1999, p. 52. 
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pe la p r o p r i a Cons t i tu i c ao d a Repub l i c a (art . 5°, c a p u t e ar t . 196) , '• 
o u fazer prevalecer, c o n t r a essa p re r roga t i va f u n d a m e n t a l , u m 
interesse fmance i ro e s e cundar i o do Es tado , en tendo - u m a vez 
con f i gurado esse d i l e m a - que razoes de o r d e m e t i co - ju r id i ca 
i m p o e m ao j u l g a d o r u m a so e poss ive l opcao: aquela que 
pr i v i l eg ia o respei to indec l inave l a v i da e a saude h u m a n a " . 

V a l e r e s s a l t a r q u e m e l h o r s e r i a q u e o s Pode r e s P u b l i c o s 
l e v a s s e m a s e r i o a c o n c r e t i z a c a o d o s d i r e i t o s f u n d a m e n t a l s e, c o m m a i s 
" v o n t a d e d e C o n s t i t u i c a o " , c o n s e g u i s s e m o f e r ece r u m s e r v i c o de s a u d e 
d e q u a l i d a d e a t o d a a p o p u l a c a o , i n d e p e n d e n t e m e n t e de q u a l q u e r 
m a n i f e s t a c a o d o P o d e r J u d i c i a r i o . C o m o a t u a l m e n t e e s sa s i t u a c a o i d e a l 
e s t a l o n g e de s e r r e a l i d a d e , e i m p r e s c i n d i v e l a a t u a c a o j u r i s d i c i o n a l 
p a r a q u e p e l o m e n o s a c a m a d a m a i s p o b r e d a p o p u l a c a o p o s s a 
u s u f r u i r , n a m i n i m a d i m e n s a o dese j a ve l , o d i r e i t o c o n f e r i d o p e l a 
C o n s t i t u i c a o . 

A L e i 8 . 0 8 0 / 9 0 , q u e c r i o u o S i s t e m a U n i c o d e S a u d e , f o i 
e d i t a d a c o m f u n d a m e n t o n a C o n s t i t u i c a o d a R e p u b l i c a . A m e s m a 
c l a s s i f i c a a s a u d e c o m o u m d i r e i t o d e t o d o s e d e v e r d o E s t a d o ( U n i a o , 
E s t a d o s - M e m b r o s e M u n i c i p i o s ) , d i s p o n d o , n o s e u a r t i g o 4° q u e o 
c o n j u n t o d e agoes e s e r v i c o s de s a u d e , p r e s t a d o s p o r o r g a n s e 
i n s t i t u i g o e s p u b l i c a s f e d e r a i s , e s t a d u a i s e m u n i c i p a l s , d a A d m i n i s t r a g a o 
d i r e t a e i n d i r e t a e d a s f u n d a c o e s m a n t i d a s p e l o P o d e r P u b l i c o , c o n s t i t u i 
o S i s t e m a U n i c o d e S a u d e (SUS) . 

D i a n t e d e q u a l q u e r p o s s i b i l i d a d e d e ser a l e g a d o e v e n t u a l 
c o n f l i t o d e p r i n c i p i o s c o n s t i t u c i o n a i s , d eve p r e v a l e c e r o d i r e i t o a v i d a 
( a r t . 5 ° , c a p u t , ' d a C F / 8 8 ) e o d a d i g n i d a d e d a p e s s o a h u m a n a (ar t . 1°, 
I I I , d a C F / 8 8 ) , p o r q u a n t o s o b r e p o e m a q u a i s q u e r o u t r o s q u e p o s s a m 
s e r i n v o c a d o s , c o m o o d a d i s p o n i b i l i d a d e o r g a m e n t a r i a e o d a r e s e r v a 
d o p o s s i v e l ( a r t . 1 6 7 , I I , d a C F / 8 8 ) , p a r t i c u l a r m e n t e e m face d o c a s o 
c o n c r e t o d i a n t e d a s p r o v a s j u n t a d a s ( p a r e c e r m e d i c o ) , d o h i s t o r i c o d a 
e v o l u g a o d a e n f e r m i d a d e , t u d o e m face d o p r i n c l p i o d a p o n d e r a c a o 
f a c e t a d a r a z o a b i l i d a d e (art.5° L I V d a C F / 8 8 ) . 

N o t o c a n t e a r e s p o n s a b i l i d a d e d o E s t a d o d a P a r a i b a e d o 
M u n i c i p i o d e C a j a z e i r a s , o q u e se d e m o n s t r a n o s a u t o s , e m t e r m o s d e 
d e c i s o e s a d m i n i s t r a t i v a s , e a r e g r a d a e x c l u s a o d a r e s p o n s a b i l i d a d e , 
q u a n d o n a r e a l i d a d e o q u e deve p r e v a l e c e r , s e g u n d o os d i t a m e s 
c o n s t i t u c i o n a i s n a a r e a de s e g u r i d a d e s o c i a l e d e s a u d e , e a 
r e s p o n s a b i l i d a d e s o l i d a r i a , p o i s o S i s t e m a U n i c o de S a u d e (SUS) e 
r n ^ h t i d o e g e r i d o p e l a U n i a o , E s t a d o e M u n i c i p i o , d e v e n d o , p o r t a n t o , 
JeerJem o s e n t e s f e d e r a d o s s o l i d a r i o s e m t e r m o s de r e s p o n s a b i l i d a d e s . 



Nesse s e n t i d o : 

"Acao C i v i l Pub l i ca - T e t r apa r e s i a Espas t i ca - T r a t a m e n t o 
a t raves da u t i l i z acao de apa r e lhos - F o r ne c imen t o pelo Poder 
Pub l i c o - A r t i go 196 da Cons t i tu i c ao Federal - A 
r esponsab i l idade pe la pres tacao dos serv icos de saude e 
c o m p a r t i l h a d a entre os entes po l i t i c os - O d i r e i t o a saude rege-se 
pelos p r i n c i p i o s da u n i v e r s a l i d a d e e d a i gua ldade de acesso as 
acoes e servicos que a p r o m o v a m , pro tegem e r e cupe ram -
Dec isao monoc ra t i c a que da p r o v i m e n t o ao r e c u r s o . " 1 2 

J 
Sendo o S is tema Un i co de Saude (SUS) compos to pela U n i a o , 

Es tados -Membros , D i s t r i t o Federa l e M u n i c i p i o s , impoe-se o 
r e conhec imento da r e sponsab i l i dade so l i da r i a dos a lud idos entes 
federat ivos, de modo que q u a l q u e r deles t e m l eg i t imidade p a r a 
f i g u r a r no polo pass ivo das d e m a n d a s que ob j e t i vam assegurar o 
acesso a medicacao pa ra pessoas desprov idas de r e cursos 
f i nance i r o s . " 1 3 | 

"O S i s t ema Un ico de Saude e f i nanc i ado Jpela Un iao , Es tados -
m e m b r o s , D i s t r i t o Federa l e M u n i c i p i o s , sendo so l idar ia a 
r esponsab i l idade dos re fer idos entes n o c u m p r i m e n t o dos 
servicos pub l i c os de saude p res tados a popu lacao . Leg i t im idade 
pass i va do M u n i c i p i o conf igu^ada. ' ' 1 ' , | 
E d a competenc ia so l i da r i a en t r e a Un i ao , os Es tados , o D i s t r i t o 
Federa l e os M u n i c i p i o s a r e sponsab i l i dade pe la prestagao do 
servico de saude a popu lacao , sendo o S i s t ema Un i co de Saude 
compos to pelos re fer idos entes , con fo rme pode se depreender do 
d i spos to nos a r t s . 196 e 198, § 1°, da Cons t i tu i c ao Federa l . " 1 5 

i 
"O caso, ass im, e de aco lher-se , nos t e r m o s do a r t . 557 , § 1°, do 
Cod. Proc. C iv i l , a i n c o n f o r m i d a d e , pa ra , e m r e t r a t a c a o , a c l a r a r 
ser a M u n i c i p a l i d a d e de R ibe i rao j Preto responsave l , 
c o n j u n t a m e n t e , pelo c u m p r i m e n t o d a l i m i n a r concedida e m 
p r i m e i r a i n s t anc i a , nos au t o s d a acao c i v i l p u b l i c a mov ida c o n t r a 
a Fazenda do Es tado de Sao Paulo e Fazenda M u n i c i p a l de 
R ibe i rao Pre to . " 1 6 j 

I 
S A U D E - AQU1SICAO E F O R N E C I M E N T O D E M E D I C A M E N T O S -
D O E N C A RARA. j 
I n c u m b e ao Es tado (genero) p r o p o r c i o n a r me ios v i sando a 
a l canca r a saude, espec ia lmente quando; 
adolescente. O S i s t ema U n i c o de Saude t o r r i a a r esponsab i l idade 
l i n e a r a l cancando a Un iao , ' os Estados , o D i s t r i t o Federal e os 
M u n i c i p i o s (RE 195192/RS - R io G rande do Su l , Rel. M i n . M a r c o 
A u r e l i o de Mel lo, 2 a T u r m a , j . 2 2 / 2 / 2 0 0 0 ) . | 

envo lv ida c r i anca e 

1 
1 2 T.J.S.P., A I n° 647.927-5/7-00, Rel. Des. Francisco Vicente Rossi, j . 01.06.07. 
1 3 S .TJ . , RESP n° 777.264-RJ, Rel. Min. Joao Otavio de Noronha, DJU de 

J.05.2006, p. 207 . 
S .TJ . , RESP 439.833-SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 24 .04 .2006, p. 354. 
'S.T.J., RESP n° 773.657-RS, Rel. Min. Francisco Falcao, D3U de 19 . i2 .2005 , p. 
8. | 
TJSP, A I n° 647.903.5/0-01, Rel. Des. tu is Ganzerla, j . 18! 06. 07. 
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ADMIN ISTRAT IVO E PROCESSUAL CIVIL . 'FORNECIMENTO D E 
M E D I C A M E N T O S . SUS. L E G I T I M I D A D E PASSIVA SOLIDARIA 
D O MUNIC IP IO , D O ESTADO E DA UN lAO. ARTS. 196 E 198, § 
1°, D A CF/88 . ! 

I - E d a c o m p e t e n c i a so l i da r i a entre a Un i ao , os Estados, o 
D i s t r i t o Federa l e os M u n i c i p i o s a responsabi l idade pe l a 
prestacao do serv ico de saude a popu lacao , sendo o S i s t ema 
Un i co de Saude compos t o pe los refer idos entes , conforme pode 
se depreender do d i spos to nos a r t s . 196 e 198, § 1°, da 
C o n s t i t u i c a o Federa l . i 
I I - Recurso espec ia l i m p r o v i d o . (REsp 773657/RS , Rel. M i n . 
F ranc i sco Falcao, l a T u r m a , D J 1 9 / 1 2 / 2 0 0 5 p. 268) 

ADMIN ISTRAT IVO E PROCESSUAL C IV IL - i FORNECIMENTO D E 
M E D I C A M E N T O S - TRATAMENTO M E D I C O - SUS -
R E S P O N S A B I L I D A D E SOLIDARIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 
1. O f u n c i o n a m e n t o do S i s t ema Un i c o de Saude - SUS e de 
r esponsab i l i dade so l i da r i a d a Un iao , [Es tados-membros e 
M u n i c i p i o s , de m o d o que, qua i s que r dessas ent idades tern 
l eg i t imidade a d c a u s a m p a r a f i g u r a r n o po lo passivo, de d e m a n d a 
que ob je t i va a g a r a n t i a do acesso a med icacao para pessoas 
desprov idas de recursos f inance i ros . 
2. Recurso espec ia l p rov ido . Re torno dos a u t o s ao T r i b u n a l de 
o r i g em p a r a a c o n t i n u i d a d e do j u l g a m e n t o . '(Resp 7 7 1 . 5 3 7 / R J , 2 a 

T u r m a , Re la tora M i n . E l i a n a C a l m o n , D J 03 .10 .2005 P. 237 ) 

ADMIN ISTRAT IVO . M E D I C A M E N T O O U CONGENERE. PESSOA 
DESPROVIDA D E RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO 
GRATUITO. R E S P O N S A B I L I D A D E SOLIDARIA DA UN lAO , 
E S T A D O S - M E M B R O S , DISTRITO FEDERAL 1 E MUNICIPIOS. 
1. E m sede de r e c u r s o especia l , somente j se cog i ta de ques tao 
federal , e nao de m a t e r i a s a t i n en t e s a d i r e i t o e s tadua l o u l oca l , 
a i n d a m a i s q u a n d o desprov idas de c on t eudo n o r m a t i v e 
2. Recurso n o q u a l se d i s c u t e a l e g i t im idade passiva do 
M u n i c i p i o p a r a f i g u r a r e m d e m a n d a j u d i c i a l c u j a pretensao e o 
f o rnec imen to de protese i m p r e s c i n d i v e l a j locomogao de pessoa 
carente , p o r t a d o r a de de f i c ienc ia m o t o r a r e s u l t a n t e de men ing i t e 
bac t e r i ana . | 
3. A Le i Federa l n . 8 . 0 8 0 / 9 0 , c o m f u n d a m e n t o n a Cons t i tu i cao 
d a Repub l i ca , c lass i f i ca a saude c o m o u m d i r e i t o de todos e dever 
do Es tado . | 
4. E obr igacao do Es tado (Uniao, Es tados -membros , D i s t r i t o 
Federa l e M u n i c i p i o s ) assegurar as pessoas desprov idas de 
recursos f i nance i r os o acesso a medicacao o u congenere 
necessar io a c u r a , cont ro l e o u abra 'ndamento de suas 
en fe rmidades , sobre tudo , as I m a i s graves. 
5. Sendo o SUS compos to pe la Un iao , j Es tados -membros e 
M u n i c i p i o s , e de reconhecer-se , em fungap d a so l idar iedade, a 
l e g i t im idade pass i va de q u a i s q u e r deles | n o po lo passivo da 
d e m a n d a . | 
6. Recurso espec ia l improv i do . (Resp 656 .979/RS , 2 a T u r m a , 
Re lator M i n . Cas t r o Me i ra , D J 7 3 / 2 0 0 5 p. 230 . 
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N e s t a c o n f o r m i d a d e , e i n d i s c u t i v e l i a e x i s t e n c i a d e 
r e s p o n s a b i l i d a d e s o l i d a r i a d e E s t a d o e M u n i c i p i o . i 

Po r i s t o , e p o r s e r o d i r e i t o a s a u d e , d i r e i t o p u b l i c o 
s u b j e t i v o f u n d a m e n t a l , i n a l i e n a v e l e a s s e g u r a d o n a L e i M a i o r F e d e r a l , e 
q u e c a b e a o m u n i c i p i o d e C a j a z e i r a s e ao E s t a d o d a P a r a i b a , e m 
r e s p o n s a b i l i d a d e s o l i d a r i a , a o b r i g a c a o c o n s t i t u t i o n a l e l e g a l de 
f o r n e c e r m e d i c a m e n t o g r a t u i t o a o s p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de d o e n c a 
g r a v e . 

