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RESUMO 

A pesquisa cientifica em estudo almeja analisar detidamente a utilizacao do artigo 
109, inciso V-A, paragrafo 5° da Constituicao Federal de 1988. O tema em comento 
recebe o seguinte titulo: Aplicabilidade da federalizacao de crimes face a sua 
insergao no Ordenamento Juridico Brasileiro pela EC.45/2004. Diante de tal assunto 
e relevante destacar que, a violagao aos direitos humanos tern sido importante fator 
tendente a fazer com que surjam mecanismos legais capazes de coibir praticas 
arbitrarias cada vez mais crescentes no seio da sociedade civil, e a federalizagao de 
crimes atraves do incidente de deslocamento de competencia se apresenta como 
instrumento juridico-processual capaz de contribuir positivamente no intuito de 
desestimular a impunidade que paira sobre os crimes de flagrante desrespeito a 
dignidade da pessoa humana. O presente trabalho focaliza o seu estudo na area de 
abrangencia e aplicabilidade do instrumento constitucional em epigrafe, procurando 
elucidar os requisitos objetivos a que esta subordinado a sua pretensa utilizagao 
diante do caso concreto e consequente procedencia para que sua competencia seja 
modificada. Seu objetivo geral e fazer uma observagao detida sobre as causas e 
efeitos da incidencia de sua regra no Ordenamento Juridico Brasileiro. Como 
objetivo especifico buscar-se-a abordar os criterios tendentes a delimitar o 
deslocamento de competencia, com base na legislagao nacional e internacional, 
sopesando a sua pretensa aplicagao em certos crimes que estao sobre a egide da 
justiga estadual, procurando demonstrar a sua legitimidade e eficacia social tendente 
a realizar a verdadeira justiga pautada nos principios constitucionais de direito. Para 
tanto o metodo de abordagem utilizado foi o dedutivo devido ser o mais apropriado 
para desenvolver o estudo; o metodo de procedimento adotado foi o monografico, 
critico e analitico e a tecnica de pesquisa empregada foi a indireta atraves da 
bibliografia pertinente ao tema. Ao termino da pesquisa, houve a ratificagao do 
problema e da hipotese criada, quais sejam: Problema- quais as consequencias e 
importancia da aplicabilidade do incidente de deslocamento de competencia no 
ordenamento juridico brasileiro? Hipotese: verifica-se que o mecanismo 
constitucional destacado e titular de caracteristicas que o tornam plenamente 
legitimo para produzir os efeitos juridicos necessarios diante de sua aplicagao, 
desde que sejam observados os seus requisitos objetivos e os principios 
constitucionais de direito. 

Palavras-chave: Incidente de Deslocamento de Competencia. Dignidade da Pessoa 
Humana. Direitos Humanos. 



ABSTRACT 

Scientific research study aims to examine closely the use of Article 109, subsection V 
- a, paragraph 5 of the Federal Constitution of 1988. The subject received the 
following Title: Applicability of the federalization of crimes against their inclusion in 
the Brazilian Legal System by the EC.45/2004. Faced with this issue it is worth noting 
that the violation of human rights has been an important factor tending to make legal 
mechanisms that can arise to curb arbitrary practices increasingly growing within civil 
society, and the federalization of crime through the incident displacement 
competence is presented as procedural-legal instrument that can contribute 
positively in order to discourage the impunity that hangs over the crimes of flagrant 
disregard of human dignity. This paper focuses its study in the area of coverage and 
applicability of the above constitutional instrument, seeking to clarify the objective 
requirements that is subordinate to its alleged use in front of the case and 
subsequent origin to their powers are modified. Your goal is to make a general 
observation held about the causes and effects of the impact of its rule in the Brazilian 
legal system. Specific objectives will seek to address the criteria intended to define 
the displacement of competence, based on national and international legislation, 
weighing its application in certain alleged crimes that are under the aegis of the state 
courts, seeking to demonstrate its legitimacy and social effectiveness towards 
achieving true justice based on the principles of constitutional law. For both the 
method of the deductive approach was used because it is the most appropriate to 
develop the study, the method of procedure adopted was the monograph, critical and 
analytical and research technique employed was indirect through the literature 
concerning the matter. At the end of the study, there was the ratification of the 
problem and hypothesis, namely: Problem-what the consequences and importance 
of the applicability of the incident displacement of competence in the Brazilian legal 
system? Hypothesis: there is a constitutional mechanism that holds outstanding 
features that make it fully legitimate to produce the necessary legal before its 
application, subject to compliance with their requirements and objectives of the 
constitutional principles of law. 

Keywords: jurisdiction displacement Incident. Dignity of the Human Person. Human 
Rights. 
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1 INTRODUQAO 

A possibilidade de aplicagao da federalizagao de crimes e de notavel 

relevancia para o Ordenamento Juridico Brasileiro. E cedigo que o referido tema 

passou por uma longa evolugao historica ate chegar a formatagao atual, visto que 

hoje o mesmo se apresenta como norma juridica valida, porem buscando produzir 

os efeitos desejados. 

E importante salientar que, a legislagao patria preve no seu artigo 109, 

inciso V-A, paragrafo 5°, da Constituigao Federal de 1988, que crimes violadores aos 

Direitos Humanos previstos em tratados internacionais de que o Brasil seja 

signatario deverao ser processados e julgados pela Justiga Federal, com 

observancia de pressupostos basicos para a sua efetiva aplicabilidade ao caso 

concreto. Deve-se observar que o processamento de tais feitos pela Justiga Federal 

deverao ser provocados pelo Procurador Geral da Republica, e julgado pelo 

Supremo Tribunal de Justiga. 

A violagao aos Direitos Humanos e assunto de destaque em todo o 

mundo, pois tais direitos sao protagonistas de estatisticas demasiadamente 

exorbitantes. E eis que o Brasil surge como um dos paises em que esses abusos 

sao cada vez mais frequentes, ganhando assim imensa notoriedade internacional 

pela pratica de crimes flagrantemente atentatorios a tais direitos fundamentals. 

