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RESUMO 

O presente trabalho tern como objetivo evidenciar as cotas raciais como forma de 
ingresso nas universidades publicas brasileiras, motivo de grande polemica, que tern 
dividido opinioes, tanto de estudiosos quanto de alguns tribunals brasileiros, pois, em 
foco, estuda-se a constitucionalidade ou nao dessas cotas diante do principio da 
isonomia. Principio esse mostrado pela Constituigao em varios dispositivos, ao longo de 
seu texto, apresentado sob o aspecto da igualdade formal e tambem da igualdade 
material. As cotas em ambito geral, sao consideradas especies de agoes afirmativas, 
que por conseguinte sao tipos de politicas publicas. Para tanto, faz-se necessario 
buscar as bases do tema atraves de suas generalidades, ate mesmo em epocas 
primordiais, servindo de fonte para melhor compreensao do estudo, que seguira, 
essencialmente, por meio de suas conceituagoes e de seus objetivos norteadores. De 
antemao, procura-se esclarecer o que pode ser considerado positivo e negativo com a 
adogao do sistema de cotas nas universidades, colocando-se em questionamento a Lei 
Maior, algumas legislagoes infraconstitucionais e opinioes de estudiosos, quando se 
pode constatar que as ideias mostradas sao entendidas de formas diferenciadas e as 
metas a serem seguidas percorrem caminhos tambem diferentes. Dentre os orgaos 
legitimados para decidirem sobre a referida problematica, esta o poder judiciario 
brasileiro, que tern contribuido bastante, atraves de alguns julgados, analisados no 
ambito dos tribunals. Por f im, conclui-se que o tema, pesquisado por meio de fontes 
bibliograficas e virtuais consistentes, tern importante papel na politica social, economica 
e educacional brasileira e apresenta complexidade para que seja definido urn rumo 
concreto e eficaz. 

Palavras-chave: cotas raciais, agoes afirmativas, principio da isonomia. 



ABSTRACT 

This research to highlight the racial quotas as a means of entry into public universities 
Brazilian, a matter of great controversy, which has divided opinions, both of scholars, as 
some Brazilian courts, as in focus, it is studying the constitutionality or not these 
assessments ahead of the principle of parity. Principle that shown by the Constitution in 
various devices, over their text, presenting the aspect of formal equality and substantive 
equality. The assessments in general scope, are considered species of affirmative 
action, which therefore are types of public policies. For both, it is necessary to seek the 
foundations of the subject through its generalities, even in t imes paramount, serving as 
a source for better understanding of the study, which will, essentially, through their 
Definitions and their goals norteadores. In advance seeks to clarify what can be 
considered positive and negative with the adoption of the system of quotas in 
universities, placing them questioning the Largest Law, some laws infraconstitucionais 
and opinions of scholars, when you could see that the ideas presented they are 
understood in ways different and targets to be followed through paths also different. 
Among the bodies legitimated to decide on the issue, is the Brazilian judiciary, which 
has contributed significantly, through some tried, tested in the courts. Finally, it is 
concluded that the subject, searched through virtual library resources and consistent, it 
has important role in the social, economic and educational Brazilian and complexity 
presents to the definition of a concrete and effective way. 

Key w o r d s : racial quotas, affirmative action, the principle of parity 
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INTRODUQAO 

As cotas raciais para ingresso nas universidades publicas brasileiras t iveram 

nos ultimos anos grande repercussao em nivel nacional e ate mesmo mundial e 

foram alvo de diversos debates, que inclusive, proporcionaram grande polemica, ja 

que o sistema de cotas, especie das chamadas agoes afirmativas, coloca em tensao 

o principio constitucional da isonomia, que e representado pela Constituigao Federal 

da Republica Brasileira de 1988. Tendo sido adotadas, sempre dividiu opinioes, 

mesmo tendo como ideia a busca da igualdade, da justiga social e o reconhecimento 

da diferenga como tema atual no direito. 

Ha decadas ja se falava em agoes afirmativas, que t iveram suas origens na 

sociedade norte-americana, considerada como grande pioneira das polit icas que 

deram inicio e impulsionaram o desenvolvimento dessas agoes, atraves de 

movimentagoes feitas pelas populagoes interessadas e consequentes atitudes 

tomadas pelo governo. 

Nao na mesma proporgao com que surgiram e desenvolveram-se, as agoes 

afirmativas, apesar de estarem presente no cenario mundial , foram recepcionadas 

pelo Brasil de maneira tardia, mesmo tendo o pais participado de varios foruns das 

Nagoes Unidas, v isando a superagao das desigualdades raciais. Hoje tern uma 

experiencia considerada t imida em relagao a outras nagoes e ao mesmo tempo 

polemica, se considerado o "auditorio interno" a opiniao publica nacional. 

Urn dos grandes motivos para implementagao das agoes afirmativas e 

buscado em urn passado historico cruel, vivido pelos afrodescendentes, grandes 

protagonistas dessa historia. Esses grupos foram torturados fisica e moralmente, 
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quando foram trazidos para o Brasil, sendo obrigados a trabalhar em regime de 

escravidao. 

Nao obstante, as cotas, principal objeto de abordagem deste trabalho, serao 

em alguns momentos tratadas na sua general idade, fazendo sempre alusao as 

agoes afirmativas. Destarte, e interessante dizer que ao fazer referenda as cotas, 

apesar desse termo dar uma simples ideia de quant idade, a primeira impressao que 

se tern atualmente, sao essas cotas no ambito racial, e ainda relacionadas ao 

ingresso nas universidades. O recorte do acesso a educacao superior e aquele 

eleito como ambiente do presente trabalho, em que pese a teoria geral que se 

pretendeu desenvolver. 

Neste trabalho serao mostrados os aspectos gerais das agoes afirmativas, 

sua disparidade e sintonia com o principio da isonomia e possiveis solugoes a serem 

tomadas juntamente com as decisoes dos tribunals. Ademais, faz-se necessario 

fazer alusao aos aspectos historicos e conceituais, onde serao abordados os fatores 

primordiais para o entendimento geral do tema, reservado para o primeiro capitulo. 

No segundo capitulo, far-se-a referenda ao principio da isonomia, bandeira 

da Carta Magna de 1988 e prel iminarmente a igualdade como precursora deste, 

parte essa, que trara aspectos tambem historicos e jur idicos. 

No terceiro e quarto capitulos serao apresentados, respectivamente, as 

opinioes favoraveis e contrarias ao sistema de cotas. No primeiro caso sao 

estudiosos e instituigoes que ditarao as vantagens de adogao, seus motivos e 

condigoes materials para implementagao. Ao passo que neste ultimo caso, entram 

em cena os que se opoem ao sistema de cotas e conseguintes agoes afirmativas, 

quando serao mostrados as rejeigoes e principalmente o debate da 

consti tucionalidade dessas agoes. Para tanto, de acordo com a estrutura do 
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trabalho, e interessante destacar as provaveis ideias que irao fazer com que esse 

polemico quest ionamento receba subsldios para uma solucao, que serao apontadas 

para a area educacional como urn todo. 

Por f im, o ultimo capitulo traz a analise de decisoes judiciais e o consequente 

entendimento do poder judiciario no que diz respeito ao tema. 

Convem ainda mencionar que o presente trabalho e fruto de pesquisa 

bibliografica, analise de textos da internet, revistas e outras publicacoes que diz 

respeito ao tema em questao, por meio de analise qualitativa dos argumentos que 

cercam o tema. 



CAPiTULO 1 PRINCfPIOS E ASPECTOS CONCEITUAIS DAS AQOES 

AFIRMATIVAS 

O sistema de cotas surgiu atraves das agoes afirmativas nos Estados Unidos 

da America (EUA) na decada de 60, reflexo das incansaveis lutas que os negros 

travaram contra o racismo. Apos a posse do Presidente norte-americano John F. 

Kennedy, em Janeiro de 1961, iniciaram-se medidas eficazes por parte do poder 

publico. Foi entao expedida a Executive Order n° 10.925, de 6 de marco de 1963, 

que utilizou pela primeira vez o termo agao afirmativa, em ingles, affirmative action, 

quando foi instalada a Comissao Por Oportunidades Iguais de Emprego. Diante 

disso, vale registrar o nome do grande lider responsavel pelo movimento em defesa 

dos direitos civis dos negros, Martin Luther King, assassinado em abril de 1968 por 

urn branco que foi posteriormente preso. Os ideais desse grande lider negro 

cont inuaram firmes na sociedade norte-americana. 

A Executive Order n° 10.925, que criou urn orgao para fiscalizar e reprimir a 

discriminagao existente no mercado de trabalho, obrigava os contratantes do 

governo federal a nao discriminar nenhum funcionario ou candidato a emprego, 

devido a raga, crenga, cor ou nacionalidade. Sendo adotada, portanto, a agao 

afirmativa para assegurar ta l situagao. 

Em 1965, o presidente Lyndon Johnson, reforgou o combate a discriminagao. 

Com a Ordem Executiva 11.246, estimulava as empresas contratadas pelo Governo 

a buscarem a agao afirmativa para garantir igualdade de oportunidade para os 

membros de minorias e deficientes f is icos, proibindo duramente a discriminagao. 

Oportunamente, surgiram diversos textos legais incentivando as agoes 

afirmativas, em especial nas relagoes empregatic ias e na area educacional . Em 
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todos os niveis de governo dos Estados Unidos da Amer ica, em empresas e em 

universidades, diferentes praticas dessas agoes foram exercidas para cumprir a Lei 

dos Direitos Civis de 1964, promulgada pelo entao presidente Lyndon Johnson com 

o objetivo de reduzir a discriminagao. Mas uma emenda a essa Lei, sancionada pelo 

presidente Richard Nixon, em 1972, fez com que surgisse a primeira iniciativa oficial 

de agao afirmativa. 

Na decada de 80 e inicio dos anos 90, com o Partido Republicano no poder, 

atraves dos presidentes Ronald Reagan e posteriormente Geoge Buch, as agoes 

afirmativas t iveram esses representantes governamentais como opositores, e ainda, 

em 1995, o presidente Bill Clinton como inibidor dessas agoes, embora tenham 

essas, permanecido como politica publica. Em junho desse mesmo ano, a Suprema 

Corte dos EUA chegou ao entendimento de que as agoes afirmativas seriam 

restringidas, culminando posteriormente na sua inconstitucionalidade, no que diz 

respeito as minorias raciais. Decisao que foi revista em 2003 e parcialmente 

distorcida, de urn lado as polit icas de agoes afirmativas foram reconhecidas como 

legais, mas de outro, sua aplicagao pratica tornava-se mais dificil. 