Nesse s e n t i d o : 

EMENTA : Acao c i v i l p u b l i c a . L i m i n a r . Requis i tes. Presenca. 
M u n i c i p i o . SUS. T r a t a m e n t o fora d o domic i l i o d o pac iente . 
D i r e i t o a v ida . L eg i t ima e a decisao l i m i n a r pro fe r ida e m acao 
c i v i l p u b l i c a , que d e t e r m i n a ao M u n i c i p i o o ip ronto a t e n d i m e n t o a 
pac iente bene f i c iar io dos serv icos do SUS, cu ja sobrev ivenc ia 
dependa , c o m p r o v a d a m e n t e , da real izacao das p rov idenc ias 
r eque r idas , p o r t a n t o i m p e r i o s a a preservacao da v ida , e m 
obsequ io da pro tecao aos d i r e i t os f u n d a m e n t a l s que, como f r u t o s 
d a p r o p r i a n a t u r e z a h u m a n a , sao anter iores ao Es tado e 
ine ren tes a o r d e m j u r i d i c a b ras i l e i ra , a teor do a r t . 5°, " c a p u t " , 
da C o n s t i t u i c a o Federa l . Rejeita-se a p r e l i m i n a r e nega-se 
p r o v i m e n t o ao r ecurso . AgravofC. Civeis Isoladas) n° 
1 . 0 2 3 6 . 0 4 . 0 0 2 9 3 0 - 8 / 0 0 1 - Comarca de E l o i Mendes - Agravante 
M u n i c i p i o de E l o i Mendes - Agravado: M in i s t e r i o Publ i co do 
Es tado de M i n a s Gera is - Re lator : Des. A lme ida Melo. 

EMENTA : D i r e i t o Pub l i co nao especificac o. S is tema Un i co de 
Saude . 

T r a t a m e n t o especia l izado fo ra do domic i l i o . I legal idade n o seu 
inde f e r imento , n a s pecu l i a r i dades do caso. D i re i to a saude , 
g a r a n t i a c o n s t i t u c i o n a l m e n t e assegurada, como dever do Es tado . 
Sentenga c o n f i r m a d a . Recurso improvido(apelagao civel n° 
5 9 8 3 0 8 9 5 5 , Te rce i ra G a m a r a Civel , T r i b u n a l de J u s t i g a do RS, 
Relator : Lu i z A r i A z a m b u j a Ramos , j u l g a d o e m 22/10/1998 ) . 

P o r o u t r o l a d o , d e q u e a d i a n t a c o l o c a r a d i s p o s i g a o d a 
p o p u l a g a o e q u i p a m e n t o s e m e d i c o s , q u a n d o a j m a i o r i a d e l a n a o 
c o n s e g u e c h e g a r a e l es? C o m o se f r i s o u , o f o r n e c i m e n t o de 
m e d i c a m e n t o s n a o se c o n f i g u r a e m c a r i d a d e o u a t o de l i b e r a l i d a d e , 
m a s , s i m , e m c o n c r e t i z a c a o d o d e v e r d o E s t a d o d e p r o m o v e r e c u i d a r d a 
s a u d e d o c i d a d a o . 

A p l a u s i b i l i d a d e d o d i r e i t o a m e a g a d o de l esao e s t a 
d e m o n s t r a d a p e l o r e c o n h e c i m e n t o d o d i r e i t o a s a u d e c o m o d i r e i t o 
p u b l i c o s u b j e t i v o d e t o d o s ; e a u r g e n c i a se m a n i f e s t a n a n e c e s s i d a d e de 
m i n i m i z a r o s p e r v e r s o s 
p a c i e n t e s n e c e s s i t a d o s . 

e f e i t o s d a s e n f e r m i d a d e s q u e a t m g e m os 

N a o h a n a d e f e s a d o s r e u s q u a l q u e r f u n d a m e n t o p a r a a 
s ao d e s u a s r e s p o n s a b i l i d a d e s s o l i d a r i a s n o c u m p r i m e n t o d o d e v e r 



d e p r e s t a r o s e r v i g o d e s a u d e a d e q u a d o ao s p a c i e n t e s a p o n t a d o s p e l o 
M i n i s t e r i o P u b l i c o E s t a d u a l . 

A N T E 0 E X P O S T O , e atento aos p r inc ip i o s de d i re i to norteadores 
do caso in foco, J U L G O P R O C E D E N T E , O P E D I D O , p a r a : 

1. C O N D E N A R o M u n i c i p i o de C a j a z e i r a s e o E s t a d o d a P a r a i b a , d e 
f o r m a s o l i d a r i a , a o c u m p r i m e n t o de o b r i g a c a o d e fazer , c o n s i s t e n t e e m 
f o r n e c e r g r a t u i t a m e n t e a p a c i e n t e J a n d u l d a C o s t a M a c i e l , e m t e r m o s 
de o b r i g a c a o de fazer , o s m e d i c a m e n t o s d e q u e n e c e s s i t a , c o n f o r m e 
r e c e i t u a r i o m e d i c o ( anexo ) , d e f o r m a a d e q u a d a e c o n t i n u a d a , sob p e n a 
de p a g a m e n t o d e m u l t a d i a r i a n o v a l o r de R $ 1 . 0 0 0 , 0 0 ( u m m i l r ea l s ) , 
n o s t e r m o s d o a r t . 4 6 1 , § 5 ° . d o C o d i g o d e P r o c e s so C i v i l ) . 

i 

S e m h o n o r a r i o s a d v o c a t i c i o s , a n t e o j n a o - c a b i m e n t o n a 
h i p o t e s e , b e m c o m o p o r a t u a r o M i n i s t e r i o P u b l i c o e m de fesa d o s 
i n t e r e s s e s d a c o l e t i v i d a d e . | 

E m face d o d i s p o s t o n o a r t . 4 7 5 d p C P C , a p r e s e n t e 
s e n t e n c a e s t a s u j e i t a a o d u p l o g r a u de j u r i s d i c a o . Po r i s s o , apos o p r a z o 
d o s r e c u r s o s v o l u n t a r i o s , r e m e t a m - s e a u t o s p a r a o r e e x a m e n e c e s s a r i o 
p e l o T r i b u n a l de J u s t i g a d a P a r a i b a . 

P u b l i q u e - s e , r e g i s t r e - s e . .e. int jaleSi-se— 

C a j a z e i r a s - P B 0 7 de o u M b r ^ . d e 2 0 0 9 

Ju i z/EdJ 
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Proc: no. 0132009000612-6 
Acao: Civil Publica 
Autor : Ministerio Publico Estadual 
Reu: Estado da Paraiba e o Municipio de Cajazeiras 

S E N T E N C A 

A c a o c i v i l p u b l i c a 
D i r e i t o a s a u d e . 
m e d i c a m e n t o s . D e v e r d o E 
M u n i c i p i o . S i s t e m a U n i c o 
R e s p o n s a b i l i d a d e s o l i d a r i a . 
E s t a d o e d o M u n i c i p i o . O b r i g a c a o de fazer . 
P r o c e d e n c i a d o p e d i d o 

O b r i g a c a o fazer . 
Fornec i m e n t o d e 

s tado e d o 
d e S a u d e . 

D m i s s a o d o 

I - O d i r e i t o a s a u d e e a c i g n i d a d e d a 
p e s s o a h u m a n a d e v e m e s t a r a c i m a de 
q u a l q u e r i n t e r e s s e financeiro o u d i s p u t a 
d e c o m p e t e n c i a e s t a t a l . 

I I - E d e v e r d o E s t a d o e db M u n i c i p i o , 
i n t e g r a n t e s d o S i s t e m a U n i c o de S a u d e , 
g a r a n t i r o f o r n e c i m e n t o d e m e d i c a m e n t o s 
p a r a o s p a c i e n t e s n e c e s s i t a d o : 

I I I - P r o c e d e n c i a d o p e d i d o de 
fazer . 

V i s t o s e tc , 

T r a t a - s e d e a g i o c i v i l p u b l i c a , n a q u a ! o M i n i s :erio P u b l i c o 
E s t a d u a l , d i a n t e d a r e c u s a d o E s t a d o d a P a r a i b a e d o M u n i c i p i o de 
C a j a z e i r a s - P B e m p r o v i d e n c i a r o f o r n e c i m e n t o de m e d i c a m e n t o 

o b r i g a c a o e 

p e s s o a n e c e s s i t a d a - E l o i s a S i l v a G o n c a l v e s 

g r a v e , r e q u e r e n d o a t u t e l a l i m i n a r . 

p o r t a d o r a de m i a s t e s i a 

E m a p r e c i a c a o ao r e q u e r i m e n t o l i m i n a r , a decjisao f o i p e l a 

o n c e s s a o d a m e d i d a l i m i n a r ( f ls . 6 5 / 7 2 ) . 



T a o s o m e n t e o E s t a d o d a P a r a i b a a p r e s e n t o u c o n t e s t a c a o , 
e m s l n t e s e , d e s o b r i g a n d o - s e d e s u a s r e s p o n s a b i l i d a d e s e a p o n t a n d o u m 
a o o u t r o c o m o r e s p o n s a v e l . 

H o u v e r e g u l a r p r o c e s s a m e n t o d o f e i t o , c o m a u d i e n c i a 
p r e l i m i n a r , e, e m s e g u i d a a u d i e n c i a d e i n s t r u c a o , n a q u a l fp i p r o d u z i d a 
p r o v a e c o l h i d a a s a l egagoes . 

E o r e l a t o r i o , p a s s o a d e c i d i r . 

E m c o n t e s t a c a o , o E s t a d o d a P a r a i b a apresen j ta , p o r m e i o 
de s e u p r o c u r a d o r , p r e l i m i n a r e s d e a u s e n c i a d e i n t e r e s s e 

i l e g i t i m i d a d e p a s s i v a d o E s t a d o . 

de a g i r e d e 

D i t a s p r e l i m i n a r e s c o n f u n d e m - s e , e m s u a p r o p r i a 
a r g u m e n t a c a o c o m o m e r i t o d a c a u s a , p o i s n a o h a q u e se f i l a r e m f a l t a 
d e i n t e r e s s e de a g i r ( c o n d i c a o d a acao ) e m u m c a s o d e s t a r a t u r e z a , p o r 
e n v o l v e r a v i d a e a s a u d e d a s p e s s o a s , e c l a r i v i d e n t e o in t e r e sse d o 
M i n i s t e r i o P u b l i c o . D e m e s m a f o r m a , e o E s t a d o p a r t e l e g i t i m a p a r a 
f i g u r a r n o p l e i t o c o m o d e m a n d a d o e i s q u e c o m p o e o SUS (S i s t e rna U n i c o 
d e S a u d e ) e, c o m o t a l , t e r n s u a s r e s p o n s a b i l i d a d e s s o l i d e r i a s c o m os 
d e m a i s e n t e s . A l i a s , t a l m a t e r i a s e r a m a i s b e m a p r e c i a d a e m q u e s t a o d e 
m e r i t o . 

P o r i s so , d e i x o d e a c o l h e r a s p r e l i m i n a r e s a r g u i d a s e p a s s o 

a o e x a m e d o m e r i t o . 

N a o o b s t a n t e a e v i d e n t e i n c a p a c i d a d e f i n a n c e i r a d o 
p a c i e n t e p a r a a d q u i r i r o s r e f e r i d o s m e d i c a m e n t o s , o f a t o e q u e n e m o 
E s t a d o d a P a r a i b a e n e m o M u n i c i p i o d e Ca ja ze i r as v e m 
p r o p o r c i o n a n d o - l h e o s m e d i c a m e n t o s n e c e s s a r i o s p a r a o t r a t a m e n t o d o 
p a c i e n t e . 

A C o n s t i t u i c a o d a R e p u b l i c a p r e v e a s a u d e 
s o c i a l b a s i c o d e t o d a s a s p e s s o a s e d e v e r d o E s t a d o , g; 
f o r m a , o a c e s s o u n i v e r s a l e i g u a l i t a r i o a s a coes e a o s serv ice 

A r t . 6° Sao d i r e i t o s socia is a educacao, a saude, 
lazer, a seguranca , a p rev idenc ia socia l , a 
m a t e r n i d a d e e a i n f anc i a , a ass i s tenc ia aos 
f o r m a desta C o n s t i t u i c a o . 

; omo d i r e i t o 
;aran, t indo , d e s s a 

s de s a u d e : 

j t r aba lho , o 
protecao a 

desaibparados, n a 

A r t . 196. A saude e d i r e i t o de todos e dever do Estado, garant ido 
m e d i a n t e po l i t i cas sociais e economicas que v i s em a reducao do 
r i s co de doenca e de o u t r o s agravos e ao acesso un i v e r sa l e 
i gua l i t a r i o as acoes e servicos p a r a s u a promocap , protegao e 
recuperagao. 



M a i s : a C o n s t i t u i c a o d a R e p u b l i c a a s s e g u r a e s p e c i a l 
p r o t e g a o a p e s s o a p o r t a d o r a d e d e f i c i e n c i a , g a r a n t i n d o - l h e a s s i s t e n c i a 
i n t e g r a l a s a u d e : 

A r t . 203 . A ass i s tenc ia socia l sera pres tada 
necessi tar , i ndependen t emen t e de c on t r i bu i cao 
soc ia l , e t em p o r objet ivos: 
IV a hab i l i t a cao e r eab i l i t acao das pessoas 

def ic iencia e a p romocao de s u a integraeao a v ida 

T e m - s e e n t e n d i d o , d e f o r m a q u a s e 

quern de la 
a segur idade 

I o r t ado ras de 
c o m u n i t a r i a . 

p a c i f i c a n a 
j u r i s p r u d e n c i a , q u e o d i r e i t o a s a u d e , c o n s a g r a d o n o ^ r t . 1 9 6 , d a 
C F / 8 8 , c o n f e r e ao s e u t i t u l a r ( ou se ja , a t odos ) a p r e t e n s a o de e x i g i r 
d i r e t a m e n t e d o E s t a d o q u e p r o v i d e n c i e o s m e i o s m a t e r i a l s p a r a o gozo 
d e s s e d i r e i t o , c o m o , p o r e x e m p l o , f o r n e c a os m e d i c a m e n t o s n e c e s s a r i o s 
a o t r a t a m e n t o o u a r q u e c o m o os c u s t o s de u m a o p e r a c a o c i n i r g i c a 
e s p e c i f i c a . 