Cenario este que justifica a utilizagao de tal norma em epigrafe, a qual 

tern como objetivo maior prevenir e reprimir tais ilicitos que infringem um dos mais 

basilares direitos fundamentals do Estado Democratico de Direito, a dignidade da 

pessoa humana, tao flagrantemente vilipendiada pelas atrocidades que ocorrem 

diuturnamente em nosso pais. 

Contudo, o trabalho em comento a ser desenvolvido versara sobre a 

abrangencia e aplicabilidade do dispositivo constitucional do Incidente de 

Deslocamento de Competencia inserido pela Emenda Constitucional n°45/2004, 

procurando demonstrar a sua importancia no fortalecimento do sistema juridico 

patrio para que sobre ele paire o manto da seguranga juridica. 

Esta pesquisa constitui-se em um estudo que tern como objetivo geral 

elaborar uma analise pormenorizada sobre as causas e efeitos da incidencia do 
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artigo 109, inciso V-A, paragrafo 5° da Constituigao Federal de 1988, no 

Ordenamento Juridico Brasileiro, versando este sobre a "federalizagao de crimes" 

que tern o intuito de reprimir os ilicitos cometidos contra os Direitos Humanos. Como 

objetivo especifico pretende-se identificar, e definir os criterios que estao sendo 

utilizados para a aplicagao efetiva do Incidente de Deslocamento de Competencia, 

sopesando a sua importancia e procurando demonstrar sua garantia, eficacia social, 

e legitimidade, estando em consonancia com os principios constitucionais 

preconizados na Carta Magna. 

Sera utilizado na metodologia o metodo dedutivo atraves do qual far-se- a 

uma analise geral sobre a incidencia do campo de abrangencia com relagao a 

aplicabilidade do dispositivo constitucional em estudo que e pautado na flagrante 

violagao aos Direitos Humanos, fazendo com que o tema federalizagao de crimes 

seja suscitado, destacando no referido estudo um pensamento critico do material 

tecnico empregado. 

A tecnica de pesquisa utilizada sera a indireta, pois atraves da 

bibliografia pertinente ao tema sera possivel extrair o melhor posicionamento a 

incidir sobre a materia em questao, com o escopo de delimitar o objeto estudado, 

bem como o preceituado na legislagao, para que o exame fatico seja feito de acordo 

com o disposto por este. 

A pesquisa apresentara como metodo de procedimento o monografico, 

critico e analitico, fazendo um estudo investigativo sobre o assunto em diversos 

parametros de maneira sistematica, procurando compatibiliza-lo com o sistema 

constitucional vigente. 

No primeiro capitulo analisar-se-a o contexto historico do Incidente de 

Deslocamento de Competencia e sua compatibilidade com alguns dos principios 

constitucionais, dentre eles: o Principio da Dignidade da Pessoa Humana; do Juiz 

Natural e a vedagao ao Tribunal de Excegao; o Pacto Federativo e o Principio da 

Proporcionalidade. 

No segundo capitulo sera destacado o embasamento juridico do 

dispositivo em comento face a sua insergao atraves da Emenda Constitucional 

n°45/2004. Logo apos estabelecer-se-a sua incidencia na legislagao extravagante 

atraves da qual a ideia da federalizagao de crimes se torna extensiva a diversas 

legislagoes vigentes tendentes a aplica-lo a determinados casos que afrontem 

gravemente os Direitos Humanos. 
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Finalmente o terceiro capitulo fara uma abordagem sobre os requisitos 

objetivos tendentes a procedencia de um pretenso pedido de federalizagao de 

crimes, que devem esta cumulativamente presentes no caso a ser apreciado, como 

tambem sera apresentada a jurisprudencia correlata ao assunto ate agora aplicada 

pelo instituto constitucional em estudo procurando interpretar como cada fato foi 

julgado, observando os criterios estabelecidos em cada um detidamente. 
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2 DO INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETENCIA E OS PRINCJPIOS 

CONSTITUCIONAIS 

No capitulo em comento analisar-se-a o processo historico-evolutivo do 

Incidente de Deslocamento de Competencia, dispositivo introduzido no ordenamento 

juridico brasileiro pela Emenda Constitucional n°45/2004, que inseriu na Constituigao 

Federal de 1988 a competencia da Justiga Federal para processar e julgar os crimes 

atentatorios aos direitos humanos atraves de varios criterios a serem analisados 

para a sua efetiva aplicagao ao caso concrete Ressalta-se que existem desde a sua 

insergao no artigo 109, paragrafo 5°, inciso V-A da Carta Magna muitas discussoes 

acerca da sua constitucionalidade, o que torna o assunto extremamente complexo. 

O entendimento acerca dos principios necessarios a serem respeitados 

diante de tal assunto tambem sera avaliado, visto ser imprescindivel para a sua 

perfeita aplicagao ao caso concreto, devendo estar em consonancia com o Estado 

Democratico de Direito e seus postulados basicos. 

2.1 CONTEXTO HISTORICO DO INSTITUTO 

O Incidente de Deslocamento de Competencia insculpido no artigo 109, 

paragrafo 5°, inciso V-A, da Constituigao Federal de 1988 se apresenta como 

dispositivo que busca garantir uma maior protegao efetiva aos Direitos Humanos, 

porem para que essa norma fosse inserida no Ordenamento Juridico Brasileiro foi 

necessario passar por varias etapas historico-evolutivas ate se chegar a redagao 

que se tern atualmente. 

Inicialmente, deve-se destacar o grande aumento da criminalidade, a 

omissao do Poder Judiciario na apuragao de crimes flagrantemente atentatorios aos 

Direitos Humanos, e a falta de atuagao da justiga na repressao e prevengao a tais 

crimes, pois a partir de tal momento surge a preocupagao de orgaos nacionais e 

internacionais de fazer valer os tratados protetores dos Direitos Humanos dos quais 

o Brasil e signatario. De tal situagao surgiram varios projetos de lei em busca da 
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normatizagao para tal problema, e a solucao encontrada para este vem a ser a 

norma supracitada, que regulamenta a Federalizagao de Crimes praticados contra 

os Direitos Humanos, ou seja, o Incidente de Deslocamento de Competencia que se 

apresenta como tema novo, de extrema relevancia para a comunidade juridica 

brasileira. 