O conjunto de politicas de agao afirmativa, adotado pelo poder publico dos 

EUA como politica estatal significou para as minorias historicamente discriminadas o 

acesso ao emprego publico e a educagao superior, o que consistiu em urn forte 

investimento nessas areas. Apesar dessas medidas estarem distantes de alcangar o 

seu objetivo, e essa, segundo alguns especialistas norte-americanos, uma das 

formas mais convincentes de ascensao social das minorias, tornando-se 

consequentemente, necessarias. 

UFCG- CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECA SETOFUAL 
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1.1. A Saga dos afrodescendentes 

Com a conquista e ocupagao da America pelos europeus a partir do seculo 

XVI e em decorrencia da politica mercantil ista que punham em feroz concorrencia 

aqueles paises, a escravidao negra se intensif icou. O regime da plantation e a 

exploragao de minerios preciosos foram as principais atividades que demandavam 

trabalho escravo dos negros. Transportados nos chamados "navios negreiros", 

sofreram toda especie de privacao e humilhagao como escravos, em paises 

estranhos e distantes, o Brasil sendo o que maior numero deles recebeu. 

O caminho percorrido pela raga negra no Brasil tern sua or igem em meados 

do seculo XVI com a chegada dos afr icanos, dando inicio a uma trajetoria que foi urn 

arduo trabalho nas grandes propriedades monocultoras brasileiras. 

Em 13 de maio de 1.888, veio a lume a Lei Aurea, assinada pela Princesa 

Isabel, que aboliu a escravidao no Brasil, que por sinal, foi a ultima nagao a abolir a 

escravatura no mundo ocidental. Iniciava-se, de fato, uma realidade ainda 

discriminatoria, quando os negros passariam de escravos dos donos das terras a 

"escravos da saciedade", pois viriam a ocupar uma posigao socio-economica inferior. 

A lei que libertou os negros da condigao de escravos nao deu condigoes para 

garantir a insergao social brasileira. 

Em decorrencia disso, os negros foram entregues a propria sorte, pois nao 

foram levados de volta ao continente africano, nem mesmo, receberam qualquer t ipo 

de compensagao pelos prejuizos sofridos, tanto materiais e f isicos, como 

psicologicos. Ca i ram, entao, em condigao de miserabil idade, proporcionando 

redugao da populagao negra. Grande parte desses negros permaneceu trabalhando 

nas propriedades que estavam, pois nao t inham nem sabiam para onde ir. Outra 



14 

parte fugiu buscando viver comunitar iamente em locais de dificil acesso, ao longo do 

territorio brasileiro. A formagao dessas comunidades deu or igem aos chamados 

"qui lombos", destacando-se o de palmares, l iderado por Zumbi . A falta de opcao fez 

com q u e r o s negros permanecessem no Brasil. 

Os negros t inham dif iculdade de acesso as condigoes min imas necessarias 

para manutengao da dignidade humana, quais sejam, saude, moradia educagao e 

trabalho. Realidade hoje deferente, mas nao absoluta. A segregagao fazia-se 

presente na "democracia brasileira". 

1.2. A influencia das cotas no Brasil 

As agoes afirmativas e consequentemente as cotas, consideradas tipo 

dessas agoes, ou mesmo, uma segunda etapa delas, progressivamente implantadas 

no Brasil, ja fazem parte do ordenamento juridico brasileiro desde 1968, quando 

entrou em vigor a Convengao Internacional sobre a Eliminagao de todas as Formas 

de Discriminagao Racial. Durante os anos 80, antes mesmo da Carta Magna de 

1988 reconhecer signif icativamente os "preconceitos de raga ou de cor", tornando-os 

cr imes inafiangaveis e imprescrit iveis, as l iderangas negras comegaram a 

desenvolver urn forte trabalho no tocante a defesa dos direitos civis dos negros, 

impulsionadas pelo centenario de aboligao da escravatura e pelos trezentos anos de 

Zumbi . Possibi l i taram que o diagnostico sobre as desigualdades raciais brasileiras, 

assim como o "racismo a brasileira", fosse amplamente discutido na imprensa. As 

mobil izagoes intensif icadas-se, pois a luta por direitos necessitava transpor os limites 

do combate aos "crimes de racismo", o que resultou na demanda por "agoes 

afirmativas" ao governo federal, ja adotadas no governo norte-americano, 
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representando uma importante luta contra as desigualdades sociais do Brasil, vistas 

agora como "raciais", independentemente do combate a discriminagao e ao 

preconceito. 

O movimento negro brasileiro contra as desigualdades e sem duvida uma 

importante forma de mobil izagao social nacional, servindo de referenda para 

praticamente todas as classes minoritarias, que buscam ideais homogeneos com 

ralagao as conquista de direitos. Mobil izagao essa que se torna mais importante a 

medida que os conflitos urbanos de classe tenderam a se ocultar na esteira das 

reformas "neoliberais" e do real inhamento internacional da economia brasileira. 

A partir de 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou a dar 

mais espago para que a demanda por agoes afirmativas, formuladas pelos setores 

mais organizados do movimento negro brasileiro, se expressasse no governo. A 

razao para tal abertura deveu-se nao apenas a sensibi l idade sociologica do 

presidente, ou a relativa forga social do movimento, mas tambem a dificil posigao em 

que a doutrina da "democracia racial" encurralava a chancelaria brasileira em foruns 

internacionais, cada vez mais f requentados por ONGs negras. 

Pode-se afirmar que, inicialmente, a tentativa das organizagoes negras de 

fazer face a obstrugao do acesso dos negros a universidade publica brasileira deu-

se com a formagao de cursos pre-vestibular, organizados geralmente a partir do 

trabalho voluntario de militantes e de simpatizantes negros, que se d ispunham a 

ensinar gratuitamente, ou a urn prego modico, a jovens negros da periferia do Rio de 

Janeiro, Sao Paulo e de outras grandes cidades brasileiras. Apesar desse 

movimento, organizado nos ultimos anos por diversas liderangas "negras" e 

religiosas, apresentar aspecto bastante positivo no ambito social e educacional , o 

sucesso dessa estrategia, era apenas re lat ive 
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Iniciativas visando a implementacao de cotas tern sido tentadas ult imamente e 

ja estao postas em pratica em alguns estados brasileiros, como por exemplo no Rio 

de Janeiro e na Bahia, de expressiva presenga de populagao negra, que foi a 

estipulagao de cotas raciais nas universidades estaduais, motivo de grande 

polemica. 

1.3. Conceitos e objetivos das agoes afirmativas 

O conceito de agao afirmativa nao se mostra signif icativamente diferenciado 

dos que surgiram nos Estados Unidos ha decadas atras, s implesmente ele foi 

moldado as necessidades das nagoes que f izeram com que essas agoes afirmativas 

tornassem parte de sua politica social. 

E interessante ressaltar que as agoes afirmativas, ate mesmo por uma 

necessidade patria e urgente tern, de certa forma, del imitado-se a enfocar 

sobremaneira a discriminagao racial, sem despojar cuidados sobre as necessidades 

dos deficlentes f is icos e das mulheres, que compoe as minorias discriminadas no 

pais e que inclusive encontram amparos em algumas legislagoes. O proprio conceito 

de minoria tern que ser cont inuamente revisitado como suporte das agoes 

afirmativas, pois ele e mutavel, social e polit icamente construido. 

Serao apresentados, neste trabalhado, alguns dos principals conceitos das 

agoes afirmativas, com o intuito de extrair a ideia central, destacando seus aspectos 

e caracterist icas. Embora a parte conceitual, ira t ranscender o que busca alcangar 

as agoes afirmativas, faz-se necessario apontar os objetivos e metas propriamente 

ditos, quando serao mostrados os motivos para que essas agoes se concret izem. 
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1.3.1.Conceitos 

O termo agao afirmativa e a cota podem ser entendidos, partindo 

especif icamente de seus nomes propriamente ditos. Agao: atividade pratica, 

concreta, que intervem no real em contraste a passividade puramente especulativa 

ou teorica; Afirmativa: ato ou efeito de afirmar. O que afirma ou se sustenta como 

verdade; Cota: quantia. Parcela determinada de urn todo. Porgao determinada ou 

nao de alguma coisa. Base fortif icada construida para a defesa de urn espago. 

Em seguida faz-se necessario apresentar os varios conceitos para a 

expressao "agoes afirmativas". 

De forma general izada e objetiva, as agoes afirmativas podem ser definidas, 

segundo Gomes (2001, p 39-40), Ministro do Supremo Tribunal Federal: 

Inicialmente, as agoes afirmativas se definiam como urn mero 
"encorajamento" por parte do Estado a que as pessoas com poder 
decisorio nas areas publica e privada levassem em consideracao, nas suas 
decisoes relativas a temas sensiveis como o acesso a educagao e ao 
mercado de trabalho, fatores ate entao tidos como formalmente irrelevantes 
pela grande maioria dos responsaveis politicos e empresariais, quais 
sejam, a raga, a cor, o sexo, e a origem nacional das pessoas. (...) 
Atualmente, as agoes afirmativas podem ser definidas como urn conjunto 
de politicas publicas e privadas de carater compulsorio, facultativo ou 
voluntario, concebidas com vistas ao combate a discriminagao racial, de 
genero e de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes 
da discriminagao praticada no passado, tendo por objetivo a concretizagao 
do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentals como a 
educagao e o emprego. 

O referido Ministro defende que a implementagao de medidas de agao 

afirmativa no Brasil deveria dirigir-se, pr incipalmente, ao ambito educacional , trazida 

na pratica pela melhoria do acesso de negros, indigenas e carentes as escolas 

publicas. Faz alusao de que "a agao afirmativa emergiu como a face construtiva e 

construtora do novo conteudo a ser buscado no principio da igualdade jur idica" 

(GOMES, 2003) e ainda entende que as politicas de agao afirmativa se justi f icam 
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por serem urn tipo de politica social que estaria apta a tingir uma serie de objetivos, 

os quais nao seriam alcancados "caso a estrategia de combate a discriminagao se 

l imitassem a adogao de regras meramente proibitivas de 

descriminagao[.. . ]"(GOMES, 2003). 