N o q u e se r e f e r e ao f o r n e c i m e n t o de r e m e d i o s , m a i s 
e s p e c i f i c a m e n t e r e m e d i o s a p o r t a d o r e s d o H I V , a m a t e r i a c h e g o u ao 
S u p r e m o T r i b u n a l F e d e r a l q u e t e m d e c i d o d a s e g u i n t e f o r m a : 

"PACIENTE 
RECURSOS 

C O M H I V / A I D S PESSOA DEST ITU IDA D E 
F INANCEIROS - D IREITO A V IDA FJ A S A U D E -

FORNECIMENTO GRATUITO D E MEDICAMENTOS - D E V E R 
CONSTITUCIONAL D O PODER PUBLICO (CF, ARTS. 5°, CAPUT, 
E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO p E AGRAVO 
IMPROVIDO. O D IREITO A SAUDE REPRESENTA 
CONSEQUENCIA CONSTITUCIONAL INDISSOClAVEL D O 
DIREITO A V IDA. - O d i r e i t o p u b l i c o subjet ivo a saupe r ep resen ta 
p re r roga t i va j u r i d i c a i nd i spon l v e l assegurada a genera l idade das 
pessoas pela p r o p r i a C o n s t i t u i c a o da Repub l i ca (art. 196) . 
T r a d u z b e m j u r i d i c o c o n s t i t u c i o n a l m e n t e tu te lado , p o r c u j a 
in teg r idade deve velar , de m a n e i r a responsavel , o P|Oder Pub l i c o , 
a q u e m i n c u m b e f o r m u l a r - e i m p l e m e n t a r - p o l i t p a s socia ls e 
economicas idoneas que v i s em a ga ran t i r , aos c idadaos, i n c lus i v e 
aqueles por tadores do v i r u s H IV , o acesso un i v e r sa l e i g u a l i t a r i o 
a ass is tenc ia f a rmaceu t i c a e med ico -hosp i ta la r . - O d i r e i t o a 
saude - a l em de qua l i f i ca r -se como d i re i to f u n c a m e n t a l que 
ass is te a todas as pessoas - representa ponseq i i enc ia 
c o n s t i t u c i o n a l ind issoc iave l do d i r e i t o a v ida . O Ppder Pub l i co , 
q u a l q u e r que seja a esfera i n s t i t u c i o n a l de sua a tuacao n o p i a n o 
da organizacao federat iva bras i l e i ra , nao pod<* mos t r a r - s e 

sob pena de 
e m grave 

ind i f e r en te ao p r o b l e m a d a saude da populacao , 
i n c i d i r , a i n d a que p o r censurave l omissao, 
c o m p o r t a m e n t o i n c o n s t i t u c i o n a l . A I N T E R P R E T A C A O D A 
N O R M A P R O G R A M A T I C A N A O P O D E T R A N S F O R M A - L A E M 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE 
p rog rama t i c o d a regra i n s c r i t a n o a r t . 196 da Ca r t a 

- O ca ra t e r 
Po l i t ica - que 



t e m p o r d e s t i na t a r i o s todos os entes po l i t i cos que c o m p o e m , n p " ^ 
p i a n o i n s t i t u c i o n a l , a organizacao federat iva do Est ado b ras i l e i r o^ fC f 

n a o pode converter-se em promessa : o n s t i t u c i o n a l 
i n consequen t e , sob p e n a de o Poder Publ i co , f r a t .dando j u s t a s 
expecta t i vas nele depos i tadas pela co le t iv idade, subs t i tu i r , de 
m a n e i r a i l e g i t i m a , o c u m p r i m e n t o de seu i m p o s t :rgavel dever, 
p o r u m gesto i r r esponsave l de in f ide l idade gove rnamenta i ao que 
d e t e r m i n a a p r o p r i a Lei F u n d a m e n t a l do Es tado . D ISTR IBUICAO 
GRATUITA D E M E D I C A M E N T O S A PESSOAS CARENTES. - O 
r e conhec imen to j u d i c i a l da va l idade j u r i d i c a de p r o g r a m a s de 
d i s t r i b u i c a o g r a t u i t a de med i camentos a pessoas carentes , 
i n c lu s i v e aque las po r t ado ras do v i r u s H IV/A IDS , d a efet iv idade a 
prece i tos f u n d a m e n t a l s da Cons t i tu i cao d a Repub l i ca (ar ts . 5°, 
c a p u t , e 196) e representa , n a concrecao do seu a lcance , u m 
gesto reverente e so l idar io de apreco a v ida e a saude das 
pessoas, espec ia lmente daque las que n a d a t em e n i d a pos suem, 
a n a o ser a consc i enc ia de s u a p r o p r i a h u m a n i d a d e e de sua 
essenc ia l d i gn idade . Precedentes do STF" 1 . 

O m e s m o f u n d a m e n t o u t i l i z a d o p a r a o b r i g a r o P o d e r 
P u b l i c o a f o r n e c e r o m e d i c a m e n t o a p e s s o a s c a r e n t e s p o d e s e r u t i l i z a d o 
p a r a o b r i g a - l o a c u s t e a r t r a t a m e n t o s e e x a m e s e spec l f i c o s , c o m o p o r 
e x e m p l o , e x a m e d e r e s s o n a n c i a m a g n e t i c a 2 , e l e t r o enc e f a l o g r a m a 3 , 
f o r n e c i m e n t o d e a p a r e l h o s a u d i t i v o s 4 , i m p l a n t e de p r o t e s e : ; , i n t e r n a c a o 
e m U T I n e o - n a t a l e m h o s p i t a l p a r t i c u l a r 6 , t r a t a m e n t o p s ^ q u i a t r i c o o u 
p s i c o l o g i c o a m e n o r c a r e n t e 7 , i n t e r n a c a o m e d i c a e m h o s p i t a l p a r t i c u l a r , 
d i a n t e d a a u s e n c i a d e v a g a e m h o s p i t a l c o n v e n i a d o c o m o £ U S 8 , c u s t e i o 
d e t r a n s p o r t e p a r a t r a t a m e n t o m e d i c o e m o u t r a l o c a l i d a d e 9 t r a n s p l a n t e 
d e m e d u l a o s s e a 1 0 , I m p l a n t a c a o de a p a r e l h o c a r d i o v e r s o s - d e s f i b r i l a d o r 
v e n t r i c u l a r 1 1 e t c . 

N o p r e s e n t e c a so , o q u e se o b s e r v a e a n e c e s s i d a d e 

p r e m e n t e d o s p a c i e n t e s i n d i c a d o s n a p e t i c a o i n i c i a l e m :e rem a s u a 

d i s p o s i c a o m e d i c a m e n t o s n e c e s s a r i o s p a r a t r a t a m e n t o d e d o e n c a g r a v e . 

T e n d o e m v i s t a a s n e g a t i v a s d o s o r g a o s p u b l i c o s e m r e so l v e^ a s i t u a c a o , 

f a z -se n e c e s s a r i a a i n t e r v e n c a o d o P o d e r J u d i c i a r i o . 

1 RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24/11/2000, p. 101. 
2 TJRS, A I 70005170121, j . 23/10/2002. 
3 TJRS, A I 70004239695, j . 12/6/2002. 
4 TJRS, AC 70002532877, j . 2/8/2002. 
5 TJRS, AC 70002508679, j . 30/5/2001. 
6 TJMA, AC 24192002, DJ 28/11/02; TIES, MS n° 100990006817, j . . 21/09/00. 
7 STJ, MC 2540/RS, DJ 8/10/2001, p. 162. 
8 Entre outros: TJMG, AC 000.273.982-9/00, DJ 6/9/2002; AC 000.294.055-9/00, DJ 1 
9 TJMG, AC 000.262.332-0/00, DJ 14/11/2002. 
1 0 TRF 4 a Regiao, AG 45090/PR, DJ 23/08/2000, p 272. 
» XRF 4 a Regiao, AMS 199804010717940/RS, DJ 3/11/1999, p. 52. 

/11/2002. 
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C o m o j a d e c i d i u o M i n . C e l s o de M e l l o , d o S u p r e m o 
T r i b u n a l F e d e r a l , ao a p r e c i a r a Pet . 1 . 2 4 6 - S C : 

" en t re proteger a i n v i o l ab i l i dade do d i r e i t o a v i d a e a saude, que 
se qua l i f i ca como d i r e i t o sub j e t i vo ina l i enave l assegurado a todos 
pe l a p r o p r i a Cons t i tu i cao d a Repub l i c a (art. 5°, c ap at e a r t . 196), 
o u fazer prevalecer, c o n t r a essa p re r roga t i va f u n d a m e n t a l , u m 
interesse fmance i ro e s e cunda r i o do Estado , entendo - u m a vez 
con f i gurado esse d i l e m a - que raz5es de o r d e m e t i co - jur id i ca 
i m p o e m ao j u l g a d o r u m a so e poss ive l opgao: aquela que 
pr i v i l eg ia o respeito i ndec l i nave l a v i d a e a saude h u m a n a " . 

V a l e r e s s a l t a r q u e m e l h o r s e r i a q u e os Pode r e s P u b l i c o s 

l e v a s s e m a s e r i o a c o n c r e t i z a c a o d o s d i r e i t o s f u n d a m e n t a l s e, c o m m a i s 

" v o n t a d e de C o n s t i t u i c a o " , c o n s e g u i s s e m o f e rece r u m s e r v go de s a u d e 
d e q u a l i d a d e a t o d a a p o p u l a g a o , i n d e p e n d e n t e m e n t e 
m a n i f e s t a g a o d o Pode r J u d i c i a r i o . C o m o a t u a l m e n t e e s s a s 
e s t a l o n g e d e ser r e a l i d a d e , e i m p r e s c i n d i v e l a a t u a g a o J j u r i s d i c i o n a l 
p a r a q u e p e l o m e n o s a c a m a d a m a i s p o b r e d a p o p u l a g a o p o s s a 
u s u f r u i r , n a m i n i m a d i m e n s a o dese j a v e l , o d i r e i t o c o p f e r i d o 
C o n s t i t u i g a o . 

i e q u a l q u e r 
t u a c a o i d e a l 

p e l a 

A L e i 8 . 0 8 0 / 9 0 , q u e c r i o u o S i s t e m a U n i c o d e S a u d e , f o i 
e d i t a d a c o m f u n d a m e n t o n a C o n s t i t u i g a o d a R e p u b l i c s . A m e s m a 
c l a s s i f i c a a s a u d e c o m o u m d i r e i t o d e t o d o s e d e v e r d o E s t a d o ( U n i a o , 
E s t a d o s - M e m b r o s e M u n i c i p i o s ) , d i s p o n d o , n o s e u a r t i g o 4 ° q u e o 
c o n j u n t o d e agoes e s e r v i g os de s a u d e , p r e s t a d o s p o r o r g a o s e 
i n s t i t u i g d e s p u b l i c a s f ede ra l s , e s t a d u a i s e m u n i c i p a l s , d a A d m i n i s t r a c a o 
d i r e t a e i n d i r e t a e d a s f u n d a g o e s m a n t i d a s p e l o Pode r P u b l i c o , c o n s t i t u i 
o S i s t e m a U n i c o d e S a u d e (SUS) . 

D i a n t e de q u a l q u e r p o s s i b i l i d a d e de ser a legs.do e v e n t u a l 
c o n f l i t o d e p r i n c i p i o s c o n s t i t u c i o n a i s , d eve p r e v a l e c e r o d i r e i t o a v i d a 
( a r t . 5 ° , c a p u t , d a C F / 8 8 ) e o d a d i g n i d a d e d a p e s s o a h u m a n a (a r t . 1°, 
I I I , d a C F / 8 8 ) , p o r q u a n t o s o b r e p o e m a q u a i s q u e r o u t r o s q u e p o s s a m 
s e r i n v o c a d o s , c o m o o d a d i s p o n i b i l i d a d e o r g a m e n t a r i a e o d a r e s e r v a 
d o p o s s i v e l ( a r t . 1 6 7 , I I , d a C F / 8 8 ) , p a r t i c u l a r m e n t e e m face d o c a s o 
c o n c r e t o d i a n t e d a s p r o v a s j u n t a d a s ( p a r e c e r m e d i c o ) , d o h i s t o r l c o d a 
e v o l u c a o d a e n f e r m i d a d e , t u d o e m face d o p r i n c i p i o d a p o n d e r a c a o 
f a c e t a d a r a z o a b i l i d a d e (art.5° L I V d a C F / 8 8 ) . 

N o t o c a n t e a r e s p o n s a b i l i d a d e d o E s t a d o d a P jara lba e d o 
l u n i c i p i o d e C a j a z e i r a s , o q u e se d e m o n s t r a n o s a u t o s , e m t e r m o s de 
e c i s o e s a d m i n i s t r a t i v a s , e a r e g r a d a e x c l u s a o d a r e s p c n s a b i l i d a d e , 
u a n d o n a r e a l i d a d e o q u e d e v e p r e v a l e c e r , s e g u n d o os d i t a m e s 
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c o n s t i t u c i o n a i s n a a r e a de s e g u r i d a d e s o c i a l e d e saude , e a 
r e s p o n s a b i l i d a d e s o l i d a r i a , p o i s o S i s t e m a U n i c o d e S a i d e {SUS) e 
m a n t i d o e g e r i d o p e l a U n i a o , E s t a d o e M u n i c i p i o , d e v e n d o , p o r t a n t o , 
s e r e m os e n t e s f e d e r a d o s s o l i d a r i o s e m t e r m o s de r e s p o n s a b i l i d a d e s . 