Incorporado ao sistema judiciario brasileiro, em um momento de 

profundas atribulagoes sociais, politicas, culturais e economicas, tal mecanismo foi 

inserido atraves da Emenda Constitucional n° 45/04, intitulada Reforma do 

Judiciario, em um periodo de profunda necessidade de se ter o referido tema 

normatizado, devido a crescente violagao dos Direitos Humanos e a flagrante 

impunidade e descaso na apuragao e punigao de tais crimes pelos orgaos 

responsaveis, fazendo assim com que organismos internacionais pressionassem o 

Brasil a ter uma legislagao mais solida e eficaz acerca da protegao a tais direitos. 

No entanto, diante dessa crise judiciaria e importante destacar como 

antecedente historico desse panorama a preocupagao nacional e internacional com 

a defesa dos Direitos Humanos. Direitos estes que ganharam notoriedade depois 

das opressoes pelas quais passaram durante um momento historico de grandes 

guerras, que tinham como principal objetivo o poderio economico e pouca ou 

nenhuma preocupagao com o respeito a humanidade, o que gerou sentimento de 

insatisfagao e impunidade atraves da qual criou-se uma profunda necessidade de 

impor penalidades e regras que inibissem a pratica de agressoes contra os direitos 

fundamentals do ser humano. 

Este cenario teve como genese a preocupagao com os Direitos Humanos, 

notadamente a partir da segunda guerra mundial, dando enfase a crescente 

evolugao do Direito Internacional Publico, que neste momento ganhara imensa 

notoriedade atraves de movimentos que tiveram destaque internacionalmente, 

dentre eles, a humanizagao e internacionalizagao dos Direitos Humanos. 

Consequentemente, tal atitude provocou a real necessidade de se 

estabelecer parametros protetivos minimos a um dos primordiais principios basilares 

do Estado Democratico de Direito, a Dignidade da Pessoa Humana, tao 

flagrantemente violada e que ganhara efetiva protegao com o advento da 

Constituigao Federal de 1988, ja que esta elencou atraves de varios dispositivos a 

protegao a tal direito. 
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O ordenamento juridico brasileiro, atraves de continuas reivindicacoes de 

segmentos juridicos nacionais e internacionais, inseriu em sua legislagao ao artigo 

109, o inciso V-A §5° na Carta Magna. Este versa sobre a competencia dos juizes 

federals para processarem e julgarem crimes de grave violagao aos Direitos 

Humanos. Tal proposta foi difundida no Brasil nos anos 90, com o anteprojeto de lei 

que reformulava o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o 

qual foi organizado por uma comissao especial instituida pelo Ministerio da Justiga, 

formada pelo entao Ministro da Justiga Celio Borja. 

A portaria n° 287, de 17 de junho de 1992, foi a responsavel pela 

elaboragao do anteprojeto pelo citado ministro, o qual dispunha que era da 

competencia da Justiga Federal processar e julgar: 

Art. 109. Aos juizes federals compete processar e julgar: 
I- as causas civis ou penais em que o Conselho Nacional de Direitos 
Humanos (CNDH) haja manifestado interesse, nelas passando a intervir 
como assistente, representado pelo Ministerio Publico Federal; 
II- os crimes praticados em detrimento de bens ou interesses sob a protegao 
do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), bem como de sua 
atuacao ou de seus servigos. 

Tal redagao foi fruto das inumeras reclamagoes da sociedade nacional e 

internacional, face a expansao da violencia no campo e na cidade, com a pratica de 

verdadeiros massacres a varias camadas sociais que eram vitimas de organizagoes 

criminosas e grupos de exterminio que praticavam execugoes sumarias. 

Diante de tal panorama, eis que varios organismos internacionais 

comegam a cobrar do Brasil respostas efetivas do poder judiciario a tais infragoes 

atentatorias a Dignidade da Pessoa Humana, requerendo apuragao e punigao a tais 

crimes. O pais ficou obrigado, atraves de tratados internacionais, a punir de forma 

eficaz a pratica de tais delitos. Corroborando com o esposado entendimento de 

Comparato (1996, p.55), o qual expoe que: 

Nos ultimos anos varios organismos internacionais tern acusado nosso Pais 
de negligencia na apuragao de responsabilidades em atos de grave violagao 
de direitos humanos. O Governo da Uniao, que representa o Brasil na 
esfera internacional, encontra-se frequentemente em situagao embaracosa 
para responder a tais acusagoes. pelo fato de que a competencia para a 
apuragao dos crimes e o julgamento dos acusados, na quase totalidade dos 
casos, entra no ambito da competencia dos Estados federados. Acresce 
notar que esse desrespeito aos direitos humanos provem, com nao rara 
frequencia, de atos ou omissoes das proprias corporagoes da Policia 
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estadual, que sao, em seguida, convocadas a exercer a tarefa de apuragao 
de responsabilidades. E possivel resolver esse problema no quadro do 
vigente direito constitucional, ou, para alcancar-se a desejada solugao, sera 
necessario pensar numa reforma da organizagao federal de competencias, 
nessa materia? (...) Ora a organizagao federal do Estado e decidida, 
soberanamente, por cada Pais. Nenhum Estado federal, acusado de 
descumprir deveres juridicos assumidos no piano internacional, pode, 
legitimamente, defender-se invocando o fato de que a alegada violagao foi 
provocada por ato de Governo estadual ou municipal, e que o Governo da 
Uniao, que representa o Pais no seio da commitas gentium, nao tern 
competencia constitucional para interferir na esfera de poderes reservada a 
outra unidade da federagao. (...) Dai a manifesta conveniencia de se incluir 
a apuragao e julgamento desses crimes na esfera de competencia federal. 
(...). 