De acordo com Silva (2001 , p. 28), o estabelecimento de cotas representa 

sequencia e nao fundamento da agao afirmativa, pois, e importante dizer que as 

cotas sao mecanismos das agoes afirmativas, empregadas pelo Brasil, para garantir 

o acesso das minorias: 

De inicio, uma coisa e certa: as cotas, como sao denominadas certas 
politicas publicas mais radicais objetivando a concretizagao da igualdade 
material, nasceram no bojo das agoes afirmativas, mas com essas nao se 
confundem. E nesse sentido, que o prof. Jorge da Silva, da UERJ, e 
enfatico ao dizer que a agao afirmativa nao 'e simplesmente o 
estabelecimento de 'quotas' percentuais para negros'. 
[•••] 

As cotas sao uma segunda etapa das agoes afirmativas. Constatada nos 
EUA a ineficacia dos procedimentos classicos de combate a discriminagao, 
deu-se inicio a urn processo de alteragao conceitual das agoes afirmativas, 
que passou a ser associado a ideia, mais ousada, de realizagao da 
igualdade de oportunidades atraves da imposigao de cotas rigidas de 
acesso de representantes de minorias a determinados setores do mercado 
de trabalho e a instituigoes educacionais. 

Para Bobbio (2005), que afirma que o conceito de igualdade e relativo, nao 

abso lu te a agao afirmativa e: 

uma estrategia de politica social ou institucional voltada para alcangar a 
igualdade de oportunidades entre as pessoas, distinguindo e beneficiando 
grupos afetados por mecanismos discriminatorios com agoes 
empreendidas em um tempo determinado, com o objetivo de alterar 
positivamente a situagao de desvantagem desses grupos. 

Vi las-Boas (2003) esclarece que a expressao agao afirmativa foi empregada 

pela primeira vez nos Estados Unidos em 1935, e se referia a proibigao, ao 

empregador, de exercer qualquer forma de repressao contra um membro de 

UPCG - CAMPUS DE SOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 
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sindicato ou seus l ideres. Na decada de 1960, o termo populariza-se no contexto da 

luta pelos direitos civis. A autora tern o seguinte conceito: 

Agoes afirmativas sao medidas temporarias especiais, tomadas ou 
determinadas pelo Estado, de forma compulsoria ou espontanea, com o 
proposito especifico de eliminar as desigualdades que foram acumuladas 
no decorrer da historia da sociedade. Estas medidas tern como principals 
beneficiarios os membros dos grupos que enfrentaram preconceito. 

Diante destes conceitos e possivel extrair as principals caracterist icas e 

mostrar os varios aspectos das agoes afirmativas: Na visao formal, podem ser 

realizadas por diversos instrumentos como: medidas, iniciativas, polit icas, entre 

outros, que encerrem um conjunto de agoes; Em relagao ao seu aspecto subjetivo, 

as agoes afirmativas sao geralmente promovidas pelo Estado, que recentemente, 

tern sido o maior estimulador da sociedade, no exercicio do papel de promogao das 

agoes afirmativas. Vale salientar, que nao estao excluidas as agoes praticadas por 

ent idades privadas. 

Quanto a sua obrigatoriedade, elas podem ser compulsorias ou espontaneas. 

As primeiras decorrentes da tutela estatal como politicas publicas universais e as 

segundas como diretrizes para a sociedade, agentes economicos na forma de 

incentivos f iscais, tributarios e legais. 

No que diz respeito aos seus destinatarios, as agoes afirmativas buscam 

alcangar um grupo de pessoas que comporta uma mesma caracterist ica, seja no 

aspecto racial, alvo da pesquisa, seja sexual, seja religioso, entre outros, mas frutos 

de um desfavorecimento dentro das relagoes sociais, derivadas de causas nao 

justif icadas ou que social ou polit icamente perderam a aceitagao. 

No ambito de abrangencia como politica publica, caracteriza-se como 

polit icas focal izadas, sendo a sua universalidade qualitativa, ou seja, dirigida a 
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tutelar todo o grupo ou segmento populacional focado. Dentro desse tipo de 

universal idade, at ingem a todos, sem distingao. 

Por f im, em relagao ao tempo de duragao, as agoes afirmativas sao 

temporar ias, o que significa que perduram somente enquanto suas causas 

motivadoras perdurarem ou a sua parte mais significativa, alterando posit ivamente a 

situagao de desvantagem. 

1.3.2. Objetivos das agoes afirmativas 

As agoes afirmativas just i f icam-se com a f inal idade de que existem varios 

objetivos a serem alcangados, sejam nos aspectos historicos, atraves da divida 

existente com os grupos etnicos minoritarios ou no ambito de justiga social, atraves 

da inclusao dessas minorias em patamares mais dignos e justos. 

Podem-se destacar os seguintes objetivos das polit icas de agoes afirmativas: 

a) concretizar o ideal de igualdade; b) contribuir de maneira pedagogica para a 

promogao de transformagoes de ordem cultural do imaginario coletivo com vistas a 

el iminagao da ideia de supremacia e de subordinagao racial; c) estabelecer o 

carater compensator io e eliminar os efeitos de processos historicos de 

discriminagao; d) promover uma maior diversidade representativa com a insergao de 

membros de grupos tradicionalmente marginal izados, nas esferas publicas e 

privadas do poder economico, politico e social; e) contribuir para tornar mais efetivas 

as influencias positivas que o pluralismo tende a exercer sob os povos de formagao 

e composigao multicultural; f) possibil itar o surgimento de exemplos vivos de 

mobi l idade ascendente, com vistas ao est imulo e ao fortalecimento da auto-estima 

das novas geragoes. 
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E mister, fazer alusao aos ensinamentos de Gomes (2001), resultado a 

pesquisa realizada no EUA, que afirma que "o fundamento juridico e fi losofico da 

agao afirmativa e a busca da implementagao efetiva do principio da igualdade" e 

ainda ressalta a diferenga existente nessa igualdade quando diz que se deve "deixar 

de lado a igualdade formal e partir para uma igualdade material efetiva, quebrando a 

logica, segundo a qual somos iguais quando, na realidade, nao somos ". 



CAPiTULO 2 O PRINCIPIO DA ISONOMIA 

Dentre os objetivos que a humanidade almeja, a igualdade pode ser 

considerada como um dos mais antigos. O homem desejava ser tratado de maneira 

igualitaria desde a Ant iguidade Classica, mais precisamente da Grecia, onde 

surgiram os primeiros conceitos de igualdade. No seu nascedouro, a igualdade para 

os gregos dizia respeito a ciencia matematica, das proporgoes exatas e simetricas, 

tendo esse aspecto "ideologico" perpetuado-se e produzido uma concepgao restrita 

do conceito. 

Naquela epoca todos os cidadaos eram iguais, part icipavam at ivamente da 

vida politica das polis, exercendo o direito de votar e de ser votado, mas so eram 

considerados cidadaos, aqueles homens que nasciam livres, o que excluia as 

mulheres e os escravos. Apesar de tal restricao, foi justamente nesse momento 

historico que surgiu a ideia de igualdade, tal qual essencialmente ela e concebida no 

ocidente. 

Os privilegios ate entao cont inuaram, foram mantidos na Idade Media, atraves 

do sistema feudal, intensificou-se na Revolucao Industrial, com o surgimento da 

burguesia, classe social que ao deter o poder, veio posteriormente reivindicar 

tratamento igual para todos, protestando pelo f im de privilegios tidos por outras 

classes sociais. Fazia-se necessario uma norma superior que obrigasse o Estado a 

tratar todos os homens igualmente. Deste ponto, tem-se o fundamento do principio 

da igualdade estar ligado com o principio da dignidade da pessoa humana, pelo qual 

todos os individuos sao sujeitos de direito, vez que dotados de humanidade, 

devendo ser tratados igualmente independentemente de sua or igem, raga, ou 

genero. 
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Os dizeres de Aristoteles ainda cont inuam a orientar a doutrina e a 

jur isprudencia sobre o conteudo do principio da igualdade: tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Sao muitas as 

dif iculdades que se colocam em discussao para chegar a um consenso sobre o real 

signif icado da igualdade. Nao obstante, considera-se a igualdade como o cerne de 

um Estado social, o direito fundamental que mais tern atraido a atengao de 

estudiosos de todas as areas das ciencias humanas, especialmente das ciencias 

jur idicas e polit icas. Mas as controversias acerca de sua interpretagao sao 

numerosas. 

A isonomia se consagra como um dos mais importantes principios 

garantidores dos direitos individuals, ditado pela Assembleia Constituinte Originaria 

de 1988, que se mostra evidenciada de varias formas. Cita-se de passagem a 

igualdade jur idica, que e a atribuicao pelo direito de capacidade jur idica, de 

capacidade de ter direitos e deveres; a igualdade de oportunidades, em que todos 

os membros de uma sociedade qualquer possam participar da competigao da vida, a 

partir de posigoes iguais e ainda a igualdade tributaria, que se relaciona com a 

justiga distributiva em materia f iscal, diz respeito a repartigao do onus fiscal do modo 

mais justo possivel, fora disso a igualdade sera puramente formal. 

2 . 1 . A Igualdade na Constituigao Brasileira 

A Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988, ja. no preambulo, 

menciona que a igualdade e como um dos valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. E faz referenda veementemente ao principio 

da isonomia quando proclama em seu artigo 5° que: 



24 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais, a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a seguranga e a propriedade, 
nos seguintes termos: 
I - homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigacoes, nos termos 
desta Constituigao; [...]; 
XLI - a lei punira qualquer discriminagao atentatoria dos direitos e 
liberdades fundamental's; 
XLII - a pratica do racismo constitui crime inafiangavel e imprescritivel, 
sujeito a pena de reclusao, nos termos da lei. 

Um Estado Democratico de Direito e projetado atraves de um ordenamento 

jur idico, por meio de uma rede de regras harmoniosas que tern como fonte primaria 

e estrutural a sua Constituigao, o verdadeiro projeto, caminho a ser percorrido. 

O verdadeiro conteudo do principio da igualdade e o direito da pessoa de nao 

ser desigualada pela lei, conforme ensinamentos de Bastos (2001). 