N e s s e s e n t i d o : 

"Acao C iv i l Pub l i ca - Te t rapares ia Espas t i ca -
atraves da u t l l i z a cao de apare lhos - F o r n e c i m e n 
Pub l i co 

• T r a t amen to 
o pelo Poder 

A r t i go 196 da Cons t i tu i gao Federal - A 
r esponsab i l i dade pe la prestagao dos servigos de saude e 
c o m p a r t i l h a d a ent re os entes po l i t i cos - O d i r e i t o a saude rege-se 
pelos p r i n c i p i o s da un i ve rsa l i dade e d a i gua ldade de acesso as 
agoes e servigos que a p r o m o v a m , pro tegem e r e cupe ram -
Decisao m o n o c r a t i c a que d a p r o v imen to ao r e c u r s o . " 1 2 

"Sendo o S i s t ema Un ico de Saude (SUS) compos tD pela Un iao , 
Es tados -Membros , D i s t r i t o Federal e M u n i c i p i o s , impde-se o 
r e conhec imen to da responsab i l idade so l idar ia dos a ludidos entes 
federat ivos, de modo que q u a l q u e r deles t em leg i t imidade p a r a 
f i g u r a r n o po lo pass ivo das demandas que ob j e t i vam assegurar o 
acesso a med icagao p a r a pessoas desprov idas 
f inanceiros. ' ' 1 3 

"O S i s t ema Un i c o de Saude e f i nanc iado pe la U r i a o , Es tados 
m e m b r o s , D i s t r i t o Federa l e M u n i c i p i o s , sendo so l idar ia a 
r esponsab i l i dade dos re fer idos entes no c u m p r i m e n t o dos 
servigos p u b l i c o s de saude prestados a populagao, Leg i t imidade 
pass i va do M u n i c i p i o c o n f i g u r a d a . " 1 4 

£ d a compe t enc i a so l idar ia en t re a Un iao , os Estados , o D i s t r i t o 
Federa l e os M u n i c i p i o s a r esponsab i l idade pe la prestagao do 
servigo de saude a populagao , sendo o S i s t ema U r i c o de Saude 
compos t o pelos re fer idos entes, con fo rme pode se clepreender do 
d i spos to nos a r t s . 196 e 198, § 1°, da Cons t i tu i gao Federa l . " i s 

de r ecursos 

"O caso, a s s i m , e de acolher-se, nos t e rmos do a r t . 557, § 1°, do 
Cod . Proc. C i v i l , a i ncon fo rm idade , para , e m re t ratacao , a c l a r a r 
ser a M u n i c i p a l i d a d e de Ribe irao Preto responsavel , 
c o n j u n t a m e n t e , pelo c u m p r i m e n t o d a l i m i n a r concedida e m 
p r i m e i r a i n s t a n c i a , nos au t o s da agao c i v i l p u b l i c a mov ida c o n t r a 
a Fazenda do Es tado de Sao Paulo e Fazenda [Munic ipa l de 
R ibe i rao P re to . " 1 6 

S A U D E - A Q U I S i g A O E FORNECIMENTO D E MEDICAMENTOS -
D O E N C A RARA. 

1 2 T.J.S.P., A I n° 647.927-5/7-00, Rel. Des. Francisco Vicente Rossi, j 
S.T.J., RESP n° 777.264-RJ, Rel. Min. Joao Otavio de Noronha, DJU 

|09.05.2006, p. 207 . 
1 4 S.T.J., RESP 439.833-SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 24.04. 
1 5 S.T.J., RESP n° 773.657-RS, Rel. Min. Francisco Falcao, DJU de 19, 
268. 
1 6 TJSP, AI n° 647 .903 .5/0-01 , Rel. Des. Luis Ganzerla, j . 18. 06. 07. 

01.06.07. 
de 

2 C 0 6 , p. 354. 
12.2005, p. 



I n c u m b e ao Es tado (genero) p r o p o r c i o n a r me ios v i s ando 
a l c a n c a r a saude, espec ia lmente q u a n d o envo lv ida crianc/a e 
adolescente . O S i s t ema U n i c o de Saude t o r n a a responsab i l idade 
l i n e a r a l cancando a U n i a o , os Es tados , o DistritcJ Federal e os 
M u n i c i p i o s (RE 195192/RS - R io G r a n d e do S u l , Ri j l . M i n . M a r c o 
A u r e l i o de Mel lo, 2 a T u r m a , j . 2 2 / 2 / 2 0 0 0 ) . 

ADMIN ISTRAT IVO E PROCESSUAL CIVIL . FORNECIMENTO D E 
M E D I C A M E N T O S . SUS. L E G I T I M I D A D E PASSIVA SOLIDARIA 
D O MUNIC IP IO , D O ESTADO E DA UN lAO . ARTS. 196 E 198, § 
1°, D A CF/88 . 

I - E d a competenc ia s o l i da r i a en t r e a Un iao , os Estados, o 
D i s t r i t o Federal e os M u n i c i p i o s a responsao i l idade pe l a 
p res tacao do servigo de saude a popu lacao , sen i o o S i s t ema 
U n i c o de Saude compos to pe los re fer idos entes , CMiforme pode 
se depreender do d i spos to n o s a r t s . 1196 e 198, § 1°, da 
Cons t i tu i c ao Federal . , | 
I I - Recurso especia l i m p r o v i d o . (REspj 773657/RS , Rel. M i n . 
F ranc i s co Falcao, l a T u r m a , D J J19/12/2035 p. 268 ) 

ADMIN ISTRAT IVO E PROCESSUAL C I V I L - FORNE 
M E D I C A M E N T O S - TRATAMENTO M E D I C O 
RESPONSABIL IDADE SOLIDARIA D O S ENTES FEDERATIVOS. 

: iMENTO D E 
- SUS -

- SUS e de 
m e m b r o s e 

1. O f u n c i o n a m e n t o do S i s t ema U n i c o de Saude 
r esponsab i l i dade so l idar ia d a Un iao , Estados 
M u n i c i p i o s , de m o d o que , q u a i s q u e r dessas e i t i d a d e s t e m 
l e g i t im idade ad c a u s a m p a r a f i g u r a r n o po lo pass ivp de d e m a n d a 
que ob je t iva a g a r a n t i a do acesso a medicacao para pessoas 
desprov idas de r e cursos j f inance i ros . 
2. Recurso especial p rov ido . Re t o rno dos au t o s a<j> T r i b u n a l de 
o r i g e m p a r a a c o n t i n u i d a d e do j u l g a m e n t o . (Resp 7 7 1 . 5 3 7 / R J , 2 a 

T u r m a , Re latora M i n . E l i a n a C a l m o n , D J 03 .10 .2005 P. 237 ) 

ADMIN ISTRAT IVO. M E D I C A M E N T O O U CONGENERE. PESSOA 
DESPROVIDA D E RECURSOS F INANCEIROS. FORNECIMENTO 
GRATUITO. RESPONSAB IL IDADE SOLIDARIA DA U N l A O , 
ESTADOS-MEMBROS , DISTRITO F E D E R A L E M U N ClPIOS. 
1. E m sede de r e cu r so especia l , somente se cog i ta de ques tao 
federa l , e nao de m a t e r i a s a t i n e n t e s a d i r e i t o es tadua l o u l o ca l , 
a i n d a m a i s q u a n d o desprov idas de^ con teudo 
2. Recurso no q u a l se d i s c u t e a l eg i t imidade 
M u n i c i p i o pa ra f i g u r a r e m d e m a n d a j u d i c i a l c u j a : wetensao e o 
f o rnec imen to de protese i m p r e s c i n d i v e l a locomoc^o de pessoa 
carente , po r t ado ra de de f i c ienc ia m o t o r a r e s u l t a n t e 
bac t e r i ana . 
3 . A Lei Federa l n . 8 . 080/90 , c o m f u n d a m e n t o n a 
d a Repub l i ca , c lassi f ica a saude como u m d i r e i t o de 
do Es tado . 
4 . E obrigacao do Es tado (Uniao , Es tados -membros , D i s t r i t o 
Federa l e Mun ic ip i os ) assegurar as pessoas desprovidas 
r e cursos f inance i ros o acesso a medicacao 
necessar io a c u r a , con t ro l e o u a b r a n d a m e n t o de suas 
en fe rmidades , sobre tudo , as m a i s graves. 
5. Sendo o SUS compos to pe la Un iao , Es tados -membros e 

n o r m a t i v o . 
passiva do 

de m e n i n g i t e 

Cons t i tu i cao 
todos e dever 

de 
congenere 
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M u n i c i p i o s , e de reconhecer-se , e m funcao d a so l idar iedade, a 
l e g i t im idade pass i va de q u a i s q u e r deles no po ls pass ivo d a 
d e m a n d a . 
6. Recurso espec ia l i m p r o v i d o . (Resp 656.979/RJ3, 2 a T u r m a , 
Re la tor M i n . Cas t r o Me i ra , D J 7 3 / 2 0 0 5 p. 230 . 

N e s t a c o n f o r m i d a d e , e i n d i s c u t i v e l 
r e s p o n s a b i l i d a d e s o l i d a r i a d e E s t a d o e M u n i c i p i o . 

a e x i s t e n c i a d e 

P o r i s t o , e p o r se r o d i r e i t o a s a u d e , d i i j e i to p u b l i c o 
s u b j e t i v o f u n d a m e n t a l , i n a l i e n a v e l e a s s e g u r a d o n a L e i M a i o r F e d e r a l , e 
q u e c a b e a o m u n i c i p i o d e C a j a z e i r a s e a o E s t a d o d a P a r a i b a , e m 
r e s p o n s a b i l i d a d e s o l i d a r i a , a o b r i g a c a o c o n s t i t u c i o n a l e l e g a l d e 
f o r n e c e r m e d i c a m e n t o g r a t u i t o a o s p a c i e n t e s p o r t a d o r e ^ i de d o e n c a 
g r a v e . 

Nesse s e n t i d o : 

EMENTA : Acao c i v i l p u b l i c a . L i m i n a r . Requis i tes . Presenga. 
M u n i c i p i o . SUS. T r a t a m e n t o fo ra do d o m i c i l i o do pac i ente . 
D i r e i t o a v ida . L e g i t i m a e a decisao l i m i n a r pro fe r ida e m agao 
c i v i l p u b l i c a , que d e t e r m i n a ao M u n i c i p i o o p r o n t o a t end imen to a 
pac iente bene f i c iar io dos servigos do SUS, c u j a sobrev ivencia 
dependa , c o m p r o v a d a m e n t e , d a real izagao das prov idenc ias 
r equer idas , p o r t a n t o i m p e r i o s a a preservagao l a v ida , e m 
obsequ io da protegao aos d i r e i t o s f u n d a m e n t a l s que, como f r u t o s 
d a p r o p r i a n a t u r e z a h u m a n a , sao ante r i o res 10 Es tado e 
ine ren tes a o r d e m j u r i d i c a b ras i l e i r a , a teor do a r : . 5°, " c a p u t " , 
d a Cons t i tu i gao Federal . Rejeita-se a ' p r e l i m i n a r e nega-se 
p r o v i m e n t o ao r e curso . Agravo(C. Civeis !soladas) n° 
1 . 0 2 3 6 . 0 4 . 0 0 2 9 3 0 - 8 / 0 0 1 - Comarca de E l o i Mendds - Agravante 
M u n i c i p i o de E l o i Mendes - Agravado : M i n i s t e r k Publ ico do 
Es tado de M i n a s Gerais - Relator : Des. A l m e i d a Melo 

EMENTA : D i r e i t o Pub l i co nao especif icado. Sistefria Un i co de 
Saude . 

T r a t a m e n t o especia l izado fora do domic i l i o . I l e ga ldade n o seu 
inde f e r imento , n a s pecu l i a r idades do caso. D i r e i t o a saude , 
g a r a n t i a c o n s t i t u c i o n a l m e n t e assegurada, como dever do Es tado . 
Sentenga c o n f i r m a d a . Recurso improv ido (ape lagao civel n° 
5 9 8 3 0 8 9 5 5 , Terce i ra C a m a r a Civel , T r i b u n a l de Jus t i g a do RS, 
Re lator : Lu i z A r i A z a m b u j a Ramos , j u l g a d o e m 22/10/1998 ) . 

P o r o u t r o l a d o , d e q u e a d i a n t a c o l o c a r a d i s p o s i g a o d a 
p o p u l a g a o e q u i p a m e n t o s e m e d i c o s , q u a n d o a m a i o r i a d e l a n a o 
c o n s e g u e c h e g a r a e les? C o m o se f r i s o u , o f o r n e c i m e n t o d e 
m e d i c a m e n t o s n a o se c o n f i g u r a e m c a r i d a d e o u a t o d e l i b e r a l i d a d e , 
m a s , s i m , e m c o n c r e t i z a g a o d o d e v e r d o E s t a d o d e p r o m o v e r e c u i d a r d a 

l u d e d o c i d a d a o . 

A p l a u s i b i l i d a d e d o d i r e i t o a m e a c a d o d e l esao e s t a 
/ d f e m o n s t r a d a p e l o r e c o n h e c i m e n t o d o d i r e i t o a s a u d e c o m o d i r e i t o 
p p b l i c o s u b j e t i v o d e t o d o s ; e a u r g e n c i a se m a n i f e s t a n a n e ; ess idade de 
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m i r i i m i z a r os perversos efeitos d a s enfermidades q u e 
p a c i e n t e s n e c e s s i t a d o s . 

at ingem os' 

N a o h a n a d e f e sa d o s r e u s q u a l q u e r f u n d a m e n t o p a r a a 
e x c l u s a o d e s u a s r e s p o n s a b i l i d a d e s s o l i d a r i a s n o c u m p r i m e n t o d o d e v e r 
d e p r e s t a r o s e r v i c o de s a u d e a d e q u a d o a o s p a c i e n t e s a p o n t a d o s p e l o 
M i n i s t e r i o P u b l i c o E s t a d u a l . 