Tal pensamento se coaduna perfeitamente com a preocupagao do Brasil 

em efetivamente inserir na sua legislagao patria normas que estabilizem o ambiente 

de inseguranga propalado na epoca, e eis que em resposta a tal momento o 

Presidente da Republica Fernando Henrique Cardoso, em 1996, enviou ao 

Congresso Nacional a proposta de Emenda Constitucional n° 368/96, inserindo dois 

incisos no artigo 109 da Constituigao Federal de 1988, assim redigidos: "aos juizes 

federals compete processar e julgar: [...] XII- os crimes praticados em detrimento de 

bens ou interesses sob a tutela de orgao federal de protegao dos Direitos Humanos; 

Xlll-as causas civis ou criminais nas quais orgao federal de protegao aos Direitos 

Humanos ou o Procurador Geral da Republica manifeste interesse". 

Neste diapasao, e importante mencionar trechos da exposigao de motivos 

n°231/A-MJ (2005), de 13.05.1996 que acompanhou a proposta de emenda acima 

mencionada. Tal documento dispoe que: 

A despeito do cuidado da Constituigao em assegurar os Direitos Humanos, 
a realidade e que a violagao desses direitos em nosso pais tornou-se 
pratica comum, criando um clima de revolta e de inseguranga na populagao, 
alem de provocar indignagao internacional...esse quadro de impunidade que 
ora impera esta a exigir medidas destinadas a reverte-lo, sob pena dos 
conflitos sociais se agravarem de tal forma que venham fugir ao controle do 
proprio Estado. Por estas razoes e visando a realizagao, em concreto, dos 
Direitos Humanos em nosso Pais, julgamos necessario incluir na 
competencia da Justiga Federal os crimes praticados em detrimento de 
bens ou interesses sob a tutela de orgao federal de protegao dos Direitos 
Humanos. A formula consiste na insergao de dois novos incisos no art. 109 
da Constituigao. Sem duvida, a Justiga Federal e o Ministerio Publico da 
Uniao, no ambito das suas atribuigoes, vem se destacando no cenario 
nacional como exemplos de isengao e de dedicagao no cumprimento dos 
seus deveres institucionais. Por outro lado, cumpre destacar que a propria 
natureza dessas duas Instituigoes, com atuagao e abrangencia nacional, as 
tornam mais imunes aos fatores locais de ordem politica, social e 
economica que ate agora, tern afetado um eficaz resguardo dos Direitos 
Humanos. 
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Diante de tal redagao acima citada, a Comissao de Constituigao e Justiga 

da Camara dos Deputados entendeu que tal dispositivo afrontaria o principio do juiz 

natural, o que levou o Deputado Gilvan Freire, relator da PEC 368/96 a modificar a 

redagao acima exposta para a seguinte: "aos juizes federais compete processar e 

julgar: [...] as agoes civeis e criminals relativas a Direitos Humanos, nos termos da 

lei". 

A PEC 368/96 acabou sendo apensada a PEC 96-A/92 que versava 

sobre a Reforma do Judiciario, de relatoria da Deputada Zulaie Cobra, que propos 

em seu relatorio o acrescimo do inciso V-A ao artigo 109, incluindo os processos 

relativos a Direitos Humanos a que se refere o §5° deste artigo, com a seguinte 

redagao: "nas hipoteses de grave violagao de Direitos Humanos, o Ministerio Publico 

podera suscitar perante o Supremo Tribunal de Justiga, incidente de deslocamento 

de competencia para a Justiga Federal, na forma prevista na lei processual". A 

exposigao de motivos, conforme Veloso (2005, p.21) dispunha que: 

A federalizagao dos crimes contra os Direitos Humanos e o instrumento que 
permite ao Poder Judiciario e ao Ministerio Publico Federal o processo e 
julgamento dos delitos que importem em violagao de tratados, pelos quais a 
Uniao responde na esfera internacional, no sentido de demonstrar interesse 
nacional na resolugao destes casos. As graves violagoes aos direitos 
humanos sao questoes de interesse de todo o pais, e sua repercussao. 
interna e externa, extrapola os limites territoriais dos Estados da Federagao. 

Contudo, tal texto fora modificado posteriormente pela Camara dos 

Deputados, com aprovagao do Senado Federal, agora sob o n°. 29/2000, o qual teve 

como relator o Senador Jose Jorge, cuja redagao final publicada pela Emenda 

Constitucional n°45, de 31 de dezembro de 2004, foi a seguinte: 

Art .109. Aos juizes federais compete processar e julgar: 
V-A- as causas relativas a direitos humanos a que se refere o §5° deste 
artigo; 
§5° Nas hipoteses de grave violagao de direitos humanos, o Procurador 
Geral da Republica, com a finalidade de assegurar o cumprimento de 
obrigagoes decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos 
quais o Brasil seja parte, podera suscitar, perante o Superior Tribunal de 
Justiga, em qualquer fase do inquerito ou processo, incidente de 
deslocamento de competencia para a Justiga Federal. 
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Tal dispositivo supracitado apresenta-se como instrumento efetivo capaz 

de trazer seguranca e protegao aos Direitos Humanos, visto que um dos 

pressupostos indispensaveis para a sua aplicagao e a violagao a tais direitos. 

Segundo o Ministro Lima (2005): 

A criacao desse instituto decorreu, dentre outros motivos, da percepgao de 
que, em varios casos, os mecanismos ate entao disponiveis para apuragao 
e punigao desses delitos demonstraram-se insuficientes e ate mesmo 
ineficientes, expondo de forma negativa a imagem do Brasil no exterior, que 
frequentemente, por meio de diversos organismos internacionais, alem da 
midia, tern sofrido severas criticas quanta a negligencia na apuragao desse 
tipo de crime, que resulta quase sempre em impunidade, nao obstante os 
diversos compromissos por ele firmados, com relagao a protegao desses 
direitos, como a Convengao Americana sobre Direitos Humanos (Pacta de 
Sao Jose da Costa Rica) e a Declaragao de reconhecimento da 
competencia obrigataria da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que 
podem colocar o Estado brasileiro como sujeito passivo nos casos impunes 
a elas comunicados. 

No ambito social, e longinqua e constante, a luta de varios segmentos da 

sociedade, como por exemplo das ONGs, dentre outras instituigoes, para 

regulamentar no Brasil a federalizagao de crimes contra os direitos da pessoa 

humana, o que culminou na insergao da proposta no Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH). 