Segundo Paulo Bonavides (2003), no tocante ao comentario sobre a 

interpretagao do principio da igualdade, demonstra a dif iculdade em conceitua-lo 

hodiernamente: 

Os dominios da interpretagao constitucional testemunha controversias 
inumeraveis com relagao ao conceito de igualdade, sobretudo em razao do 
prestigio que a igualdade fatica ou material entrou a desfrutar naqueles 
sistemas onde a forga do social imprime ao Direito os seus rumos. 

E importante dizer que o moderno Estado de Direito tern como meta a 

corregao das desigualdades. E nessa seara que entra os dizeres de JOHN RAWLS 

(2002) ao referir-se a utilizagao do principio da diferenga, que, em sua forma mais 

simples, deve ser assim interpretado: 

As desigualdades economicas e sociais devem ser ordenadas de modo a 
serem ao mesmo tempo: (a) para o maior beneficio esperado dos menos 
favorecidos e (b) vinculadas a cargos e posigoes abertos a todos em 
condicoes de igualdade equitativa de oportunidades. 

UFCG- CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECA SETORiAL 
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Desde o Imperio, as constituigoes inscreveram o principio da igualdade, como 

igualdade perante a lei, forma essa, que e entendida em aspectos gerais, conforme 

texto expresso na Lei Maior. Mas que por outro lado esse entendimento abre espago 

para a igualdade tratada em sua material idade. Ao longo do texto constitucional sao 

encontrados disposit ivos que retratam as duas visoes do referido principio, quais 

sejam, a igualdade formal e a igualdade material. 

2.2. A igualdade entendida de forma diferenciada 

A Constituigao Federal faz referenda ao principio da isonomia e, 

concomitantemente, ao que podemos chamar de principio da diferenga, mas nao de 

maneira conflitante em seu texto. Na topica consti tucional, se feito um mapeamento 

axiologico do texto maior, a diferenga, o reconhecimento da diversidade de situagoes 

fatico-juridicas, ganha em ocorrencias. Considera-se mais na Constituigao, as 

diferengas que as igualdades, embora esta conserve um lutar proeminente na 

principiologia consti tucional, em homenagem ao seu lugar de valor fundante do 

direito moderno, consti tucional. 

Segundo RAWLS (2002), "a desigualdade e inadmissivel, sendo que o unico 

criterio que a justif ica e a vantagem que ela possa trazer a camada que ocupe 

posigao inferior na sociedade". 

E importante questionar qual a igualdade que realmente interessa aos 

racialmente excluidos, diante das estruturas polit icas e jur id icas, postas para o 

exercicio das decisoes estatais. Questao essa que se faz em razao da dif iculdade de 

compreensao estrutural da igualdade, decorrente de um dado fundante e ancestral. 
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Ademais, part indo-se de um pensamento ontologico e rat ional , a igualdade foi 

tratada, a priori, na matematica, conforme Aldunate (1992, p 132): 

A igualdade matematica que inspirou o desenvolvimento historico dessa 
qualidade e, no pensamento humano, anterior a metafisica, pois ja 
Pitagoras enuncia o axioma que toda quantidade e igual a si mesmo e que 
duas quantidades iguais a um terceira sao iguais entre si, antes de terem 
nascido Platao e Aristoteles. 

Nos casos de menor complexidade, nao se pode falar em igualdade sem 

fazer distingao de igualdade formal e igualdade material. A primeira refere-se a 

igualdade dentro da concepgao classica do Estado Liberal, e aquela em que todos 

sao iguais perante a lei, voltada para os operadores do direito, que nao poderao, de 

maneira, alguma usar criterios discriminatorios, ou desiguais, para aqueles que se 

encontram nas mesmas condicoes. A sociedade passa a ser regida pela lei, que 

incide sobre todos aqueles considerados cidadaos. De forma ampliada pode ser 

entendida como a igualdade nos direitos, que e a ideia de que todos podem usufruir 

igualmente de uma gama de direitos t idos como fundamentals. 

Na igualdade material, trata-se da busca da igualdade de fato na vida 

economica e social, conhecida como a igualdade de acesso, uso, posse de bens 

materials. Pode ser estendida ao acesso cultural, espiritual e ate ao acesso a bens e 

servigos publicos. E a igualdade na lei, voltada para o legislador, vedando-se a 

elaboragao de dispositivos que estabelegam desigualdades entre as pessoas, 

privi legiando ou perseguindo algumas. 

Uma distingao efet ivamente eficaz entre igualdade formal e igualdade material 

se manifesta na operagao estatal que da visibil idade a uma e a outra: a igualdade 

formal em geral se realiza. 
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Destarte, a igualdade material esta intr insecamente ligada as agoes 

afirmativas e as cotas, diga-se ainda que, o principal motivo para existencia dessa, e 

a igualdade como uma meta a ser conquistada, meta essa que deve ser alcangada 

atraves do tratamento desigual, que serve para equiparar os grupos, que pode 

inclusive enquadrar-se em uma obrigagao politica positiva, fazendo-se necessaria a 

intervengao estatal na promogao da igualdade e na efetivagao das igualdades de 

oportunidades. 

Conforme ensinamentos de Morais (2005, p 32), pode-se dizer que: 

O Principio da Igualdade tern tres finalidades: Limitagao ao Legislador, ao 
Interprete/autoridade publica e ao particular. Na primeira, o legislador, no 
exercicio de sua fungao constitucional de edigao normativa, mao podera 
afastar-se do principio da igualdade, sob pena de flagrante 
inconstitucionalidade; na segunda, o/a interprete/autoridade publica, nao 
podera aplicar as leis e atos normativos aos casos concretos de forma a 
criar ou aumentar desigualdades arbitrarias e por fim o particular nao 
podera pautar-se por condutas discriminatorias, preconceituosas ou 
racistas, sob pena de responsabilidade civil e penal, nos termos da 
legislagao em vigor. 

Afirma-se que existe uma distancia significativa entre a igualdade formal e a 

igualdade material, o que faz jus a l inguagem juridica dar-lhes precisao, adotando 

para uma e outra, expressoes diferentes: igualdade, equidade, isonomia. 



CAPiTULO 3 A ADOQAO DO SISTEMA DE COTAS 

E dever reconhecer que a raga negra foi de fundamental importancia para a 

formagao do Brasil e que seria dificil imaginar como seria se este povo, que chegou 

a passar por situagoes de extremo sofrimento, nao t ivesse tido tal participagao. Hoje, 

a raga negra integra a grande ramificagao de povos que formam o Brasil. 

Contudo, a historia mostra que a mera abstengao estatal nao doi suficiente 

para tornar os individuos verdadeiramente iguais. Percebe-se, que determinados 

grupos sociais nao conseguiam atingir padroes sociais relevantes. 

A discriminagao configura-se a partir do momento em que nao e dada 

oportunidade aos negros como aos brancos nas mais diversas areas, o que 

aumentaria a distancia social entre negros e brancos. A discussao sobre cotas 

raciais, porem, nao e exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, pais precursor 

das agoes afirmativas, dentre elas, as cotas como manifestagao mais evidente, a 

opiniao quanto aos resultados nao e unanime. 

Pode-se destacar na relagao entre o principio da igualdade e as agoes 

afirmativas, a igualdade como uma meta a ser conquistada, sendo que uma das 

formas a se chegar a ela e atraves do tratamento desigual que serve para equiparar 

os grupos socialmente discr iminados. 

Se os negros sao a maioria da populagao mais pobre, em numero 

proporcional muito superior ao que seja aceitavel, e notavel que a reserva de cotas 

tern respaldo constitucional. 

Muitos juristas e pesquisadores defendem a promogao da igualdade material, 

cujo principio seria reconhecer jur idicamente as enormes discrepancias de 

oportunidade, prestigio e poder de grupos racionalmente discr iminados, como no 
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caso das populagoes negras e indigenas. O Estado nao fere a universalidade da lei, 

na promogao da igualdade material, com posturas e politicas de fruigao de direitos, e 

s im, assegura a material idade da justica. 

A Constituigao de 1988 nao so f irmou a igualdade formal - exigencia do 

Estado Democrat ico de Direito - mas tambem admitiu a igualdade material ao ditar 

que o Brasil tern como uma de suas metas fundamentals a redugao das 

desigualdades sociais e regionais. De antemao e de se destacar alguns disposit ivos: 

Conforme artigo 3° da Carta Magna: 

Art. 3°.Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidaria; 
[...] 
III - erradicar a pobreza e a marginalizagao e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raga, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminagao. 

Estabeleceu, ainda, objetivos basicos para a consecugao da justiga social, em 

que a instrugao dos cidadaos e um de seus instrumentos, tais como a garantia da 

educagao como direito de todos e dever do Estado e da famil ia, sendo promovida e 

incentivada com a colaboragao da sociedade (CF, art. 205) e a garantia do ensino 

ministrado com base nos principios da igualdade de condigoes para o acesso e 

permanencia na escola (CF, art. 206, I). 

Em seu artigo 37, inciso VII I , a Constituigao Federal reza a mais importante 

medida de agao afirmativa dirigida as pessoas portadoras de necessidades 

especiais: "A lei reservara percentual de cargos e empregos publicos para as 

pessoas portadoras de deficiencia e definira os criterios de sua admissao." (BRASIL, 

1988). 
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A lei que se refere esse ultimo e a n° 8.112/90, que determina, em seu art. 5°, 

§ 2°, o estabelecimento de cotas de ate 2 0 % para portadores de deficiencia no 

servico publico civil da Uniao (BRASIL, 1990). 

A Constituigao Federal destaca tambem no art. 7°, inciso XX, a concessao de 

beneficios especif icos, a serem regulamentados por lei, para as empresas que 

empregarem mulheres tenham alguma "protegao no mercado de trabalho"; o art. 23, 

inciso X, faz mengao ao combate das causas da pobreza e dos fatores de 

marginalizagao [...]; o 145, § 1°, dita que, sempre que possivel, os impostos terao 

carater pessoal e serao graduados segundo a capacidade economica do contribuinte 

[...], o art. 146-A, diz que Lei Complementar podera estabelecer criterios especiais 

de tributagao [...]; o art. 170, incisos VI I , menciona a redugao das desigualdades 

regionais e sociais e o IX fala do tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte consti tuidas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administragao no pais, entre outros dispositivos espalhados por todo o texto 

consti tucional. 