A N T E O E X P O S T O , e atento aos p r inc ip i os de direijto norteadores 
do caso in foco, J U L G O P R O C E D E N T E , O P E D I D O , p a r a : 

1. C O N D E N A R o M u n i c i p i o de C a j a z e i r a s e o E s t a d o da. P a r a i b a , de 
f o r m a s o l i d a r i a , ao c u m p r i m e n t o de o b r i g a c a o d e fazer , c o p s i s t e n t e e m 
f o r n e c e r g r a t u i t a m e n t e a p a c i e n t e R a q u e l E l o i s a S i l v a G p n c a l v e s , e m 
t e r m o s de o b r i g a c a o d e fazer , os m e d i c a m e n t p s de q u e n e c e s s i t a , 
c o n f o r m e r e c e i t u a r i o m e d i c o (anexo ) , d e f o r m a a d e q u a d a e c o n t i n u a d a , 
s o b p e n a de p a g a m e n t o d e m u l t a d i a r i a n o v a l o r de R $ 1 . 0 0 0 , 0 0 ( u m m i l 
r e a i s ) , n o s t e r m o s d o a r t . 4 6 1 , § 5° . d o C o d i g o de P rocesso C iv i l ) . 

S e m h o n o r a r i o s a d v o c a t l c i o s , a n t e \ o n a o - c a b i m e n t o n a 
h i p o t e s e , b e m c o m o p o r a t u a r o M i n i s t e r i o P u b l i c o em) de fesa d o s 
i n t e r e s s e s d a c o l e t i v i d a d e . 

E m face d o d i s p o s t o n o a r t . 4 7 5 d o C P C , a p r e s e n t e 
s e n t e n c a e s t a s u j e i t a ao d u p l o g r a u de j u r i s d i c a o . Por i s s o , apos o p r a z o 
d o s r e c u r s o s v o l u n t a r i e s , r e m e t a m - s e a u t o s p a r a o r e exan . e n e c e s s a r i o 
p e l o T r i b u n a l d e J u s t i c a d a P a r a i b a . 



• - K.. 

P O D E R J U D I C I A R I O D O E S T A D O D A P A R A I B A 

4* V A R A D A C O M A R C A D E C A J A Z E I R A S 

01320010000231-5 I 
Acao C h i l Publica j 
Defensoria Publica Estadual | 
Munic ip io de Cajazeiras _ f 

S E N T E N C A 

A c a o C i v i l P u b l i c a . D e f e n s o r i a P u b l i c a 
E s t a d u a l . L e g i t i m i d a d e a t i v a . P e r t i n e n c i a 
t e m a t i c a . I n e x i s t e n c i a . E x t i n c a o d o 
p r o c e s s o . 
/ - Ha previsibilidade legal para a 
Defensoria Publica acionar o Poder 
Judiciario atraves de Acao Civil Publico, 
entretanto, a lei exige a pertinencia 
tematica para a postulagdo. 
I I - Inexistencia de pertinencia tematica. 
III - Extingdo do processo sem apreciacdo 
do merito. 

Cuida-se de A c a o C i v i l P u b l i c a a ju izada pela DEFENSORIA 

P U B L I C A E S T A D U A L e m face do M U N I C I P I O D E C A J A Z E I R A S , na q u a l se 

p o s t u l a , e m sede l i m i n a r , que o M u n i c i p i o de Cajazeiras seja " imped ido de 

c o n c l u i r a o b r a da re fo rma o u c o n s t r u c a o do posto de Saude, pe rmanccendo 

neste p r e d i o a sa la de au l a , dev idamente r e cupe rada . " ( l is. 09). 

V i e r a m - m e os au t o s c onc lusos p a r a decisao. 

O j u l g a m e n t o do m e r i t o e a apreciagao do pedido de l i m i n a r 

e n c o n t r a ob ice de na tu r e za p rocessua l , cons i s t en te n a p r e l i m i n a r de carenc ia 

de acao , deco r r en te da i l e g i t im idade a t i v a da Defensor ia Publ ica pa ra a 

p r o p o s i t u r a de Acao Civ i l Pub l i ca , c o m objeto posto n a i n i c i a l , situacao a ler ive l 

de o f i c io e de p i a n o , na f o rma do a r t . 267 , V I , paragra fo 3° e 3 0 1 , X, paragrafo 

4° do CPC. 

pistil 

Processo n° 
A.gao 
P romoven t e 
P ron i o v i do 
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A De fensor ia Pub l i c a nao f i gu ra do r o l taxat i vo do ar t . 5° da Le i 

7 . 3 4 7 / 8 5 , que d i s c i p l i n e a l e g i t im idade para a p r opos i tu ra da Acao C i v i l 

Pub l i ca , verbis:. 

"\rt. 5° A actio principal e a cautelar poderao ser 

prcpostas pelo Ministerio Mblico, pela Uniao, pelos 

Estados e Municipios. Poderao tambem ser propostas por 

auiarquia, empresa publica, fundagao, sociedade de 

economia mista ou por associagdo que: 

I - esteja constituida ha. pelo menos um ano, nos 

cermos da lei civil; 

II - inclua entre suas finalidades institucionais a 

protegao ao meio ambienie ao consumidor, d ordem 

economica, d livre concorrincia, ou ao patrimonio artistico, 

esietico, histdrico, turistico e paisagistico;" (Redagao dada 

pela Lei n" 8.884, de 11.6.1994) 

Por t a l razao, b e m como d i a n t e do d isposto ar t . 82 do CDC, vez 

que a q u i nao se t r a t a de re lacao de c o n s u m o , e da regra do a r t . 6° do CPC, 

nao h a como reconhecer a l e g i t im idade a t i v a da Defensoria Publ i ca . 

O S T J j a se p r o n u n c i o u a respei to do tema, entendendo pe la 

i l e g i t im idade d a De fensor ia Pub l i ca , e m hipotese semelhante . Vale confer i r os 

precedentes : 

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ACAO 

CIVIL PUBLICA. EDUCACAO PUBLICA ESTADUAL. 

RELACAO DE CONSUMO. INEXISTENCIA. DEFENSORIA 

PUBLICA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. ART. 5" DA L E I 7.347/85. MATERIA DE 

ORDEM PUBLICA. ART. 267, § 3" DO CPC. EMBARGOS 

DE DECLARAQAO. MULTA. CASSAQAO. / 

1. Esta Corte tem entendimento firmado no sentido cle^gf? 

2 y 
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.1 cjuestao relativa a legitimidLa.de das partes, por se 

"ratar de uma condicdo da agao, e materia de ordem 

publica, sendo passivel ao Tribu xal ou Juizo analisd-la, 

a. aualquer tempo, nos termos do disposto no art. 267, § 

?" do CPC. 

,i. Alegacdo de exisiencia de relacao de ronsumo entre o 

list ado do Maio Crosso do Sul e a Defensoria Publica de 

:nodo a. Ihe confeiir legitimidade. Inexistencia. 

1. Devs ser cassada a mult a imposta ao Estado por ndo 

;<? caracterizarem pwtelotorios os embargos interpostos 

,:om base no legitimo exercicio do cireito/ dever do Estado. 

4. Agravo regimental provido para conhecer do recurso 

especial pela alinea a, e no meito dar-lhe provimento 

para declarar a ilegititnidade da Primeira Defensoria 

Vublica de Defesa do Consumidor de Dourados, 

determinando a extingao da. Acat< Civil Publica por ela 

• uierposta, assim como cassando 

Estado, ora agrauante." (AgRg 

Relator M i n . Franc isco Pecanha 

ciTJ, D J 1 8 / 0 4 / 2 0 0 5 , p . 250) 

a multa aplicada ao 

no Ag 500 .644/MS, 

M a r t i n s , 2 a T u r m a -

'CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ACAO CIVIL 

PUBLICA. DEFESA DOS INTERESSE DOS 

CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA. 

ILL GITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PUBLICA. 

CODIGO DE DEFESA po CONSUMIDOR. 

NAPLICABILIDADE. NVLIDADB DO ACORDAO 

RECORRIDO. INOCORRENCIA. 

(...) 

.'I - A hipotese em tela diz respeitc a acao civil coleiiva, 

ajuizada pelo Nucleo de Defesa do Consumidor 

Defensoria Publica do Estado do Rio de Jane/, 

NUDECON, em defesa dos con^umidores de efiercna 

3 

http://legitimidLa.de
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•iUHrica daquele Estado, contra Lignl Servigos de 

"detricidade S/Ae CERJ - Companhia de Eletricidade do 

-?('o f ie Janeiro, em que poztala a uegalidnde de artigos da 

'^d-ina n" 466/97 do DNAEE, com a abstengdo das res 

•m suspender o forneti'^ento de energia eletrico, hem 

,-vno em calcular a divida dos corisumidores com base em 

a! re.gram.ento legal, condenando aquelas na repeticao de 

valores pagos indevidamente. 

/II - A Defensoria Publica ndo pcssui legitimidade para 

, -.rcpor acao coletiva, em no me proprio, na defesa do 

iveiio de consumidores, porquardo, nos moldes do ait. 

; ; 2 . inciso III. do Codigo de Defesqdo Consumidor, ndo foi 

t'.specificamenta destinada para tanto, sendo que sua 

fiva'lidade institutional e a in tela dos necessitados. 

.V - O Supremo Tribunal Federal, reforgando o 

, mendimento sufragado, por meia, da ADIN n" 558-8/MC, 

:'xarou entend.imen.to no ,sentido da legitimidade da 

Defensoria Publica para intentar agao coletiva tdo-

somente para representor juc^icialmente associacdo 

Jesprovida. dos meics necessarios para tanto, ndo 

y.ossibilitando a a.tuagdo do referido orgdo como substituto 

. . . " r ' cessual , mesmo porque desprovido de aulorizagdo 

legal, a teor do art. 6" do CPC. 

V - Recursos especiais providos, para determinar a 

ilegitimidade ativa ad causam do NUDECON, com a 

e.onsequente extingao do processo sem julgamento de 

••r.erito, restando prejudicada. a apreciagao acerca do 

prazo em dobro para o recorriio apelar." (REsp n° 

176/RJ , Re lator M i n . F ranc i sco Falcao, l a T u r m a 

D J 2 7 / 0 3 / 2 0 0 6 , p . 196) 

A m a t e d . > objeto da l ide d iz respe i to a causa de interesse 

Mj 

http://re.gram.ento
http://entend.imen.to
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eMnica daquele Estado, contra. Light Servigos de 

-Ketricidade S/A e CERJ - Companhia de Eletricidade do 

.?('o de Janeiro, em que postula a ilegalida.de de artigos da 

'^rtiria n" 466/97 do DNAEE, com a abstengdo das res 

~rn suspender o fornecimento de energia eletrica, bem 

• -}}'io em calcular a divida dos consumidores com base em 

a! regramento legal, condenando\aquelas na. repetigdo de 

yahres pagos indevidamente. | 

.7/ • A Defensoria Publica nao possui legitimidade para 

•rrpor aqao coleiiva. em nome\ propria, na defesa do 

n "ilo de consumidores, pnrquanto, nos moldes do art. 

•:?. mciso III, do Codigo de Defesa do Consumidor, ndo foi 

'c,pecificamenre destinada para tanto, sendo que sua 

fvandade institutional e a tutela dos necessitados. 

."/ - O Supremo Tribunal Federal., reforgando o 

• •'iisndimento sufra.ga.dOj por meio da ADIN n" 558-8/MC, 

.'xarou entendimento no ,sentido da legitimidade d.a 

Defensoria Publica para intentar acao coletiva tdo-

somente para representor judicialmente associagdo 

Jesprovida dos meios necessarios para tanto, ndo 

possibilitcmdo a atua.gao do referido orgao como substituto 

:.r>cessual, mesmo porque desprovido de autorizagdo 

legal, a teor do art. 6° do CPC. 

!••"' - Recursos especiais providos, para detenninar a 

ilegitimidade ativa ad causam jdo NUDECON, com a 

consequente extingao do processo sem julgamento de 

-T.erito, restando prefadicada a j apreciagdo acerca do 

orctzo em dobro para o recorrido apelar." {REsp n° 

"'?•<-. 176/RJ , Re la tor M i n . Franc isco Falcao, l a T u r m a -
i 

;VTJ, D J 2 7 / 0 3 / 2 0 0 6 , p . 196) : 

A m a t e d ,i objeto da l i de d i z respe i to a c a u s a de interesse d i M s o , • 

4 

http://ilegalida.de
file:///aquelas
http://sufra.ga.dOj
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d i f e r cn te de ma te r i a f t ' i n m t e a t e m a t i c a de a tuacao 

E s t a d u a l . Nao h a , po : t an to , p e r t i n enc i a t e m a t i c a p a r a 

De fensor ia Pub l i ca . 

d a Defensor ia Pub l i ca 

l e g i t imar a a tuacao d a 

Ante- © 

atfva e i n d e f i r o a m:.<: 

no fonru-i dos a r t s . 2 6 . 

do CPC. 

p o s t o , reconheco a carenc ia d a acao, p o r i l eg i t imidade 

>'-, e x t i n g u i n d o o p r o c e s s o se r i i reso lugao do m e r i t o , 

: V I , paragrafo 3" , 2 9 5 , I I , 3 0 1 , X, paragra fo 4°, todos 

Sem cur . - . ; e honorar i os . 

Auto r i ?o cesde j a o desenf.ranhamep.to dos documentos 

acos tadns a i n i c i a l , m J ian te recibo nos au tos . 

Decor r id i - o prazo pa ra r e curso , a rqu ivem-se os a u t o s . 

P. K . I . 

Cajazeiras-

Neafe data r ~ c * ! e*to» autos em 
c a r t e l do W L JuW«> d e D i / f t i t o < j a 4 

http://desenf.ranhamep.to
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Processo n° 0132010000585-2 
: Agao Acao Civil Publica 

P romoven te Minister io Publico Estadual 
j P romov ido Estado da Paraiba 

SENTENCA 

A c a o de o b r i g a c a o d e f a ze r . F o r n e c i m e n t o 
d e m e d i c a m e n t o . A u s e n c i a d e p r o t o c o l o d o 
r e q u e r i m e n t o a d m i n i s t r a t i v e e d e 
r e s i s t e n c i a d a A d m i n i s t r a c a o P u b l i c a . 
F a l t a d e i n t e r e s s e p r o c e s s u a l . E x t i n g a o d o 
p r o c e s s o . 
I - O p r i n c l p i o d a i n a f a s t a b i l i d a d e d a 
j u r i s d i g a o s i g n i f i c a q u e n e n h u m a lesao o u 
a m e a g a a d i r e i t o p o d e s e r a f a s t a d a d o 
P o d e r J u d i c i a r i o . 
I I - Nao se p o d e , n o e n t a n t o , a l a ga r ao 
p o n t o d e n a o e x i g i r q u e o c i d a d a o p r o c u r e , 
a n t e s , o s o r g a o s c o n s t i t u c i o n a l m e n t e p a r a 
a c o n s e c u g a o d a s p o l i t i c a s p u b l i c a s . 