Nesse contexto historico, ja delineado pela democracia, e imprescindivel 

a analise critica sobre a Reforma do Judiciario, permeada por propostas em prol de 

um sistema judiciario mais eficiente, onde a sociedade brasileira e a comunidade 

internacional foram testemunhas oculares das inumeras violagoes aos Direitos 

Humanos. Como exemplo tem-se o massacre de Eldorado dos Carajas em 1996, o 

qual teve 19 trabalhadores rurais mortos em um conflito com a policia militar do 

Estado do Para; destaque tambem para a Chacina da Candelaria e de Vigario Geral 

(ambas em 1993); a chacina da Baixada Fluminense (em 2005), dentre outros 

inumeros crimes praticados atraves de execugoes sumarias, torturas, exploragao 

sexual, e trabalho escravo, todos flagrantemente atentatorios aos Direitos Humanos. 

Tais casos acima elencados foram precursores logicos do 

desencadeamento das continuas pressoes exercidas pela sociedade, em ver uma 

legislagao ser elaborada para amenizar as ondas de terror e inseguranga que tais 

crimes impunham por serem denominados como extremamente revoltantes, e 

impostos como verdadeiros exterminios de seres humanos em massa. 
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Um dos pontos de maior celeuma no referido panorama foi a timida e 

ineficaz atuacao do poder estatal local das regioes supracitadas, o que gerou em 

tais casos a disseminacao de sentimentos de impunidade e descrenga na verdadeira 

justiga e nos preceitos basicos ditados pelo Estado Democratico de Direito. 

Contudo, diante de todas essas pressoes sociais, nas ultimas decadas 

houve a elaboragao de tratados internacionais que tutelam os direitos humanos, bem 

como uma maior adesao do Brasil a esses acordos, e a consequente necessidade 

de honra-los. Neste contexto, diante da ineficacia dos orgaos estatais quando da 

apuragao, e posterior punigao dos envolvidos em tais crimes, justifica-se a proposta 

de federalizagao colmatada, com escopo de apurar e reprimir de forma eficaz essas 

violagoes, dando uma resposta concreta a sociedade. 

E importante salientar a opiniao de Helio Bicudo (apud SCREBER et al, 

2005, p. 36) idealizador da PEC 96/92, apos discorrer acerca do cenario de 

impunidade que aflige os Estados Federados. O mesmo conclui que: 

A verdade e que os crimes contra os direitos humanos deveriam ser 
submetidos, desde a sua apuragao ate o julgamento dos fatos, a Justiga 
Federal, isenta de injungoes politico-corporativas, como lamentavelmente 
ocorre na maioria dos Estados da Federagao. [...] Assim se cumpriria o 
Principio de que os reus devem ser julgados por uma justiga autonoma e 
imparcial. 

Aduz-se, portanto, que a Federalizagao dos Crimes contra os Direitos 

Humanos se apresenta como um processo de envergadura sublime para a qual 

congregam esforgos de todos os segmentos da sociedade na tentativa de ver-se a 

justiga triunfar soberanamente. 

2.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS EMBASADORES 

Os principios se apresentam como verdadeiros postulados basicos 

essenciais para a formagao da ideologia que norteia e estrutura um Estado ou um 

povo, em sintese, e o pensamento que ira rege-los e interpreta-los. Sendo assim, 

tem-se que a Constituigao Federal de 1988 apresenta como fonte primaria por 

excelencia os principios, onde sua principal tarefa e a interpretagao, ou seja, o 
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significado do alcance e sentido das normas que irao orientar o seu entendimento e 

serao utilizados em todas as decisoes judiciais, sendo sempre respeitados e 

seguidos, pois apresentam como fungoes essenciais a serem desempenhadas na 

sua aplicagao a forga construtiva, interpretativa, integrativa e sistemica; dentre 

outras. 

E importante discorrer de forma sucinta o que cada fungao acima citada 

aduz, qual seja, a finalidade construtiva se apresenta como norteador do legislador 

que, ao elaborar as leis, devera seguir o que preconiza os principios, visto estes 

estarem na posigao de fontes materiais das normas juridicas; a interpretativa tern o 

papel de demonstrar a maneira pela qual o interprete vai chegar ao alcance e 

sentido da norma, primando sempre pela linha de pensamento dos postulados 

basicos a serem aplicados da maneira mais coerente ao caso concreto; a integrativa 

funciona como mecanismo a ser utilizado quando o legislador se omitiu a elaborar 

norma especifica a ser aplicada ao caso concreto e que esta inserida implicitamente 

em outras regras do ordenamento, tendo um carater complementar; ja a fungao 

sistemica tern os principios como um todo unitario que interliga e harmoniza as 

normas do ordenamento juridico como uma forga conectiva. 

Contudo, diante das fungoes expostas acerca dos principios 

constitucionais, detem-se que eles apresentam importancia vital ao sistema juridico, 

primando pela unidade de sentido e procurando auferir a valoragao coerente a sua 

ordem normativa. Segundo entendimento esposado por Marcelo Novelino (2008, 

p.190): 

De uma forma geral, os principios possuem uma "supremacia funcional" em 
relagao as regras juridicas. Essa supremacia e essencialmente material e 
decorre, sobretudo, da proximidade existente entre os principios e os 
valores que o Direito visa a realizar o que os coloca numa posigao de 
superioridade. Outro fator determinante para essa preeminencia esta no fato 
de que eles servem como fundamento e sao responsaveis pela genese de 
grande parte das regras que, por consequencia, deverao ter sua 
interpretagao e aplicagao condicionadas por aqueles principios dos quais se 
originaram. 

A ordem constitucional vigente, se encontra sob a egide de postulados 

que pautam a estrutura e a ideologia do Estado de Direito, atraves das quais as suas 

decisoes judiciais devem ser obrigatoriamente obedecidas, sob pena de infringir 
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regras legais, visto que tais preceitos basicos servem de criterio para o legislador 

que, ao elaborar as leis, devera respeitar os limites de sua area de atuacao. 