A inda na esfera do poder publico, a Lei das Licitagoes n° 8.666/93, prescreve 

em seu art. 24, inciso XX, a inexigibil idade de licitagoes para a contratagao de 

associagoes fi lantropicas de portadores de deficiencias (BRASIL, 1993) 

De acordo com Silva (2003), as agoes afirmativas e as cotas sao dois dos 

principals meios que podem ser util izados como instrumentos capazes de propiciar 

mobil idade social ao afro-brasileiro, afim de integra-lo economica e socialmente aos 

demais membros da sociedade inclusiva, sem olvidar outras formas mais fecundas 

de obter justiga social. 

As propostas deverao vir acompanhadas de outras medidas de cunho social, 

tais como: melhorias na qual idade do ensino publico fundamental e medio; politica 
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de distribuicao de renda; reforma tributaria; reforma agraria etc, mais conhecidas 

como polit icas universalistas. (SILVA, 2003) 

O tratamento favoravel aos negros que se busca alcangar ja e aplicavel a 

outras minorias referidas anteriormente, e nem por isso gerou polemica. 

As primeiras universidades publicas a adotarem algum sistema para cotistas 

negros foram as estaduais do Rio de Janeiro, Norte Fluminense, Bahia e Mato 

Grosso do Sul. 

A Lei Estadual n° 4 1 5 1 , de 2003, sancionada pela governadora do Estado do 

Rio de Janeiro, Rosinha Garot inho, tornou obrigatoria a oferta de 2 0 % das vagas 

para aqueles oriundos da rede publica de ensino, 2 0 % para negros e 5% para 

deficientes f isicos e integrantes de minorias etnicas no estado do Rio de Janeiro. 

Conforme noticia divulgada no Jornal Estadao em dezembro de 2004, 

quatorze universidades adotaram o sistema de cotas: UnB (Brasil ia), Unifesp 

(Federal de Sao Paulo), UFBa (Federal da Bahia), UnEB (Estadual da Bahia), UERJ 

(Estadual do Rio de Janeiro), UENF (Estadual do Norte Fluminense), UFAL (Federal 

de Alagoas), UFPR (Federal do Parana), UEL (Estadual de Londrina), UEMS 

(Estadual do Mato Grosso do Sul), UEA (Estadual do Amazonas) , UEMG (Estadual 

de Minas Gerais), UNIMONTES (Estadual de Montes Claras) e UNIVASF 

(Universidade do Vale do Sao Francisco). Em Novembro de 2005, foi aprovada pela 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a inclusao no sistema de cotas do Centra 

Universitario da Zona Oeste. Atualmente, o sistema de cotas universitarias e 

aplicado por 34 instituigoes de ensino superior, sendo quinze federals e dezenove 

estaduais. Em dez universidades federals que adotam as cotas, mais de nove mil 

alunos ja foram incluidos. As universidades adotam dois criterios gerais para o 
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sistema de reserva de vagas: o etnico-racial e o social. (Radiobras, 6 de Junho de 

2007) 

No mesmo sentido, tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei (Projeto 

de Lei do Senado, n° 650/1999), de iniciativa do Senador Jose Sarney, que pretende 

estender o sistema de cotas para todo o pais. Esse projeto estabelece cota minima 

de 2 0 % a populacao negra para o preenchimento das vagas dos concursos publicos, 

e das instituigoes de educagao das tres esferas de governo: federal, estadual e 

municipal. 

3 .1 . Polit icas de acesso e permanencia na universidade 

O ingresso do estudante afro-brasileiro no ensino superior precisa ser 

discutido sem as maximas da retorica do que deveria ser: privilegio, beneficio, 

caridade e ate mesmo, esmola. O debate sobre as cotas e as agoes afirmativas 

precisa ser encarado nos pianos academicos e de gestao social nas universidades 

publicas, e inclusive privadas, v isando corrigir anomal ias no corpo social, 

reconhecendo mecanismos positivos de distribuigao de renda e de justiga e ainda 

reconhecer o acesso tradicional a universidade. 

Sem duvida alguma se percebe que a desigualdade social vem desde a 

educagao basica, o que fez as lutas culturais e jur idicas ganharem robustez perante 

a educagao republicana. Vale salientara a Lei n° 10.639, de Janeiro de 2003, que foi 

um grande passo para presenga curricular dos afrodescendentes nos conteudos e 

disciplinas e pode ser apontada com uma conquista anti-racista. 

O importante seria enfatizar o agenciamento da indissociabil idade entre 

justiga e educagao em bases republicanas. 
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Quando se comega a abrir a universidade para os grupos racialmente 

discr iminados, a partir das reivindicagoes historicas de suas organizagoes e 

movimentos, o que se percebe e a acirrada luta pelo capital cultural, cuja carga 

simbolica nas instituigoes supostamente meritocraticas, passa pela obtengao de 

diploma universitario. Diante disso segue o pensamento de Piovesan (2006, p 36-

43) : 

Atente-se que a universidade e um espago de poder, ja que o diploma pode 
ser um passaporte para ascensao social, e fundamental democratizar o 
poder e, para isso, ha que se democratizar o acesso ao poder, vale dizer, o 
acesso ao passaporte universitario. 

O acesso dos afrodescendentes ao ensino superior e a adogao de agoes 

afirmativas, tern tido algumas argumentagoes como quern apela para um 

republicanismo inexistente na tradigao universitaria brasileira. Nesse sentido, Santos 

(1997), especialista no assunto, esclarece a situagao contemporanea em tres 

af irmagoes: 

na universidade o que conta e o merito intelectual, a geragao e a difusao do 
conhecimento constituem a grande missao da universidade nao Ihe 
cabendo responsabilidade pelas graves distorgoes sociais e o que impede 
o acesso dos estudantes mais pobres a universidade e a baixa qualidade 
da escola publica. 

A continuidade na formagao profissional de jovens racialmente discriminados 

se impoe diante dos poderes da Republica. Para tanto, o acesso e permanencia no 

ensino superior que, em rigor, e apontado atraves da dinamica ja considerada por 

a lgumas universidades brasileiras. 

A forca do argumento de usar o sistema de cotas vem da organizagao e do 

convencimento nas instituigoes que ousaram enfrentar o mito da democracia racial, 
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com ideia de que as demais agendem pelo menos debates que diz respeito ao 

acesso de afrodescendentes no ensino superior. 

3.2.Universidade justa e decente 

A defesa das agoes afirmativas e sua aplicagao imediata no sistema 

universitario brasileiro tende a ser uma grande contribuigao para o que alguns 

sociologos vem designando como a reinvengao da emancipagao social 

historicamente adiada na nossa tradigao republicana. O Estado e a sociedade civil 

reconhecem formal e publ icamente as necessidades sociais di ferenciadas, a 

diferenga cultural dos cidadaos, os direitos coletivos e a ancestral idade dos 

individuos. Mas nas lutas por convencimento e situagoes de embate sobre as agoes 

afirmativas no Brasil , parece ainda prevalecer uma visao cara aos movimentos 

sociais e as esquerdas revolut ionar ies. 

A reforma universitaria que teve suas primeiras l inhas tragadas no governo 

Lula, em sua versao preliminar que foi entregue em 06 de dezembro de 2004 pelo 

entao Ministro da Educagao Tarso Genro, apesar do processo ter sido iniciado na 

gestao de Cristovao Buarque, assevera em seu art. 4 ° : 

aplicagao de politicas e agoes afirmativas na promogao da igualdade de 
condigoes, no ambito da educagao superior, por criterios universais de 
renda ou especificos de etnia, com vista a inclusao social dos candidatos a 
ingresso em seus cursos e programas. 

Ainda na versao preliminar e dado destaque as agoes afirmativas em uma 

segao que trata "DAS POLITICAS E AQOES AFIRMATIVAS PUBLICAS" : 

instituigoes federals de educagao superior reservarao, a titulo geral, em 
cada concurso de selegao para ingresso nos cursos de graduagao, no 
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minimo, cinquenta por cento de suas vagas para estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino medio em escolas publicas (p.24). 

Por f im , a referida segao da versao preliminar diz: 

no prazo maximo de dez anos, as instituigoes federals de educagao 
superior deverao progressivamente haver alcangado o atendimento pleno 
dos criterios de proporgao estabelecidos nos arts. 48 e 49 desta Lei, em 
todos e cada um de seus cursos de graduagao, segundo etapas fixadas em 
cronograma constante de programa de agao afirmativa promovido pela 
instituigao com esse objetivo especifico. (p.24). 

Na versao definitiva do anteprojeto que foi apresentada em 29 de Julho de 

2005 como, ainda pelo do Ministro da Educagao Tarso Genro estabelece que: 

as instituigoes federais de ensino superior deverao formular e implantar, na 
forma estabelecida em seu Piano de Desenvolvimento Institutional, 
medidas de democratizagao do acesso, inclusive programas de assistencia 
estudantil, agao afirmativa e inclusao social. 

De modo amplo, tem-se a ideia de que as cotas estao estabelecidas de 

maneira general izada, o que faz com que a iniciativa do executivo venha estabelecer 

especif icagoes na aprovagao do projeto de lei. 

3.3. A discriminagao mostrada atraves de dados e numeros 

O Brasil tern, em sua populagao, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica ( IBGE), um total de 4 6 % de afrodescendentes, quase 80 milhoes de 

brasileiros, ou seja, a maior populagao negra fora da Africa. Mas entre os 

universitarios, eles sao por volta de 8%, segundo o mesmo instituto. A carencia e 

heranga da divida social que o pais tern com os negros pelas injustigas e 

preconceitos que se desenrolam desde os primordios historicos da formagao socio-

cultural brasileira. 

8KB53B 
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O rendimento medio per capita de negros e de 1,15 salarios minimos, ja o de 

brancos e de 2,64 salarios minimos. A taxa de alfabetizacao de negros e de 81,8%, 

enquanto a de brancos e de 92,3%. Dos 22 milhoes de brasileiros que vivem abaixo 

da linha pobreza, 7 0 % sao negros. Entre os 53 milhoes de pobres do Pais, 6 3 % sao 

negros. O Brasil ocupou o 65° lugar no ranking do indice de desenvolvimento 

Humano (IDH) de 2001 . Os brancos f icaram 19 posicoes acima da colocagao 

brasileira, ja os negros, 42 posicoes abaixo. (JORNAL DE BRASILIA - Educagao: 25 

de setembro de 2006) 

Com base nesses dados, pode-se afirmar que no Brasil a discriminagao 

persiste, que a pobreza tern cor e essa cor e negra. 