I I I - F a l t a i n t e r e s s e p r o c e s s u a l ao p e d i d o 
n a v i a j u r i s d i c i o n a l q u e s u p l a n t a a v i a 
a d m i n i s t r a t i v a . 

V i s t o s e t c , 

T r a t a - s e d e A g a o de O b r i g a g a o d e Fazer , n a q u a l o 

M i n i s t e r i o P u b l i c o E s t a d u a l , e m face d o E s t a d o d a P a r a i b a , r e q u e r 

f o r n e c i m e n t o d e m e d i c a m e n t o s , e m c o n f o r m i d a d e c o m a p r e s c r i c a o 

m e d i c a , p a r a p e s s o a p o r t a d o r a d e d o e n g a e h i p o s s u f i c i e n t e , e m v i s t a d e 

n a o t e r c o n d i g o e s f i n a n c e i r a s d e a r c a r c o m o s p r e g o s d o r e f e r i d o 

m e d i c a m e n t o . 

E , e m s l n t e s e , o r e l a t o r i o . P a s s o a d e c i d i r . 

A m a t e r i a a v e n t a d a e d e s e r d e c i d i d a d e p i a n o , po i s f a l t a 

u m a d a s c o n d i g o e s d a agao , q u a l s e j a , o i n t e r e s s e d e a g i r ( i n t e r e s s e 

p r o c e s s u a l ) . 

N a o se t r a t a , n o e n t a n t o , de i m p o s s i b i l i d a d e j u r i d i c 

p e d i d o . N o s s a o r d e n a g a o c o n t e m p l a a p o s s i b i l i d a d e de t a l p e d i d o 

f a l t a e i n t e r e s s e p r o c e s s u a l (CPC, a r t . 2 9 5 , I I I ) . 
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A a u s e n c i a d e i n t e r e s s e de a g i r se m a n i f e s t a p e l a t o t a l f a l t a 
d e c o r n p r o v a c a o de p r o t o c o l o d o m e d i c a m e n t o n a A d m i n i s t r a c a o P u b l i c a 
d e m a n d a d a . N a o h a s e q u e r i n d i c a c a o n a p e t i c a o i n i c i a l de r e c u s a d o 
r e u e m f o r n e c e r o m e d i c a m e n t o p l e i t e a d o . T a l f a t o i n d u z a a s s e r t i v a de 
q u e n a o h a i n t e r e s s e d e m o n s t r a d o d a p a r t e a u t o r n a p r e s t a c a o 
j u r i s d i c i o n a l , p o i s n a o h a r e s i s t e n c i a p a r a ser r e s o l v i d a pe lo P o d e r 
J u d i c i a r i o . 

Nao se t r a t a e e x i g i r o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v e , 

d i s p e n s a d o p e l o p r i n c i p i o d a i n a f a s t a b i l i d a d e d a j u r i s d i g a o , c o n f o r m e 

a r t . 5 o , X X X V : "a lei ndo excluird da apreciagdo do Poder Judiciario lesao 

ou ameaga a direito". 

O q u e se o b s e r v a e q u e a p a r t e a u t o r a n a o d e m o n s t r a q u e 
h a r e s i s t e n c i a d a p a r t e r e e se u t i l i z a d i r e t a m e n t e d o Pode r J u d i c i a r i o 
p a r a c u m p r i m e n t o de u m a o b r i g a g a o o r i g i n a r i a d o Pode r E x e c u t i v o . 

O P o d e r J u d i c i a r i o n a o p o d e s u b s t i t u i r o P o d e r E x e c u t i v o 

n a s agoes p r i m a r i a s d a A d m i n i s t r a g a o P u b l i c a . A o P o d e r J u d i c i a r i o 

c o m p e t e g a r a n t i r a o b t e n g a o d e d i r e i t o s o u r e s g u a r d a r a m e a c a s a 

d i r e i t o s , d esde q u e c o n c r e t i z a d o s o u e m a t o s o m i s s i v o s d a 

A d m i n i s t r a g a o P u b l i c a . 

E p r e c i s o , p o r t a n t o , c o m p a t i b i l i z a r a d e s n e c e s s i d a d e d o 

c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o c o m a n e c e s s i d a d e d e c o m p r o v a g a o d o 

i n t e r e s s e p r o c e s s u a l , c o n s u b s t a n c i a d o n a r e s i s t e n c i a ao p e d i d o . 

N a o h a a l egagao d a r e c u s a n o f o r n e c i m e n t o , tao p o u c o 

p r o v a d e s t a n e g a t i v a a d m i n i s t r a t i v a m e n t e . 

N a o j u n t o u r e q u e r i m e n t o e s c r i t o , e n a o a p r e s e n t o u 

d e c l a r a g o e s e s c r i t a s de t e s t e m u n h a s d o r e q u e r i m e n t o e d a r e c u s a ; o 

q u e p o d e r i a c o n s t i t u i r i n i c i o d e p r o v a . 

N a o h a d u v i d a de q u e o E s t a d o , q u a l q u e r q u e seja s e u 

g r a u , deve p r e s t a r ao c i d a d a o , q u e c o m p r o v a n e c e s s i d a d e , e 

i n c a p a c i d a d e f i n a n c e i r a , a s s i s t e n c i a g r a t u i t a a s a u d e . 

M a s f a l t a , n o caso , r e q u i s i t e e s s e n c i a l p a r a a ob t engao 

p e d i d o , q u a l se ja , a p r o v a d a p r a t i c a d o a t o q u e se a f i r m a v i o l a d g y ^ e K ' 

d i r e i t o l i q u i d o e c e r t o . fffl / 
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N a o se deve e x i g i r o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o , m a s e 

c l a r i v i d e n t e q u e se f a z n e c e s s a r i a a c o r n p r o v a c a o d a p e t i c a o ao o r g a o 

r e s p o n s a v e l p e l o f o r n e c i m e n t o e a s u a r e c u s a ( ou c o r n p r o v a c a o d a f a l t a 

de - respos ta ) . 

A o m i s s a o d o p o d e r p u b l i c o e m e f e t i va r as p o l i t i c a s 

p u b l i c a s d e v i d a s deve s e r c o m p r o v a d a . A p a r t i r d e s t a o m i s s a o , a b r e - s e 

p a r a o P o d e r J u d i c i a r i o o d e v e r d e v e r i f i c a r a e f e t i v a i m p o s s i b i l i d a d e de 

p r e s t a c a o . T u d o i s s o s e m d e s r e s p e i t a r o p r i n c i p i o d a s e p a r a c a o d o s 

p o d e r e s . p o i s e m t a i s s i t u a c o e s o J u d i c i a r i o p o d e i n t e r v i r p a r a q u e h a j a 

a e f e t i v a c a o d o d i r e i t o s o c i a l o m i t i d o , m a s g a r a n t i d o p e l a C o n s t i t u i g a o 

F e d e r a l v i g e n t e . 

A v i n g a r a c a p i t u l a c a o d a e x i g e n c i a d e p o s t u l a c a o ao o r g a o 

p u b l i c o i n i c i a l m e n t e c o m p e t e n t e ( nao se t r a t a d e e x i g i r a s o l u c a o ) , 

t e r l a m o s a s u b s t i t u i g a o d e p a p e l , o q u e e m u i t o r u i m p a r a a 

d e m o c r a c i a . 

E p r e c i s o a s s e v e r a r q u e o P o d e r J u d i c i a r i o deve a g i r p a r a 

r e p a r a r o m i s s o e s e d a n o s a d i r e i t o s e n a o e m s u b s t i t u i g a o a o s 

l e g i t i m a d o s p a r a r e a l i z a c a o d e p o l i t i c a s p u b l i c a s . 

T a n t o q u e o P o d e r J u d i c i a r i o t e m c o n s e g u i d o s u p e r a r a 

l o n g a d i s c u s s a o s o b r e a i n d e p e n d e n c i a d o s Poderes p a r a e x i g i r 

p r o v i d e n c i a s c o n c r e t a s d o P o d e r E x e c u t i v o , a p a r t i r de p r i n c i p i o s o u 

n o r m a s p r o g r a m a t i c a s , d i r e t r i z e s e o b j e t i v o s , p o r e x e m p l o . 

R e s s a l t e - s e q u e h a A D P F - A r g u i g a o D e s c u m p r i m e n t o d e 

P r e c e i t o F u n d a m e n t a l - t r a t a n d o j u s t a m e n t e d e s t e t i p o d e p a r t i c i p a c a o 

d o J u d i c i a r i o , e m n a o se a b s t e r d o g r a v i s s i m o e n c a r g o de t o r n a r e f e t i v o s 

o s d i r e i t o s e c o n o m i c o s , s o c i a i s e c u l t u r a i s , q u e se i d e n t i f i c a m , e n q u a n t o 

d i r e i t o s d e s e g u n d a g e r a c a o , c o m o a s l i b e r d a d e s p o s i t i v a s , f e a i s o u 

c o n c r e t a s , s o b p e n a de o P o d e r P u b l i c o , p o r v i o l a c a o p o s i t i v a o u 

n e g a t i v a d a C o n s t i t u i c a o , c o m p r o m e t e r , de m o d o i n a c e i t a v e l , a 

i n t e g r i d a d e d a p r o p r i a o r d e m c o n s t i t u c i o n a l , s e n d o es ta a d ec i sao A D P F 

4 5 / D F : 

A rgu i gao de d e s c u m p r i m e n t o de prece i to f u n d a m e n t a l . A ques tao^ 
da l e g i t im idade c o n s t i t u c i o n a l do cont ro l e e da intervengaoxido 
pode r j u d i c i a r i o e m t e m a de imp l emen tagao de po l i t i cas p u b j K a W 
q u a n d o c o n f i g u r a d a h ipotese de abus iv idade g o v e r n a m w f a j / 
D i m e n s a o po l i t i ca da j u r i s d i g a o c ons t i tuc i ona l a t r ibu/wa^at ) 
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S u p r e m o T r i b u n a l Federa l . I n opon ib i l i d ade do a r b i t r i o es ta ta l a 
efetivacao dos d i r e i t o s soc ia is , economicos e c u l t u r a i s . 
Cara te r re la t i vo d a l i be rdade de con formacao do leg is lador. 
Consideracoes e m t o r n o d a c l a u s u l a da ' reserva do possivel ' . 
Necessidade de preservacao, em favor dos i nd i v i duos , d a 
in t eg r idade e d a i n t a n g i b i l i d a d e do nuc l eo c onsubs tanc i ado r do 
' m i n i m o ex is tenc ia l ' . V i ab i l i dade i n s t r u m e n t a l d a arguigao de 
d e s c u m p r i m e n t o n o processo de concret izagao das l iberdades 
pos i t i vas (d ire i tos c o n s t i t u c i o n a i s de segunda geracao). BRASIL . 
Sup r emo T r i b u n a l Federa l . A D P F n° 45 M C / D F - DISTRITO 
FEDERAL . Rel. M i n i s t r o Celso de Mel lo . B ras i l i a , D J 04 .05 .2004 . 
D i spon i v e l em: < h t t p : / / w w w . s t f . g o v . b r / j u r i s p r u d e n c i a > . Acesso 
em: 20 abr . 2 0 0 7 . 

D e s t a m a n e i r a , a s c o n c l u s o e s d o j u l g a d o f o r a m n o s e n t i d o 
d e q u e a i n t e r v e n c a o n a s p o l i t i c a s p u b l i c a s e p o s s i v e l , s e m p r e q u e a 
o m i s s a o d o P o d e r P u b l i c o v e n h a a " c o m p r o m e t e r , c o m t a l 
c o m p o r t a m e n t o , a e f i c a c i a e a i n t e g r i d a d e de d i r e i t o s i m p r e g n a d o s de 
e s t a t u r a c o n s t i t u c i o n a l , a i n d a q u e d e r i v a d o s de c l a u s u l a s r e v e s t i d a s d e 
c o n t e u d o p r o g r a m a t i c o . " 

R e s t a c e r t o , p o r t a n t o , q u e n a o h a a l e gacao , c o r n p r o v a c a o o u 
d e m o n s t r a c a o d e q u e t e n h a h a v i d o r e q u e r i m e n t o a d m i n i s t r a t i v o p a r a o 
f o r n e c i m e n t o d o m e d i c a m e n t o p o s t u l a d o , s e n d o f o r c o s a a e x t i n c a o d o 
p r o c e s s o , p o r f a l t a d e i n t e r e s s e de a g i r . 

Q u a n t o ao t e m a , t r a g o a b a i l a o e n s i n a m e n t o d o m e s t r e 

V i c e n t e G r e c o F i l h o : 

"O interesse de ag i r surge da necessidade de ob te r do processo a 
pro tecao do in teresse s u b s t a n c i a l ; pressupoe, po is , a lesao desse 
interesse e a i done idade do p r o v i m e n t o ple i teado para protege- lo 
e satisfaze-lo. 
O interesse p rocessua l , p o r t a n t o , e u m a re lacao de necess idade 
e u m a re lacao de adequacao , po rque e i n u t i l a provocacao d a 
t u t e l a j u r i s d i c i o n a l se ela, e m tese, nao for a p t a a p r oduz i r a 
correcao da lesao a rg f i i da n a i n i c i a l . Havera , pois, falta de 
i n t e r e s s e p r o c e s s u a l se , d e s c r i t a de te rminada s i t uacao 
j u r i d i c a , a p r o v i d e n c i a p le i teada nao for adequada a e s s a 
s i tua5ao " . 1 

S e g u n d o F r e d e r i c o M a r q u e s , "interesse de agir signijj 

existencia de pretensdo objetivamente razo&veF(Manual de P roc 

C i v i l , S a r a i v a , p . 158 ) . 

' D i r e i t o Processus! C iv iJ Bras i l e i ro , 1" . vo l . \T. Sao Paulo, cd . Saraiva, 1996, p. 8 1 . 
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R e s t a n d o c o m p r o v a d o e f u n d a m e n t a d o a i n e x i s t e n c i a d o 

i n t e r e s s e p r o c e s s u a l c o n c e r n e n t e , e n c o n t r a - s e a p e t i g a o i n i c i a l f a d a d a 

ao i n d e f e r i m e n t o , n o s t e r m o s d o d i s p o s t o n o i n c . I l l d o a r t . 2 9 5 d o 

C o d i g o de P r o c e s s o de C i v i l . 