Para um melhor entendimento do tema em aprego e importante discorrer 

acerca de cada principio constitucional embasador do incidente de deslocamento de 

competencia para que se possa ter um melhor entendimento do assunto em analise, 

e assim pauta-lo como instrumento garantidor e efetivador dos direitos humanos que 

estao em perfeita harmonia com o Estado Democratico de Direito. 

2.2.1 O Incidente de Deslocamento de Competencia e o Principio da Dignidade 

da Pessoa Humana 

O dispositivo constitucional em comento tern como norteador o Principio 

da Dignidade da Pessoa Humana, que se apresenta como postulado basico do 

Estado Democratico de Direito e esta fundamentado no texto constitucional em seu 

Titulo I, denominado dos Principios Fundamentals, no seu artigo 1°, inciso III, in 

verbis: 

Art.1° A Republica Federativa do Brasil e formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tern como fundamentos: 
[...] 
Ill- a dignidade da pessoa humana; 

Tal preceito constitucional e resultado de uma longa busca caracterizada 

por um desenvolvimento historico-evolutivo que foi fruto de inumeras reivindicagoes 

a nivel nacional e internacional, que se traduziu em uma alianga feita em favor da 

sobrevivencia da humanidade que sofreu aterrorizantes atentados contra a sua 

dignidade por um longo periodo de tempo. 

Neste interim, a ideia de valorizagao da pessoa humana tern sua genese 

apos a segunda guerra mundial, essa foi responsavel pela onda de terror e falta de 

respeito que assolou por muito tempo a humanidade com praticas de exterminio em 

massa, mortes, prisoes crueis e degradantes que humilhavam de forma desastrosa 

a figura do ser humano, minimizando-o a objeto sem respeito algum. 
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Porem, a partir de tal cenario desolador, surgiu a urgente e irrefutavel 

necessidade de impor, garantir respeito e char no interior de cada cidadao o 

sentimento de repulsa a tais atos ilegais atraves de medidas que coibissem tais 

praticas e que ameagavam a raca humana na terra. 

Entao surge em varios paises a necessidade de garantir, proteger e 

reprimir as praticas contra a dignidade da pessoa humana, atraves da ideia de criar 

uma uniao efetiva entre todos os povos, e eis que aparecem os tratados, acordos e 

movimentos internacionais que pregam a ideia de internacionalizagao e 

humanizacao dos direitos humanos que se disseminaram pelo mundo pregando o 

respeito e a paz a humanidade. Uma das consequencias da internacionalizagao e 

humanizagao dos direitos humanos preconizada por Trindade (1991, p.30) e que: 

O tratamento dado pelo Estado aos seus proprios nacionais passa a ser 
assunto de interesse internacional (...). Assim, a partir da globalizagao da 
protegao aos direitos humanos e ao meio ambiente, atesta-se o crescimento 
de obrigacoes erga omnes e o consequente declinio do instituto da 
reciprocidade. As obrigacoes em relacao aos direitos humanos de quaisquer 
"geracoes" passam a ser entendidas como garantias de ordem publica, o 
que significa uma verdadeira revolugao nos postulados do direito 
internacional tradicional. 

Fica assim evidenciado que a evolugao do pensamento juridico acerca 

dos direitos humanos esta em perfeita consonancia com o principio da dignidade da 

pessoa humana, visto que ambos evoluiram no mesmo periodo. 

Diante da posigao do principio em comento no ordenamento brasileiro e 

importante ressaltar que, e indiscutivel o seu carater juridico e a sua inspiragao para 

a criagao de normas que protejam tao importante preceito fundamental. Nessa linha 

de raciocinio surge o incidente de deslocamento de competencia, que se justifica por 

adotar uma posigao essencialmente garantista, protecionista, preventiva e 

repressiva contra atos que infringem flagrantemente os direitos humanos. Este se 

apresenta como instrumento juridico garantidor. 

A federalizagao de crimes atraves do incidente de deslocamento de 

competencia, nome tecnico dado ao instituto, se faz compreender como forma eficaz 

de protegao a dignidade da pessoa humana, lutando contra as atrocidades 

anteriormente praticadas contra esta. 

O jurista Vladimir Aras (2007, p.02) afirma em sua obra intitulada 

Federalizagao dos Crimes contra os Direitos Humanos que, o deslocamento de 
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competencia e um instituto politico-juridico, alem de ser ferramenta processual.O 

mesmo expoe que: 

[...] o incidente de deslocamento de competencia pode ser entendido como 
um instituto politico - juridico, de natureza processual penal objetiva, 
destinado a assegurar a efetividade da prestacao jurisdicional em casos de 
crimes contra os direitos humanos. E instrumento politico porque visa 
resguardar a responsabilidade do Estado perante a comunidade 
internacional. E juridico porque se dirige a um tribunal, visando modificar 
horizontalmente (de juiz estadual para juiz federal; de Tribunal de Justiga 
para Tribunal Regional Federal) a competencia para processo e julgamento 
de crimes que envolvam graves violacoes aos direitos humanos. No 
entanto, cuida-se de ferramenta processual criada para assegurar um dos 
fundamentos da Republica: a dignidade da pessoa humana insculpido no 
artigo 1°, inciso III da Constituigao Federal de 1988 e para preservar um dos 
principios pelos quais se guia o Pais nas suas relagoes internacionais e 
obviamente tambem no piano interno: a prevalencia dos direitos humanos 
previsto no art.4°, inciso II, da Constituigao Federal. 

A acepgao acima colmatada justifica a classificacao do principio da 

dignidade da pessoa humana como superprincipio, inspirador e norteador de todos 

os outros, pois ele se apresenta como mandamento essencial para o verdadeiro 

caminho da justiga, que deve ser pautado na ordem e primordialmente no respeito. 

Diante do exposto, faz-se necessario que se criem normas 

consolidadoras e seguradoras que protejam os direitos humanos contra praticas 

arbitrarias e terroristas, garantindo seguranga e uma estrutura solida ao 

ordenamento juridico brasileiro. 

2.2.2 O Incidente de Deslocamento de Competencia e o Principio do Juiz 

Natural e a vedagao ao Tribunal de Excegao 

Tais postulados insertos na Carta Magna de 1988 se encontram na 

posigao excepcional de garantidores da ordem constitucional vigente, e se 

apresentam como um dos fatores de maior discussao sobre a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade do instituto em analise, visto que tal mecanismo e protagonista 

de imensa controversia juridica. 