A Constituigao Federal de 1889 reproduziu uma discriminagao racial estatal 

ao decretar uma igualdade puramente formal entre todos os cidadaos. A populagao 

negra brasileira acabava de ser colocada em uma situagao de exclusao em termos 

de acesso as terras, a renda, ao conjunto de direitos sociais e a instrugao para 

competir com os brancos diante de uma nova realidade de mercado de trabalho que 

se instalava no pais. 

Esse racismo foi reproduzido e intensificado na sociedade brasileira ao longo 

de todo o seculo XX. Uma serie de dados oficiais sistematizados pelo Instituto de 

Pesquisa Economica Apl icada (IPEA) no ano 2001 resume o padrao brasileiro de 

desigualdade racial: por quatro geragoes ininterruptas, pretos e pardos tern contado 

com menos escolaridade, menos salario, menos acesso a saude, menor indice de 

emprego, piores condigoes de moradia, quando contrastados com os brancos e 

asiaticos. Estudos desenvolvidos nos ultimos anos por outros organismos estatais, 

como o Ministerio da Educagao e Cultura (MEC), o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP) e a Coordenagao de Aperfeigoamento de Pessoal 
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de Ensino Superior (CAPES), demonstram claramente que a ascensao social e 

economica no pais passa necessariamente pelo acesso ao ensino superior. 

E importante frisar que as universidades publicas sao as mais qualif icadas 

academicamente e com as melhores condigoes para a pesquisa, mas que apenas 

oferecem 2 0 % do total de vagas abertas anualmente no ensino superior brasileiro e 

que 9 0 % dessas vagas sao dest inadas a elite branca. 

Ao passo que algumas instituigoes de ensino superior implantaram seus 

sistemas de cotas raciais com amparo em legislagoes estaduais, outras tantas 

decidiram pela reserva de vagas atraves de discussoes internas na comunidade 

universitaria e deliberagao nos conselhos das proprias universidades, baseadas na 

autonomia universitaria, que Ihes permite a escolha dos criterios a serem 

estabelecidos para novas selegoes academicas. Para tanto, o art. 207 da Carta 

Magna afirma que as universidades gozam de autonomia didatico-centif ica, 

administrativa e de gestao f inanceira e patrimonial [...]. 

Com objetivo de estabelecer o verdadeiro alcance e os limites desta 

autonomia foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. conforme seu art. 5 1 : 

As instituigoes de educagao superior credenciadas como universidades, ao 
deliberar [em] sobre criterios e normas de selegao e admissao de 
estudantes, levarao em conta os efeitos desses criterios sobre a orientagao 
do ensino medio, articulando-se com os orgaos normativos dos sistemas 
de ensino. 

Vale salientar que em inumeros paises multi-eticos e multi-raciais como o 

Brasil, as agoes afirmativas para minorias etnicas e raciais ja sao realidade e que, ja 

inclusive no Brasil, somente nos ultimos quatro anos mais de 34 universidades e 

instituigoes publicas de Ensino Superior, entre federals e estaduais, como citado 

anter iormente, ja implementaram cotas para estudantes negros, indigenas e alunos 



38 

da rede publica nos vestibulares e a maioria adotou essa medida apos debates no 

interior dos espacos academicos de cada universidade. Outras quinze instituigoes 

publicas estao prestes a adotarem polit icas semelhantes para promover maior 

inclusao. 

Os defensores da politica de cotas esperam que o ingresso da populagao 

negra e sua futura formagao universitaria fagam surgirem verdadeiros l ideres 

profissionais que servirao de modelo para o contingente negro, assim eles terao voz 

ativa nas decisoes da sociedade. 



CAPITULO 4 CRfTICAS AO SISTEMA DE COTAS 

A polemica com relagao a implantacao do sistema de cotas para negros nas 

universidades publicas vem recheada de criticas por alguns especial istas. 

Quern e favoravel as cotas para negros usa, a priori, de um silogismo simples: 

os negros sao vi t imas de injusticas sociais historicas, v i t imas essas que encontram 

grandes dif iculdades de alcangar o topo da piramide social, que tern a barreira da 

discriminagao como obstaculo vultoso. 

No entanto, e mister notar que nao foram so os negros as vi t imas do homem 

ao longo da historia. Ve jamos, pois, o exemplo dos sertanejos nordestinos: tao 

pobres quanto os negros e tao brancos quanto os ricos. Todas as pessoas tern 

direitos iguais, nao importa a cor, o credo, a classe social e a or igem delas. Todo ser 

humano deve ter as mesmas chances para que consiga atingir seus objetivos, 

levando uma vida com dignidade. 

O Direito a Igualdade e proclamado por diversos instrumentos jur idicos 

nacionais e internacionais, dentre eles: a Declaragao Universal dos Direitos 

Humanos (proclamada pela resolugao 217 A (III) da Assembleia Geral das Nagoes 

Unidas em 10 de dezembro de 1948); a Convengao sobre a Eliminagao de Todas as 

Formas de Discriminagao Racial (sistema especial que "objetiva erradicar a 

discriminagao racial e suas causas, como tambem estimular estrategias de 

promogao da igualdade") e a Constituigao Federal da Republica do Brasil de 1988 

(destaque dado para o caput do art. 5°), maior reflexo desta pesquisa. 

Mas ao lado da igualdade surge, como um dos Direitos Humanos, o Direito a 

Diferenga. Este direito contempla a diversidade, e o Direito de ser respeitado na sua 

diferenga e nos seus direitos. O Direito a Igualdade em face do Direito a Diferenga 
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nao se mostra ultrapassado, mas s im, complementado, ao estabelecer que o ser 

humano deve ser respeitado na sua diferenga, e que, por ser diferente, nao e inferior 

ou superior do que n inguem, sendo igual em seus direitos. 

E extremamente importante verificar que existem disposit ivos constitucionais 

especif icos sobre o tema, pois se deve dar preferencia as disposigoes que se 

relacionam mais direta e especialmente ao assunto em pauta. No caso, a presente 

discussao trata tambem de materia educacional , para a qual a Constituigao reservou 

a Segao I (Da Educagao) do Capitulo III (Da Educagao, Da Cultura e Do Desporto) 

do Titulo VIII (Da Ordem Social), segao que abrange os artigos 205 a 214. Em se 

tratando de cotas raciais para acesso ao ensino superior, as disposigoes especif icas 

que parecem governar o assunto sao duas: o artigo 206, I, ja mencionado em outra 

oportunidade e o artigo 208, V, que faz referenda ao principio da meritocracia: 

Art. 208. O dever do Estado com a educagao sera efetivado mediante a 
garantia de: 
V - acesso aos niveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criagao 
artistica, segundo a capacidade de cada um; 

4 . 1 . Problemas com relagao aos criterios adotados 

Um dos problemas que chama bastante atengao e o que diz respeito a 

identif icagao dos candidatos as vagas reservadas, pois, num pais tao miscigenado 

quanto o Brasil , e dificil definir quern e negro pra preencher as cotas. 

Ate o momento, as universidades adotaram como criterio a autodeclaragao e 

o processo de fotografia. Em maio deste ano, o caso de dois irmaos gemeos, fi lhos 

de pai negro e mae branca, obrigou a Universidade de Brasil ia - Unb a rever os 

criterios de cotas. O criterio usado era o processo de fotografia, sendo que apenas 

um dos gemeos foi considerado negro pela Universidade, metodo agora substi tuido 
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pela autodeclaracao que deve ser feita mediante documento assinado frente a uma 

banca examinadora. (JORNAL HOJE, 01 de outubro de 2007). 

Af i rma-se, de antemao, que a autodeclaragao gerou controversias em 

algumas universidades, depois que, em determinados casos, certos candidatos 

brancos classif icaram-se como negros para obter o beneficio das cotas. 

Desde a criagao do sistema de cotas, esse tao propalado sistema padece de 

ineficacia, pois nao possui criterios cientif icos para, por exemplo, definir quern e 

negro ou nao, bastando ao candidato asseverar tal circunstancia no momento de 

sua inscricao ao exame vestibular admissional das universidades publicas. De tal 

fato decorre que nao existe padrao seguro e preciso para se definir quern e 

considerado negro ou nao para ser admit ido, ja que a maioria dos candidatos, como 

dito, se declara negro para conquistar sua vaga. 

Das modal idades de cotas criadas supostamente com o objetivo de minimizar 

a desigualdade no acesso ao ensino superior, as principals sao as cotas para negros 

e pardos, as quais sao postas em questao. Qualquer pessoa com um min imo de 

acesso a informagao sabe que, desde a "descoberta" do Brasil, essas duas 

categorias sempre foram alvo de perseguicoes e atrocidades; basta ainda que se 

tenha o min imo conhecimento de Historia para que se constate a intolerancia secular 

contra esses grupos. Porem, nao e com tal sistema que o Governo colocara 

efet ivamente termo a essa segregacao ainda hoje existente. 

O que e importante dizer, na verdade, e que a regra nao beneficia somente os 

negros ou pardos, mas sim os autodeclarados negros ou pardos. Em suma, ao dar 

ensejo para a fraude, a adogao do sistema de cotas causa serios danos aos 

estudantes que efet ivamente se dedicaram para a realizacao das provas do 

vestibular. 
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O sistema de cotas ira de um lado aumentar o numero de estudantes negros 

nas universidades e consequentemente ascensao social dessas minorias. Mas 

pode-se dizer que por outro lado, as universidades ao admitir estudantes dessa 

maneira, deve tomar cuidado para preservar a qual idade do ensino superior, ja que 

recebera alunos com menos escolaridade e devera dar condicoes para que esses 

alunos permanecam nas instituigoes. 

Segundo os crit icos, de suma importancia e de se mencionar que o sistema 

de cotas para ingresso nas universidades acaba beneficiando os negros que ja 

estao si tuados dentro da escala social brasileira, deixando a grande maioria na 

classe social dos economicamente mais pobres. Nesse ambito, serao premiadas os 

afrodescendentes que de certa maneira nao precisam das contas para ingressar na 

universidade, pois, alguns negros, diga-se ainda pouquissimos, tern condigoes 

sociais e economicas e ainda sera beneficiado por um sistema que absorve apenas 

em ragao da cor da pele. 