Nesse s e n t i d o , j u l g o u o T r i b u n a l de J u s t i c a de M i n a s 
G e r a i s . in verbis: 

CONSTITUCIONAL - PROCESSO C IV IL - MANDADO D E 
SEGURANCA - F O R N E C I M E N T O M E D I C A M E N T O S - PROVA D O 
R E C E B I M E N T O ADMIN ISTRAT IVO E D A CORRESPONDENTE 
NEGATIVA - INEXISTENCIA - FALTA D E INTERESSE D E AGIR -
EXT INCAO DO PROCESSO, S E M RESOLUCAO D O MERITO. 1 -
Se o in te ressado p o s t u l a em j u i z o a obtengao do benef ic io 
i n t i t u l a d o t r a t a m e n t o fora do dom i c i l i o - TFD , mas nao 
d e m o n s t r a nos a u t o s n e m o protoco lo do r eque r imen to 
a d m i n i s t r a t i v e n e m a res i s tenc ia da A d m i n i s t r a g a o Pub l i ca 
m u n i c i p a l a pre tensao , r es ta c on f i gu rada a ausenc i a de interesse 
de agir , ense jando a ext ingao do processo, s e m resolucao de 
m e r i t o , 'ex v i ' do a r t . 2 6 7 , inc . V I , do CPC. 2 - Processo ex t i n t o , 
e m reexame necessar io , sem reso lucao do mer i t o . 
[...] Ao que se ve, antes de de fer i r o T F D , cabe a Admin i s t r agao 
Pub l i c a ver i f icar , en t r e ou t r o s , o esgotamento de todos os me ios 
de t r a t a m e n t o n o l oca l de r es idenc ia do requerente , o t e to 
financeiro de f in ido p a r a o ente p u b l i c o e a regu lar idade da 
so l ic i tagao fe i ta pelo med ico do pac iente e m u n i d a d e ass is tenc ia l 
i n t e g r an t e do SUS, a q u a l , ademais , deve ser au to r i zada po r 
" comissao n o m e a d a pelo respect ivo gestor m u n i c i p a l / e s t a d u a l " . 
Logo, a so ex i s t enc ia dos d o c u m e n t o s a tes tando que a 
i m p e t r a n t e v e m se subme t endo a t r a t a m e n t o medico e m 
M u n i c i p i o pe r t encente a o u t r o Estado nao se m o s t r a bas tan te 
p a r a a concessao d a T F D , i ndependen t emente da observanc ia do 
p r o c e d i m e n t o p r o p r i o . 

De t oda sorte, nao es tando ev idenciados n e m o ped ido 
a d m i n i s t r a t i v o n e m a cor respondente negativa da 
M u n i c i p a l i d a d e , r e s ta con f i gurada a ausenc i a de interesse 
p rocessua l da i m p e t r a n t e . 
C o m estas consideragoes, em reexame necessar io , ext ingo o 
processo, sem reso lugao do m e r i t o "ex v i " do a r t . 267 , inc . V I , do 
CPC. [...J.TJMG - 8 a C a m a r a Civel Reexame Necessario no . 
1 . 0429 .07 .013157 -9/002 

D I A N T E O E X P O S T O , e a t e n t o a o s p r i n c i p i o s de 
n o r t e a d o r e s d o c a s o in foco, I N D E F I R O A P E T I C A O I N I C I A L , 
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d o i n c . I l l d o a r t . 2 9 5 d o C o d i g o de P rocesso C i v i l , e p o r c o n s e q u e n c i a 
J U L G O E X T I N T O 0 P R O C E S S O s e m j u l g a m e n t o d o m e r i t o e m 
c o n f o r m i d a d e c o m os i n c i s o s I e V I d o a r t . 2 6 7 d o C o d e x . 

C u s t a s ex lege. S e m h o n o r a r i o s de a d v o g a d o . 

P .R . I . C e r t i f i c a d o o t r a n s i t o e m j u l g a d o , a r q u i v e - s e , c o m 

b a i x a n a d i s t r i b u i c a o . 

^ 

C a j a z e i r a s ^ P B 2 5 de 

•O A T A 
K : a ^ t a c a b K - o h i autos r-m 

; f e g £ ' 39 i ^ 
• • "•K-;5::v'E-«Te. 4 «or;c/o 
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Processo n° 
Acao 
Promovente 
Promov ido 

0132010000592-8 
Obrigacao Fazer 
Mar ia de Oliveira Silva 
Estado da Paraiba 

SENTENCA 

A c a o de o b r i g a c a o d e f a ze r . F o r n e c i m e n t o 
de m e d i c a m e n t o . A u s e n c i a d e p r o t o c o l o d o 
r e q u e r i m e n t o a d m i n i s t r a t i v o e d e 
r e s i s t e n c i a d a A d m i n i s t r a c a o P u b l i c a . 
F a l t a d e i n t e r e s s e p r o c e s s u a l . E x t i n e a o d o 
p r o c e s s o . 
I - O p r i n c i p i o d a i n a f a s t a b i l i d a d e d a 
j u r i s d i c a o s i g n i f i c a q u e n e n h u m a lesao o u 
a m e a c a a d i r e i t o p o d e ser a f a s t a d a d o 
P o d e r J u d i c i a r i o . 
I I - N a o se p o d e , n o e n t a n t o , a l a g a r ao 
p o n t o d e n a o e x i g i r q u e o c i d a d a o p r o c u r e , 
a n t e s , os o r g a o s c o n s t i t u c i o n a l m e n t e p a r a 
a c o n s e c u c a o d a s p o l i t i c a s p u b l i c a s . 
I I I - F a l t a i n t e r e s s e p r o c e s s u a l ao p e d i d o 
n a v i a j u r i s d i c i o n a l q u e s u p l a n t a a v i a 
a d m i n i s t r a t i v a . 

V i s t o s e tc , 

T r a t a - s e de A c a o de O b r i g a ? a o d e Fa z e r , n a q u a l M a r i a de 

O l i v e i r a S i l v a , j a q u a l i f i c a d a n o s a u t o s e p o r m e i o d e a d v o g a d o , e, e m 

f a ce d o E s t a d o d a P a r a i b a , r e q u e r f o r n e c i m e n t o d e m e d i c a m e n t o s , e m 

c o n f o r m i d a d e c o m a p r e s c r i g a o m e d i c a e e m v i s t a d e n a o t e r c o n d i c o e s 

f i n a n c e i r a s d e a r c a r c o m os p r e c o s d o r e f e r i d o m e d i c a m e n t o . 

E , e m s i n t e s e , o r e l a t o r i o . P a s s o a d e c i d i r . 

A m a t e r i a a v e n t a d a e d e s e r d e c i d i d a d e p i a n o , p o i s f a l t a 

u m a d a s c o n d i c o e s d a agao , q u a l se ja , o i n t e r e s s e de a g i r f i n t e r e s s e 

p r o c e s s u a l ) . 

N a o se t r a t a , n o e n t a n t o , d e i m p o s s i b i l i d a d e j u r i d i c a d o 

p e d i d o . N o s s a o r d e n a c a o c o n t e m p l a a p o s s i b i l i d a d e d e t a l p e d i d o . O q u 

f a l t a e i n t e r e s s e p r o c e s s u a l (CPC, a r t . 2 9 5 , I I I ) . 
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A a u s e n c i a de i n t e r e s s e d e a g i r se m a n i f e s t a p e l a t o t a l f a l t a 

d e c o r n p r o v a c a o d e p r o t o c o l o d o m e d i c a m e n t o n a A d m i n i s t r a c a o P u b l i c a -

d e m a n d a d a . Nao h a s e q u e r i n d i c a c a o n a p e t i c a o i n i c i a l d e r e c u s a d o 

r e u e m f o r n e c e r o m e d i c a m e n t o p l e i t e a d o . T a l f a t o i n d u z a a s s e r t i v a de 

q u e n a o h a i n t e r e s s e d e m o n s t r a d o d a p a r t e a u t o r n a p r e s t a c a o 

j u r i s d i c i o n a l , p o i s n a o h a r e s i s t e n c i a p a r a s e r r e s o l v i d a p e l o P o d e r 

J u d i c i a r i o . 

N a o se t r a t a e e x i g i r o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o , 

d i s p e n s a d o p e l o p r i n c l p i o d a i n a f a s t a b i l i d a d e d a j u r i s d i c a o , c o n f o r m e 

a r t . 5 o , X X X V : "a lei ndo excluird da apreciagdo do Poder Judiciario lesao 

ov. ameaca a direito". 

O q u e se o b s e r v a e q u e a p a r t e a u t o r a n a o d e m o n s t r a q u e 

h a r e s i s t e n c i a d a p a r t e r e e se u t i l i z a d i r e t a m e n t e d o P o d e r J u d i c i a r i o 

p a r a c u m p r i m e n t o de u m a o b r i g a g a o o r i g i n a r i a d o Poder E x e c u t i v o . 

O P o d e r J u d i c i a r i o n a o p o d e s u b s t i t u i r o P o d e r E x e c u t i v o 

n a s a c o e s p r i m a r i a s d a A d m i n i s t r a g a o P u b l i c a . Ao P o d e r J u d i c i a r i o 

c o m p e t e g a r a n t i r a o b t e n c a o de d i r e i t o s o u r e s g u a r d a r a m e a c a s a 

d i r e i t o s , d e s d e q u e c o n c r e t i z a d o s o u e m a t o s o m i s s i v o s d a 

A d m i n i s t r a c a o P u b l i c a . 

E p r e c i s o , p o r t a n t o , c o m p a t i b i l i z a r a d e s n e c e s s i d a d e d o 

c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o c o m a n e c e s s i d a d e de c o r n p r o v a c a o d o 

i n t e r e s s e p r o c e s s u a l , c o n s u b s t a n c i a d o n a r e s i s t e n c i a ao p e d i d o . 

N a o h a a l e g a c a o d a r e c u s a n o f o r n e c i m e n t o , t a o p o u c o 

p r o v a d e s t a n e g a t i v a a d m i n i s t r a t i v a m e n t e . 

N a o j u n t o u r e q u e r i m e n t o e s c r i t o , e n a o a p r e s e n t o u 

d e e l a r a c o e s e s c r i t a s d e t e s t e m u n h a s d o r e q u e r i m e n t o e d a r e c u s a ; o 

q u e p o d e r i a c o n s t i t u i r i n i c i o d e p r o v a . 

N a o h a d u v i d a de q u e o E s t a d o , q u a l q u e r q u e se ja seu. 

g r a u , d e v e p r e s t a r ao c i d a d a o , q u e c o m p r o v a n e c e s s i d a d e , e 

i n c a p a c i d a d e f i n a n c e i r a , a s s i s t e n c i a g r a t u i t a a s a u d e . 

M a s f a l t a , n o c a s o , r e q u i s i t e e s s e n c i a l p a r a a o b t e n c a o do^) 

p e d i d o , q u a l se ja , a p r o v a d a p r a t i c a d o a t o q u e se a f i r m a v i o l a d o r ^ 

d i r e i t o l l q u i d o e c e r t o . 
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N a o se deve e x i g i r o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o , m a s e 

c l a r i v k l e n t e q u e se f az n e c e s s a r i a a c o r n p r o v a c a o d a p e t i g a o ao o r g a o 

r e s p o n s a v e l p e l o f o r n e c i m e n t o e a s u a r e c u s a ( ou c o r n p r o v a c a o d a f a l t a 

d e r e s p o s t a ) . 

A o m i s s a o d o p o d e r p u b l i c o e m e f e t i v a r a s p o l i t i c a s 

p u b l i c a s d e v i d a s deve ser c o m p r o v a d a . A p a r t i r d e s t a o m i s s a o , a b r e - s e 

p a r a o P o d e r J u d i c i a r i o o d e v e r d e v e r i f i c a r a e f e t i v a i m p o s s i b i l i d a d e de 

p r e s t a c a o . T u d o i s so s e m d e s r e s p e i t a r o p r i n c i p i o d a s e p a r a c a o d o s 

p o d e r e s , p o i s e m t a i s s i t u a c o e s o J u d i c i a r i o p o d e i n t e r v i r p a r a q u e h a j a 

a e f e t i v a c a o d o d i r e i t o s o c i a l o m i t i d o , m a s g a r a n t i d o p e l a C o n s t i t u i g a o 

F e d e r a l v i g e n t e . 

A v i n g a r a c a p i t u l a g a o d a e x i g e n c i a d e p o s t u l a g a o ao o r g a o 

p u b l i c o i n i c i a l m e n t e c o m p e t e n t e ( n a o se t r a t a d e e x i g i r a s o lugao ) , 

t e r l a m o s a s u b s t i t u i g a o de p a p e l , o q u e e m u i t o r u i m p a r a a 

d e m o c r a c i a . 

E p r e c i s o a s s e v e r a r q u e o P o d e r J u d i c i a r i o deve a g i r p a r a 

r e p a r a r o m i s s o e s e d a n o s a d i r e i t o s e n a o e m s u b s t i t u i g a o a o s 

l e g i t i m a d o s p a r a r e a l i z a g a o de p o l i t i c a s p u b l i c a s . 

T a n t o q u e o P o d e r J u d i c i a r i o t e m c o n s e g u i d o s u p e r a r a 

l o n g a d i s c u s s a o s o b r e a i n d e p e n d e n c i a d o s Pode r es p a r a e x i g i r 

p r o v i d e n c i a s c o n c r e t a s d o P o d e r E x e c u t i v o , a p a r t i r de p r i n c i p i o s o u 

n o r m a s p r o g r a m a t i c a s , d i r e t r i z e s e o b j e t i v o s , p o r e x e m p l o . 