Os preceitos constitucionais em epigrafe explicitam a ideia de proibigao 

da criagao de tribunals de julgamentos designados para casos especificos apos a 
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sua ocorrencia, instituidos apos a pratica de atos infracionais que se denomina 

tribunal de excegao. Por sua vez, o juiz competente para processar e julgar deve ser 

o constitucionalmente investido, visto que a delimitacao da competencia do juiz 

natural e pre-estabelecida pela propria Carta Magna. 

A vedacao do tribunal de excecao e o principio do juiz natural, inseridos 

no contexto do sistema garantista vigente, estao regularmente previstos no artigo 5°, 

incisos XXXVIII e l_ 111 da Constituigao Federal de 1988 respectivamente, por 

oportuno e relevante ressaltar que ambos gozam do status de clausulas petreas e 

preconizam que: 

Art.5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXVII- nao havera juizo ou tribunal de excegao; 
[...] 
I—i 11— ninguem sera processado nem sentenciado senao pela autoridade 
competente; 

Desta forma, a norma acima citada traduz a ideia de Lenza {apud NERY, 

2008, p. 707) o qual observa que: 

[...] a garantia do juiz natural e tridimensional. Na medida em que, nao 
havera juizo ou tribunal ad hoc, isto e, tribunal de excegao; todos tern o 
direito de submeter-se a julgamento (civil ou penal) por juiz competente, 
pre-constituido na forma da lei; e o juiz competente tern de ser imparcial. 

Entrementes, os postulados em estudo, sao de extrema importancia para 

a seguranga juridica da sociedade, que com tais garantias ficam protegidas contra 

praticas arbitrarias e inescrupulosas, dotando assim o juiz natural de imparcialidade 

e independencia, requisitos imprescindiveis que o orgao julgador deve apresentar 

para a busca da pratica da verdadeira justiga. 

Destarte, a ideia da federalizagao de crimes, advinda da Emenda 

Constitucional n° 45/04, introduziu na Constituigao a competencia da Justiga Federal 

para julgar as violagoes aos direitos humanos, criando o entendimento de que o juiz 

federal e o juiz natural investido para apreciar tais casos, sendo assim, nao e correto 

o entendimento de que tal norma foi criada para fatos isolados ou especificos, o que 

sem duvida seria uma afronta aos preceitos legais em comento. 
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Dessa forma, detem-se que a insergao de tal regra no ordenamento 

juridico brasileiro encontra-se previamente estabelecida, tendo sido aprovada por 

todos os meios previstos legalmente, estando acobertada pelo manto da eficacia, 

validade e seguranga juridica, de onde se conclui que tais preceitos basilares que 

constituem o Estado Democratico de Direito estao sendo devidamente respeitados, 

podendo ser aplicados regularmente aos casos concretos que assim necessitem de 

tal regra juridica. 

Contudo, tais preceitos devem ser aplicados coerentemente, isto e, em 

perfeita consonancia com o que preceitua a norma em vigor, para que a prestagao 

jurisdicional seja realizada de forma legitima e independente, utilizando sempre 

criterios objetivos pautados pela isonomia e igualdade. 

Vale frisar que, as regras do artigo 5° sao denominadas de clausulas 

petreas, posigao na qual suas normas sao dotadas de absoluto respeito, 

aplicabilidade e eficacia no sistema juridico, nao podendo ser relativizadas, nem 

mitigadas, sob pena de afronta ao Estado Democratico de Direito, o que esta 

consubstanciado no artigo 60,§4°, inciso IV da Constituigao Federal de 1988, in 

verbis: 

Art.60 A Constituicao podera ser emendada mediante proposta: 
[...] 
§4° Nao sera objeto de deliberacao a proposta de emenda tendente a abolir: 
[...] 
IV- os direitos e garantias individuals; 

O fundamento esposado informa que a atividade do legislador esta 

limitada a deixar de praticar certos atos tendentes a retirar do sistema juridico 

constitucional os direitos e garantias individuals, pois sua proibigao esta 

explicitamente prevista na regra supracitada, do que se infere que tal norma esta 

incrustada de forma absoluta em tal estrutura institucional, nao podendo ser dela 

retirada sob hipotese alguma. 

Verifica-se desta forma que, a imensuravel relevancia da aplicagao do 

principio do juiz natural e da vedagao do tribunal de excegao, buscam a perfeita 

legitimagao da atuagao da atividade jurisdicional, na medida que o referido postulado 

exerce papel garantidor do equilibrio, harmonia e estabilidade tendente a proteger os 

direitos fundamentals do homem. 
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Diante de toda discussao que paira sobre a compatibilidade do incidente 

de deslocamento de competencia com o sistema juridico vigente, com relacao a 

obediencia ou nao dos seus preceitos basilares, e forgoso concluir que tal discussao 

se define na interpretagao de cada caso concreto observando sempre os seus 

postulados fundamentals. 

Porem, faz-se necessario estabelecer uma analise criteriosa sobre a 

aplicagao do referido dispositivo, tendente a demonstrar todos os fatores positivos 

que pairam sobre ele, visto esta em jogo a seguranga da sociedade e a estabilidade 

das normas, que devem esta providas do maximo de resultados satisfatorios na 

busca contra a impunidade, que vem a ser o seu objetivo maior. 

2.2.3 O Incidente de Deslocamento de Competencia e o Principio do Pacto 

Federativo 

O principio do pacto federativo se apresenta como um dos principals 

responsaveis pela estrutura politica e juridica da Republica Federativa do Brasil, 

visto ter sido precursor direto da atual conjectura de competencias e atribuigoes do 

Estado brasileiro, e dentre os que mais foram influenciados por tal conjectura, 

destaca-se o poder judiciario. 

O ideal preconizado por tal postulado e fruto de uma longinqua evolugao 

que se lastreia por varios ambitos, quais sejam: o historico, o politico e o juridico. 