Embora a iniciativa seja val ida, experiencias como a da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) merecem ser o lhadas com cuidado, pois e 

importante avaliar o resultado concreto das polit icas adotadas em termos de 

ampliagao do acesso dos negros. Em 2003, na UERJ, a selegao foi puramente 

racial, sem levar em conta a condigao social dos alunos. 

Parte dos intelectuais brasileiros teme a adogao oficial de qualquer politica 

racial, ainda que na forma virtuosa de corregao de desigualdades passadas, 

acreditando que, de certo modo, as categorias raciais uti l izadas sedimentem o 

problema que pretendem resolver. 
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Deveria ser usado o criterio de cotas apenas para determinadas situacoes 

como no caso de meros incentivos, polit icas de desempate, polit icas de 

favorecimento, etc. 

Se a Carta Magna diz que nao pode haver preconceito, e porque assim deve 

ser entendido, sem concessoes de nenhuma especie. A primeira medida, portanto, 

para tornar sem efeito um principio constitucional estampado claramente no texto da 

Lei Maior e, desse modo, outorgar legit imidade a ideia das cotas e uma emenda a 

Constituigao, nao leis ordinarias 

4.2. O caso Bakke: discriminagao as avessas 

Allan Bakke, um engenheiro californiano, de cor branca, de 37 anos de idade, 

candidatou-se a uma das oitenta e quatro vagas, dentre as cem existentes, na 

escola de medicina da Universidade da California em Davis, que tern um programa 

de agao afirmativa com o intuito de admitir mais estudantes negros e de outras 

minorias; foi rejeitado mas, como as suas notas eram consideradas altas, a escola 

de medicina simplesmente reconheceu que nao podia provar que ele teria sido 

rejeitado se as outras dezesseis vagas est ivessem abertas a ele. 

Uma agao foi promovida por Bakke, com o argumento de que o programa de 

agao afirmativa daquela Universidade havia privado-o de seus direitos 

const i tut ionals. A partir da i , iniciou-se uma agao que teve grande repercussao tanto 

nacional como internacional. O Supremo Tribunal da California aceitou sua petigao e 

ordenou que a Universidade o admit isse, esta recorreu para a Suprema Corte norte-

americana. 
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A questao constitucional levantada por Bakke tern fundamental importancia 

para a educagao de nivel superior nos Estados Unidos, o que fez com que outras 

universidade quest ionassem sobre suas autonomias em processo de admissao. 

Os programas de agoes afirmativas adotados levam em consideragao dois 

entendimentos: o respeito a teoria social, com a permanencia da divisao racial, 

enquanto as carreiras mais gratif icantes cont inuam a ser prerrogativa da raga branca 

e o calculo de estrategia, com o objetivo de aumentar o numero de negros atuando 

em diversas profissoes para que, futuramente, o sent imento de injustiga seja 

reduzido. Pode-se dizer, nesse ambito, que a agao afirmativa em questao, tern o 

intuito de colocar mais negros nas salas de aula juntos com medicos brancos, para 

que a majoritaria classe branca considere os negros como individuos e nao como 

raga, ou seja, a importancia da raga nos Estados Unidos seja diminuida em longo 

prazo. 

De acordo com Archibald Cox, da Escola de Direito de Harvard, se 

posicionando em favor da Universidade da California, afirma que os programas de 

agao afirmativa sao a unica maneira para fazer com que o numero de negros seja 

aumentado na escola de medicina. Muitas Universidades reconhecem que os 

ganhos sao maiores que os prejuizos na redugao da consciencia de raga de um 

modo geral. Bakke, no entanto, defendeu outras formas de admissao que nao 

levasse em conta a raga expl ici tamente. 

A decisao do Supremo Tribunal dos Estados Unidos conf irmou a ordem do 

Supremo Tribunal da California, com relagao a admissao de Bakke, mas revogou a 

proibigao daquele tribunal no tocante a levar em consideragao a raga sob qualquer 

circunstancia. 
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4.3. Adocao de cotas raciais como forma de violacao ao principio da isonomia 

A politica de cotas e entendida por alguns estudiosos como maneira radical e 

difundida de agao afirmativa e e vista ate como sinonimo de violacao do principio da 

igualdade, pois, os nao-beneficiados acabam sendo tratados de maneira desigual, 

na medida em que se delimita o direito de acesso a todos, com a reducao no numero 

das vagas disponiveis. 

De fato, o mecanismo de inclusao das minorias em espagos publicos ou 

privados por meio de cotas, consiste em uma via de mao-dupla, que determina, 

necessariamente, a exclusao de membros pertencentes a grupos nao minoritarios. 

Tal exclusao gera o problema, como dito, de se saber se a implementagao de cotas 

coloca em tensao o principio da igualdade formal, por via obl iqua, atraves de efeitos 

de discriminagao reversa. 

A situagao de fato, contem um paradoxo, pois, para se implementar o 

principio da igualdade material e aplicar um criterio de justiga distributiva capaz de 

reverter, no piano dos fatos, os efeitos presentes de uma discriminagao preterita, a 

solugao aventada e a de reduzir as chances de acesso de integrantes da maioria, 

pelo simples fato de pertencerem a ela. Com isso, ha no minimo uma aparente 

violagao ao principio da igualdade formal , que precisa ser analisada no caso 

concreto segundo o mecanismo de ponderagao de principios para que se possa 

saber se a medida restritiva da igualdade formal e aprovada no teste constitucional 

da proporcional idade. 

O sistema de cotas coloca o principio da isonomia, em sua material idade, 

num patamar de dif iculdade mais alto, pois, acredita-se que ele mesmo se baseia na 

diferenga. Em outras palavras, o proprio sistema de cotas e considerado por muitos 
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como racista, ja que, ao tentar dar certas regalias e privilegios a um grupo, tambem 

o esta discr iminando, reconhecendo taxat ivamente sua diferenga. Acredita-se que 

esta proposta, com o passar do tempo, nao resolvera o verdadeiro problema, que e 

garantir a todos os brasileiros o acesso a educagao, pois se esta agindo na sua 

superficial idade. 

Oportunamente, e de se falar em principio da igualdade de oportunidades que 

tern sido associado a implantagao da igualdade economica. Um dos autores que 

adota esse enfoque afirma que as agoes afirmativas se dest inam "a concretizagao 

do principio constitucional da igualdade material". Mas "concretizar a igualdade 

material" e "reduzir as desigualdades" sao coisas diferentes. A Carta Magna usa a 

segunda dessas expressoes no art. 3°, III, precisamente por reconhecer que e 

impossivel a igualdade economica total entre os individuos. Isto fica claro quando se 

verifica que o mesmo disposit ivo constitucional determina a erradicagao da pobreza, 

objetivo que, ao contrario do primeiro, torna-se um tanto mais concreto. A distingao 

nao e irrelevante. O principio da igualdade de oportunidades coaduna-se com a 

meta de redugao das desigualdades. Em contraste, se o objetivo da nagao brasileira 

fosse a implantagao compulsoria da igualdade substancial , entao quaisquer meios 

seriam validos, entre eles a atribuigao direta de posigoes sociais aos individuos, 

independentemente de competigao, e ate o confisco de bens e posigoes sociais de 

quern ja os possui, tal como ocorria nos antigos regimes comunistas. 

Segundo o desembargador Souza Prudente (2005) do Tribunal Regional 

Federal da 1 a Regiao (TRF-1), a instituigao do sistema de cotas, "representa 

f lagrante violagao ao principio da igualdade assegurado em nossa Constituigao 

Federal (CF, art. 5°, caput) e inviabiliza a realizagao de um dos objetivos 

fundamentals da Republica Federativa do Brasil, qual seja, promover o bem de 
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todos, sem preconceitos de or igem, raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminagao" (CF, art. 3°, IV). 

4.4.Possiveis solugoes para o problema 

Se o Brasil fornecesse as suas criangas e jovens uma boa educagao e um 

ensino de qual idade, todos ter iam prat icamente as mesmas chances de entrar em 

uma universidade, inclusive de qual idade. As diferengas seriam basicamente de 

individuo para individuo. 

Acredita-se que cada individuo precisa lutar por seus objetivos, valendo-se de 

sua propria forga e capacidade, desenvolvendo seu potencial para tentar conquistar 

o que deseja. 

Deve-se garantir uma escola publica universal, gratuita e de qual idade, 

comegando pelos ensinos fundamental e medio, bolsas de estudo e incentivos 

fiscais e de maneira inteligente, lutar pela melhoria do nivel dos professores, o que 

implica tambem em melhores salarios. 

Com o argumento de amenizar uma divida historia, promover a igualdade e a 

inclusao, o Estado esta agindo de forma desigualitaria e paliativa. para solucionar 

um problema, e convincente agir na sua causa e nao apenas na sua 

superficial idade. Ass im, ao inves de agir na valorizagao da cultura das minorias 

raciais e promover uma melhor distribuigao de renda, esta se agindo na cultura 

preconceituosa do povo, apenas reservando a lgumas vagas para afrodescendentes. 

O sistema de cotas que tern como emblema a defesa dos direitos humanos 

dos negros e a aplicagao da igualdade, e na verdade, uma medida preconceituosa, 
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ao atestar que os negros precisam de cotas, ao inves de prepara-los para competir 

de maneira mais igualitaria e justa. 

A reforma dessa realidade deve ser feita, distribuindo melhor a renda, 

ot imizando a qual idade da escola publica, proibindo que alunos em idade escolar 

t rabalhem, juntamente com polit icas de valorizagao da cultura afrodescendente, 

aumentando a qual idade de vida. 



CAPiTULO 5 ANALISE DAS DECISCES JUDICIAIS 

Neste ponto cabe fazer alusao as decisoes proferidas pelo Poder Judiciario 

Brasileiro a partir da adocao das cotas por a lgumas universidades Publicas, tendo 

como partida o ano de 2 0 0 1 , ja que as primeiras universidades a fazer jus a esse 

sistema foram as Universidades Estaduais do Rio de Janeiro. 

O numero de decisoes proferidas, em questao, tern sido relativamente 

pequeno, ja que o Brasil tern o campo das polit icas de agoes afirmativas ainda 

pouco desenvolvido. Porem, pela analise das decisoes encontradas, poder-se-a 

fazer uma breve analise da situagao que o pais esta v ivendo, com a implementagao 

do sistema de cotas, tendo por base as politicas norte-americanas. 

Serao verif icadas as reagoes do Poder Judiciario, mostrando qual 

entendimento esse poder esta tendo, ou seja, que rumo esta sendo seguido com as 

decisoes tomadas. 