R e s s a l t e - s e q u e h a A D P F - A r g u i g a o D e s c u m p r i m e n t o de 

P r e c e i t o F u n d a m e n t a l - t r a t a n d o j u s t a m e n t e d e s t e t i p o d e p a r t i c i p a g a o 

d o J u d i c i a r i o , e m n a o se a b s t e r d o g r a v i s s i m o e n c a r g o de t o r n a r e f e t i v o s 

o s d i r e i t o s e c o n o m i c o s , s o c i a i s e c u l t u r a i s , q u e se i d e n t i f i c a m , e n q u a n t o 

d i r e i t o s d e s e g u n d a g e ragao , c o m o a s l i b e r d a d e s p o s i t i v a s , r e a l s o u 

c o n c r e t a s , s o b p e n a de o P o d e r P u b l i c o , p o r v i o l a g a o p o s i t i v a o u 

n e g a t i v a d a C o n s t i t u i g a o , c o m p r o m e t e r , de m o d o i n a c e i t a v e l , a 

i n t e g r i d a d e d a p r o p r i a o r d e m c o n s t i t u c i o n a l , s e n d o e s t a a dec i sao A D P F 

4 5 / D F : 

A rgu i gao de d e s c u m p r i m e n t o de prece i to f u n d a m e n t a l . A ques tao 
d a l e g i t im idade c o n s t i t u c i o n a l do cont ro l e e da intervengao do 
pode r j u d i c i a r i o em t ema de imp l emen tagao de po l i t i cas p u b l i c a 
q u a n d o con f i gu rada h ipo tese de abus iv idade govername 
D i m e n s a o po l i t i ca d a j u r i s d i g a o c o n s t i t u c i o n a l a t r i b u i 
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S u p r e m o T r i b u n a l Federa l . I nopon ib i l i dade do a r b l t r i o es ta ta l a 
efetivagao dos d i r e i t os socia is , economicos e c u l t u r a i s . 
Cara te r r e l a t i vo d a l i be rdade de con fo rmacao do leg is lador. 
Consideragoes e m t o r n o d a c l a u s u l a da 'reserva do possivel ' . 
Necessidade de preservacao, em favor dos i n d i v l d u o s , da 
in teg r idade e da i n t a n g i b i l i d a d e do nuc l eo c o n s u b s t a n c i a d o r do 
' m i n i m o ex i s tenc ia l ' . V i ab i l i dade i n s t r u m e n t a l d a arguigao de 
d e s c u m p r i m e n t o no processo de concret izagao das l iberdades 
pos i t i vas (d ire i tos c o n s t i t u c i o n a i s de s egunda geragao). BRASIL. 
S u p r e m o T r i b u n a l Federa l . ADPF n° 4 5 M C / D F - DISTRITO 
FEDERAL . Rel. M i n i s t r o Celso de Mel lo . B ras i l i a , D J 04 .05 .2004 . 
D i spon i ve l em : < h t t p : / / w w w . s t f . g o v . b r / j u r i s p r u d e n c i a > . Acesso 
em: 20 abr . 2 0 0 7 . 

D e s t a m a n e i r a , a s c o n c l u s o e s d o j u l g a d o f o r a m n o s e n t i d o 
de q u e a i i i t e r v e n c a o n a s p o l i t i c a s p u b l i c a s e p o s s i v e l , s e m p r e q u e a 
o m i s s a o do P o d e r P u b l i c o v e n h a a " c o m p r o m e t e r , c o m t a l 
c o m p o r t a m e n t o , a e f i c a c i a e a i n t e g r i d a d e de d i r e i t o s i m p r e g n a d o s d e 
e s t a t u r a c o n s t i t u c i o n a l , a i n d a q u e d e r i v a d o s d e c l a u s u l a s r e v e s t i d a s d e 
c o n t e u d o p r o g r a m a t i c o . " 

R e s t a c e r t o , p o r t a n t o , q u e n a o h a a l e gagao , c o m p r o v a g a o o u 
d e m o n s t r a g a o de q u e t e n h a h a v i d o r e q u e r i m e n t o a d m i n i s t r a t i v o p a r a o 
f o r n e c i m e n t o d o m e d i c a m e n t o p o s t u l a d o , s e n d o f o r g o s a a e x t i n g a o d o 
p r o c e s s o , p o r f a l t a de i n t e r e s s e d e a g i r . 

Q u a n t o a o t e m a , t r a g o a b a i l a o e n s i n a m e n t o d o m e s t r e 

V i c e n t e G r e c o F i l h o : 

"O interesse de ag i r surge d a necessidade de obter do processo a 
protegao do interesse s u b s t a n c i a l ; pressupoe , po is , a lesao desse 
interesse e a idone idade do p r o v i m e n t o p le i teado p a r a protege- lo 
e satisfaze-lo. 
O interesse p rocessua l , p o r t a n t o , e u m a re lacao de nece s s i dade 
e u m a re lacao de adequacao , po rque e i n u t i l a provocagao d a 
t u t e l a j u r i s d i c i o n a l se ela, em tese, nao for a p t a a p r o d u z i r a 
corregao d a lesao a r g i i i d a n a i n i c i a l . Have ra , po i s , falta de 
i n t e r e s se p roce s sua l s e , d e s c r i t a d e t e rm inada s i t uacao 
j u r i d i c a , a p r o v i d e n c i a p le i teada nao for adequada a e s s a 
s i t u a c a o " . 1 

S e g u n d o F r e d e r i c o M a r q u e s , "interesse de agir significa 

existencia de pretensao objetivamente r o z o d y e F ' ( M a n u a l de P rocesso 

C i v i l , S a r a i v a , p . 158 ) . 

D i r e i l o Proccssiml C i v i l Bras i l c i ro . 1". vo l . 12*. Sao Paulo, ed. Saraiva, 1996, p . 8 1 . 

4 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia
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R e s t a n d o c o m p r o v a d o e f u n d a m e n t a d o a i n e x i s t e n c i a d o 

i n t e r e s s e p r o c e s s u a l c o n c e r n e n t e , e n c o n t r a - s e a p e t i g a o i n i c i a l f a d a d a 

ao i n d e f e r i m e n t o , n o s t e r m o s d o d i s p o s t o n o i n c . I l l d o a r t . 2 9 5 d o 

C o d i g o d e P r o c e s s o de C i v i l . 

N esse s e n t i d o , j u l g o u o T r i b u n a l de J u s t i c a de M i n a s 
G e r a i s , in verbis: 

CONST ITUCIONAL - PROCESSO C IV IL - M A N D A D O D E 
SEGURANCA - F O R N E C I M E N T O M E D I C A M E N T O S - PROVA D O 
R E C E B I M E N T O ADMIN ISTRAT IVO E DA CORRESPONDENTE 
NEGATIVA - INEX ISTENCIA - FALTA D E INTERESSE D E AGIR -
EXTINGAO D O PROCESSO, S E M RESOLUCAO D O MERITO. 1 -
Se o in te ressado p o s t u l a e m j u l z o a obtengao do beneficio 
i n t i t u l a d o t r a t a m e n t o fo ra do dom i c i l i o - T F D , mas nao 
d e m o n s t r a nos autos n e m o pro toco lo do r eque r imen to 
a d m i n i s t r a t i v o n e m a res i s t enc ia d a A d m i n i s t r a g a o Pub l i ca 
m u n i c i p a l a pre tensao , r es ta con f i gurada a a u s e n c i a de interesse 
de ag ir , ense jando a ex t ingao do processo, sem resolugao de 
m e r i t o , 'ex v i ' do a r t . 2 6 7 , inc . V I , do CPC. 2 - Processo ex t in t o , 
e m reexame necessario, sem reso lugao do me r i t o . 
(...) Ao que se ve, antes de de fer i r o TFD , cabe a Admin i s t r agao 
P u b l i c a ver i f i car , entre o u t r o s , o esgo tamento de todos os meios 
de t r a t a m e n t o n o l oca l de r es idenc ia do requerente , o te to 
f i nance i r o de f in ido p a r a o ente p u b l i c o e a regu lar idade d a 
so l ic i tagao fe i ta pelo med i co do pac iente em u n i d a d e ass is tenc ia l 
i n t e g r an t e do SUS, a q u a l , ademais , deve ser au to r i zada p o r 
" comissao n o m e a d a pelo respect ivo gestor m u n i c i p a l / e s t a d u a l " . 
Logo, a so ex i s t enc ia dos d o c u m e n t o s a t e s tando que a 
i m p e t r a n t e v e m se s u b m e t e n d o a t r a t a m e n t o medico e m 
M u n i c i p i o per tencente a o u t r o Es tado nao se m o s t r a bastante 
p a r a a concessao da T F D , i ndependen t emente d a observanc ia do 
p r o c e d i m e n t o p r op r i o . 

De t o d a sorte , nao es tando ev idenciados n e m o ped ido 
a d m i n i s t r a t i v o n e m a cor respondente negat iva da 
M u n i c i p a l i d a d e , res ta con f i gurada a a u s e n c i a de interesse 
p r o c e s s u a l da i m p e t r a n t e . 
C o m estas consideragoes, em reexame necessar io , extingo o 
processo , s em reso lugao do m e r i t o "ex v i " do a r t . 2 6 7 , inc . V I , do 
CPC. [...J.TJMG - 8 a C a m a r a Civel Reexame Necessario no . 
1 . 0429 .07 .013157 -9/002 

D I A N T E O E X P O S T O , e a t e n t o a o s p r i n c i p i o s de • 
n o r t e a d o r e s d o c a s o infoco, I N D E F I R O A P E T I C A O I N I C I A L , n o s t 
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d o i n c . I l l d o a r t . 2 9 5 d o C o d i g o de P r o c e s s o C i v i l , e p o r c o n s e q u e n c i a 
J U L G O E X T I N T O O P R O C E S S O s e m j u l g a m e n t o d o m e r i t o e m 
c o n f o r m i d a d e c o m os i n c i s o s I e V I d o a r t . 2 6 7 d o C o d e x . 

C u s t a s ex lege. S e m h o n o r a r i o s d e a d v o g a d o . 

P .R . I . C e r t i f i c a d o o t r a n s i t o e m j u l g a d o , a r q u i v e - s e , c o m 
b a i x a n a d i s t r i b u i c a o . 

C a j a z e i r a s - P B 

.Juiz 
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ESTADODA PARAIBA 
PODBIJUDICIARIO 

4 A . VaradaComarcadeCajazeiias 

Proc. n°. 0132010000273-5 
/\cv.o Cautular de Exibicao dc Documento 
-\uior: Cariov.- Antonio Arai i jo de Oliveira 
Reu: Munic ip io dc Cajazeiras 

S E N T E N C A 

Agao cautelar de exibigao de documeritos. 
Obrigagao do ente publico. L iminar 
concedida. Manutencao. Procedencia do 
pedido. 
E obrigagao da Administragao Publica 
prestar todas as informagoes necessarios 
acerca dos negocios por ela desenvolvidos. 

Vistos etc, 

Carlos Antonio Araiijo de Oliveira, ja devidamente identificado nos 
autos, por intermedio de advogado, ingressa em juizo com a presente agao 
cautelar de exibigao de documentos em face de ato do Prefeito Municipal de 
Cajazeiras, tambem ja qualificado nos autos, alegando que nao obteve 
informagoes acerca do processos licitatorios, empenhos e outros, mesmo apos ter 
solicitado por escrito ao reu. Alega ainda, a necessidade de ter acesso a estes 
documentos para fins de defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado da 
Paraiba. 

Juntou os documentos e o instrumento procuratorio. 

A liminar foi concedida para que a documentagao fosse exibida. 

O reu, regularmente citado, apresentou resposta ao pedido e, 
inclusive fez juntar a documentagao. 

Concluso, relatei. Examinados, passo a decidir. 

A materia sob exame trata-se unicamente de direito, nao havendo 
necessidade de se produzir prova em audiencia. E se porventura existissem 
provas a serem produzidas estas seriam apenas documental. 

file://-/uior


Assim se prommcia, acerca do tema, nosso Tribunais: 

'Tresentes as condicoes que ensejam o julgamento antecipado da 
causa, e dever do juiz, e nao mera faculdade, assim proceder"(STJ 
- 4" Turma, Resp 2.832-RJ, rel, Min. Salvio de Figueiredo, j . 
14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.90). No mesmo 
sentido: RSTJ 102/500. 

Destarte, em consonancia com o disposto nos arts. 330 1 e 803, 
pai agrafe unico do CPC, conheco diretamente do pedido, sem necessidade de 
audiencia, ou outros atos, proferindo sentenca. 

Pleiteia o requerente com a presente medida cautelar a exibicao dos 
documentos ieferentes aos processos licitatorios no. 002/01 e 008/01. V~e-se dos 
autos que a medida liminar foi cumprida, ou seja, o Municipio de Cajazeiras-PB 
apresentou a documentagao em juizo. 

A medida liminar deferida, e ora confirmada, em forma de cautela, 
teve com padrao os requisitos do dano potencial e a plausibilidade do direito 
substancial invocado pela requerente. Os quais encontrei presentes para deferir a 
liminar, confirmando-os neste instante para mante-la. 

Ora, a transparencia dos negocios administrativos deve ser total. A 
administracao Publica deve zelar pelo principio da publicidade, e nao deve pairar 
indicios de negativa de informagoes, sempre sob pena de atuagao do Poder 
Judiciario. como foi o caso. 

Nesse tipo de agio de exibigao, que envolve as partes da lide 
principal, a juntada da documentagao requerida poe f im ao processo cautelar. 
Assim nos ensina Humberto Theodoro Junior: "Com a exibigao da medida 
ter a surtido o efeito desejado e o juiz dard por findo o procedimentos." 

Nossa Jurisprudencia assim se pronuncia: 

"Concede-se medida provisoria inominada enquanto corre a lide 
principal para garantir o exercicio do direito da parte, se ha fumaga 
de bom direito e fundado receio de lesao irreparavel"(Ac. Da 1\ 
Cam. Do TJ-RS, de 30-04-79, na apel. 32:440, rel. Des. Christiano 
Graeff Junior; Rev. De Jursipr. Do TJ-RS, vol 76, p.416). 

1 _A=rt 330 - O juiz conhecera diretamente do pedido, proferindo sentenga; 

i - quando a questao de merito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato na. 
nouver necessidade de produzir prova em audiencia; 
1! - quando ocorrer a revelia (art. 319). 



Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR pleiteada, TC^' 
mantendo cs efeitos da liminar antes concedida, com fulcro no art. 844 do C$GM*®0$~ 

Condeno os reus nas custas processuais e honorarios de advogado, 
a base de 10% sobre o valor da causa. 

P.R.I. 

Apos o transito em julgadcj^quive-se com baixa na distribuigao. 