De antemao, pode-se dizer que a questao das cotas ja esta presente no 

Supremo Tribunal Federal (STF), pois, no auge das divergencias, em meados de 

2003, foram ajuizados centenas de mandados de seguranga individual, tres 

representagoes de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiga do Estado do 

Rio de Janeiro e uma Agao Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal contra as leis estaduais editadas pelo Estado do Rio de Janeiro. A 

ADIN n° 2858 foi promovida pela Confederagao Nacional dos Estabelecimentos de 

Ensino (CONFENEN) contra as pioneiras leis que instituiram o ingresso diferenciado 

e permanencia para negros na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e 

na Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Depois acabou sendo 
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arquivada pelo STF, ao final do ano 2003, por falta de objeto, em face da edicao de 

nova lei de cotas. Nao foi proferida nenhuma decisao a respeito. 

Nas jur isprudencias e acordaos disponibi l izados pelo Superior Tribunal de 

Justiga (STJ) nao foi encontrado nada que f izesse mengao ao sistema de cotas para 

negros nas universidades. Tornando-se inviavel fazer alusao ao Tribunal em 

questao. 

Do Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro vem o maior numero de decisoes, ja 

que este tribunal adota o sistema de cotas ha um certo tempo, e como dito, foi 

precursor. 

As decisoes judiciais do Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro, de um modo 

geral , reconhecem as cotas para negros como manifestagao do principio da 

igualdade e conferem a consti tucionalidade das mesmas e reconhecem tambem que 

o referido sistema, apesar de buscar a igualdade, a justiga social e a pratica 

compensator ia, e inconstitucional, pela forma como foi imposta, levando em 

consideragao a autodeclaragao e a quantidade de vagas estipuladas atraves de 

percentual elevado, ferindo o principio da razoabil idade. 

E importante fazer referenda aos ju lgados do Tribunal de Justiga do Rio de 

Janeiro. Os Agravos de Instrumento 2003.002.05602 e 2003.001.32.610 e a 

Apelagao Civel 2004.001.32.883, sao muito parecidos e focam, objet ivamente, os 

ideais de igualdade como obrigagao politica positiva. Ate mesmo porque, fez parte 

da mesma turma julgadora o desembargador Claudio de Mello Tavares. A seguir 

estao alguns trechos: 

A regra da igualdade nao consiste senao em aquinhoar desigualmente os 
desiguais, na medida em que desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcional a desigualdade natural, e que se acha a verdadeira lei da 
igualdade. O mais sao delirios de inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar 
com desigualdade os iguais, ou os desiguais com igualdade, seria 
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desigualdade flagrante e nao igualdade real. Os apetites humanos 
conceberam inverter a norma universal da criacao, pretendendo, nao dar a 
cada um, na razao do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se 
todos se equivalessem" [...] Como se extrai do texto acima, o grande jurista 
Rui Barbosa ja norteava os jovens quanto ao exato teor do canone 
isonomico, ponto nodal da questao ora enfrentada, ao deixar entrever em 
sua bela "Oragao dos Mogos" a necessidade de dar-se implemento a 
criterios especiais e diferenciados para que adquirisse contornos reais e, 
assim, restasse assegurada a liberdade plena concebida a partir das 
declaragoes de direitos e garantias fundamentals oriundas das revolucoes 
que marcaram o seculo XVIII. [...] Hodiernamente pode-se dizer, sem 
receio, que uma conscientizagao coletiva, principal mente consistente na 
adocao de politicas publicas, vem adquirindo eficacia na busca da 
reversao do estado de torpeza social que anos a fio permitiu que iguais se 
tornassem desiguais. Caminhos a tanto estao sendo abertos e trilhados, 
ainda que forgas contrarias se levantem, de modo a permitir que os 
excluidos, os marginalizados socialmente possam exercer em sua 
plenitude os valores constitucionais basicos assegurados a todos sem 
distingao, permitindo desta forma visualizar-se, em um futuro ainda que nao 
muito proximo do almejado, um estreitamento da distancia social e 
economica em que se encontra em relagao os demais brasileiros. 

Ja a Apelagao Civel 2004.001.30.711, proferida pela turma julgadora que teve 

como relator o Desembargador Marco Antonio Ibrahim (2005), traz argumentos um 

tanto divergentes: 

As chamadas agoes afirmativas tern gerado grande polemica na sociedade 
civil e no proprio Judiciario, mas dai a afirmar, de forma categorica, que ha 
violagao ao principio da isonomia tal como inscrito no artigo 5° da 
Constituigao Federal, vai uma grande distancia. 

No que concerne a questao de autodeclaracao e tambem da violagao do 

principio da razoabil idade, faz-se necessario destacar que no primeiro caso, apesar 

de impulsionar o crescimento de estudantes negros no ensino superior, tal forma 

deve se ter como base criterios concretos e nao pela via da autodeclaragao, como 

ocorre na lei, o que da margem a declaragoes falsas, prejudicando, assim, os 

demais candidatos. No segundo caso, a porcentagem deve ser bem maior com 

relagao as vagas dest inadas para a concorrencia em respeito ao principio 

meritocratico adotado pelo paradigma republicano. No ano de 2003, as Leis n° 

3.524/2000, que estabelecia 5 0 % das vagas nas universidades publicas estaduais 
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f luminenses para estudantes egressos de escolas publicas e n° 3 .708/2001, que 

dest inava 4 0 % de vagas a estudantes negros ou pardos, foram substi tuidas pela Lei 

n° 4.151/2003; lei essa ja referida anter iormente, pois consideraram os percentuais 

de reserva de vagas muito elevado. 

Ademais , o Poder Judiciario ainda nao se manifestou definit ivamente sobre a 

consti tucional idade ou a inconstitucionalidade dos programas de agao afirmativa 

instituidos ate o momento no Brasil, porquanto as diversas agoes ajuizadas nos 

tr ibunals que tern competencia para exercer o controle direto de 

inconsti tucionalidade, diga-se o Supremo Tribunal Federal e os Tribunals de Justiga, 

nao foram ju lgadas no merito. 

Apesar disso, ja foram proferidas sentengas por ju izos de primeira instancia, 

em sede de controle difuso de consti tucional idade, que ju lgando o merito dos 

pedidos formulados nos processos, concluiram pela consti tucionalidade das leis que 

instituiram cotas em favor de afrodescendentes em estabelecimentos publicos de 

educagao superior. 

E possivel af irmar que outros tr ibunals, referenciados em seguida, decidiram 

sobre implantagao das cotas em varios estados brasileiros. 

O Tribunal Regional Federal 4 a Regiao, que abrange o Estado do Parana, 

estabeleceu cotas para o ingresso de estudantes afrodescendentes e para 

estudantes oriundos de escolas publicas nos cursos da instituigao, bem como vagas 

especif icas para estudantes indigenas. A reserva de vagas para negros foi 

dissociada da reserva para os candidatos provenientes de escolas publicas, f icando 

cada grupo com 2 0 % das vagas em todos os cursos. 

O Tribunal Regional Federal da 2 a Regiao, que abrange o Estado do Espirito 

Santo decidiu pela inconstitucionalidade do sistema de cotas e ainda o Tribunal 
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Regional Federal da 1 a Regiao, que comporta o Estado da Bahia decidiu pela 

revogacao das varias l iminares que garant iam aos alunos el iminados do vestibular 

que ter iam passado sem o sistema de cotas, o direito de se matr icularem. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

O presente estudo realizado acerca do sistema de cotas raciais e 

consequentes agoes afirmativas para ingresso nas universidades publicas foi tratado 

de maneira general izada e objetiva, colocando nesse contexto, o que se pode 

chamar de grande barreira existente para futura perpetuagao do sistema, qual seja, 

o principio da isonomia. Principio esse, visto sob a otica formal, garantidor da 

igualdade em sua essencia, em que todos sao iguais perante a lei e sob a otica 

material, como grande argumento de implementagao do sistema de cotas, em que 

se deve dar condigoes aos desiguais para que possam tornar-se iguais, diga-se que 

no sentido procedimental , o que se almeja e a universal idade. 

Foi de fundamental importancia tratar das bases do tema, que serviu de 

referenda para se construir um pensamento conc re te que levou a entender de 

modo amplo o sistema de cotas, buscando posteriormente a sua identif icagao e 

maior compreensao atraves das definigoes e objetivos apresentados. 

Constatou-se que o tema em questao ja vem sendo centra de discussoes ha 

muito tempo e ainda hoje e fruto de opinioes divergentes. O que se procurou 

mostrar, nesse sentido, foi justamente a contribuigao que essas opinioes, postas por 

estudiosos, deram para engrandecer este trabalho, mesmo com a existencia de 

diversas instituigoes de ensino superior que adotaram o sistema de cotas. Para 

tanto, foi valido e eficaz fazer alusao a essas instituigoes, destacando-se as do 

Estado do Rio de Janeiro. 

E necessario salientar, porem, que essas propostas, se t iverem mesmo que 

se intensificar, devem ser realizadas dentro de um contexto social que permita sua 

efet ividade, diga-se, seja util e justif icavel, para nao provocar o contrario do que e 
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intencionado. Deverao ainda vir acompanhadas de outras medidas de cunho social 

e universalista, tais como: melhorias na qual idade do ensino publico fundamental e 

medio, polit icas de redistribuigao de renda, aumentos e reajustes reais dos salarios e 

vencimentos. 

Ademais , e importante verificar que atraves das decisoes judiciais tomadas 

pelo Poder Judiciario brasileiro, constatou-se que esse poder tern apontado 

caminhos diversos para resolverem a problematica sobre as cotas para negros na 

universidade, nao tendo admitido qualquer tipo de agao afirmativa e f icando 

reservado com alguns sistemas de cotas adotados no pais. 

De modo geral f icou claro que o sistema de cotas e um tema polemico, que 

divide opinioes, tanto de estudiosos quanto das instituigoes plenamente legit imadas 

para decidir sobre a questao, pois, de acordo com o que foi visto, pode-se dizer que 

o referido sistema dependera de uma redefinigao do conceito de igualdade e de um 

maior planejamento e forte investimento na area educacional para que se tenha 

verdadeiro acesso universal ou ao menos amplo a uma educagao de qual idade e ao 

trabalho, que reproduzem a "divisao social de oportunidades". 
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