Segmentos que indiscutivelmente foram influenciados pelo pacto federativo, pois 

este e responsavel direto pela atual organizagao estrutural e politica do Estado 

brasileiro, visto definir as competencias dos Estados-Membros da Federagao e 

estarem regularmente previstos no artigo 1°, Titulo I da Constituigao Federal de 

1988, intitulado Principios Fundamentals, tendo seguinte redagao: 

Art.1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos 
Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se Estado Democratico 
de Direito e tern como fundamentos: 
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Neste esteio, e de se observar o carater extremamente valorativo da 

aludida norma, quando esta se encontra inserida na abertura da Carta Politica de 

1988, iniciando com a citacao dos fundamentos do Estado Democratico de Direito, 

que baliza o individuo e a sociedade como seus objetivos maiores, que visam a 

estrutura, estabilidade e seguranga juridica, molas propulsoras de um ordenamento 

juridico. 

Destarte, o Estado brasileiro define as prerrogativas dos entes federados 

a medida que Ihes atribui regras a serem observadas e respeitadas atraves do 

controle que exerce sobre estes, quer no ambito da sua constitucionalidade 

normativa, quer no da sua legalidade, que tern a precipua finalidade de que nao 

exista afronta a Lei Maior na aplicagao de determinadas regras juridicas, atribuindo-

Ihe assim um comando rigido. 

E relevante destacar duas importantes prerrogativas afeitas aos Estados-

Membros, que e a autonomia politica e economica, caracteristica intrinseca ao seu 

poder administrative e o poder organizacional independente para char sua propria 

legislagao estatal, contudo sempre subordinado aos principios e regras 

constitucionais. 

No entanto, quanto a organizagao, podem os Estados-Membros, 

administrar seus proprios interesses, patrimonios e servigos publicos com autonomia 

para formar seu proprio governo, podendo tomar suas proprias decisoes politicas 

locais com independencia. 

Destarte, o Estado brasileiro define as prerrogativas dos entes federados 

dando-lhes autonomia em sua organizagao atraves da criagao de sua propria 

constituigao, visto a ordem de competencia distribuida por esta ser proposta pelo 

seu texto, onde a Uniao e os Municipios tern suas competencias expressas no seu 

texto maior, e os Estados-Membros tern sua delimitagao jurisdicional denominada 

como residual. Porem, diante de tais atribuigoes devidamente delimitadas, nao deve 

haver conflitos de atribuigoes, primando sempre pela unidade nacional. 

Tal postulado tambem e classificado como clausula petrea, que se 

autodenomina como norma dotada de carater inegociavel, irrevogavel, imutavel e 

inabalavel, ou seja, indiscutivelmente de efeito absoluto, nao podendo ser 

minimizada, nem omitida na sua aplicagao, isto e o que se infere do teor do artigo 

60, paragrafo 4°, inciso I da Constituigao Federal de 1988. 
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No entanto, diante do estudo a ser realizado, tal principio e amplamente 

discutido dentro do contexto do Incidente de Deslocamento de Competencia, quando 

este pretende ser aplicado em determinados casos concretos como os crimes 

praticados em flagrante violagao com os direitos humanos. 

Diante desta pretensao, tem-se formado duas correntes juridicas 

antagonicas acerca do referido tema da federalizagao de crimes, uma que defende 

que tal dispositivo nao afronta o pacto federativo, visto que, tal regra esta incerta no 

texto constitucional como competencia dos juizes federais, justificando-se com o 

entendimento de que so a propria Carta Magna e competente para determinar 

regras e so ela podera deliberar sobre as excegoes, que neste caso inclui-se como 

tal. 

A outra corrente preconiza que tal dispositivo e flagrantemente atentatorio 

ao pacto federativo, pois retira de forma discricionaria e arbitraria a competencia 

originaria da justiga estadual de julgar crimes atentatorios aos direitos humanos, 

gerando inseguranga e desconfianga da sociedade civil em face da justiga a ser 

escolhida para julgar tais crimes, visto que a delimitagao da jurisdigao deve 

obrigatoriamente esta pre-constituida antes da pratica da conduta criminosa a ser 

julgada. 

2.2.4 O Incidente de Deslocamento de Competencia e o Principio da 

Proporcionalidade 

O principio da proporcionalidade ou razoabilidade apresenta influencia 

americana e alema, que deram uma enorme contribuigao para a formagao de ideias 

que foram incrustadas na seara juridica brasileira. 

Tal principio se apresenta como ideal basilar que fundamenta a 

hermeneutica constitucional, sendo dotado de responsabilidade elementar na busca 

do alcance e sentido da norma a ser aplicada. 

Sua regulamentagao se encontra proposta no ordenamento juridico patrio 

de forma implicita, tendente a ser subtraida de algumas regras constitucionais 

atraves de uma analise axiologica e de um juizo de ponderagao, onde se leva em 

consideragao o meio a ser utilizado e o fim a ser proposto diante de sua aplicagao 
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em determinados casos concretos. Nesse sentido, Fabio Correa de Souza Oliveira 

(1996, p. 14) aduz que "a concretizacao do principio se faz no exame da relacao 

triangular entre motivo, meio e fim. A medida estatal deve ser apropriada ao motivo 

que a impulsiona e ao fim almejado." 

Diante de tal entendimento, tem-se que tal preceito e composto de varios 

caracteres que se subdividem em tres importantes subprincipios, tais como a 

adequacao, que deve seguir a legalidade tendente a realizar o objetivo a ser 

colmatado entre o fim a ser alcancado e o meio a ser utilizado; a necessidade, ou 

seja, tal dispositivo devera ser usado quando for imprescindivel, indispensavel e nao 

existir outro meio a ser empregado; e a proporcionalidade stricto sensu, onde tal 

dispositivo deve esta em perfeita consonancia com interesses em conflito na medida 

que, o que se ganha deve ser mais benefico do que aquilo que se perde. 

Importante entendimento acerca do referido principio e esposado pelo 

Ministro Gilmar Mendes (2003) no julgamentoda Intervengao Federal n° 2.915-5, 

quando o mesmo avalia que: 

A Intervengao Federal se da quando verificada restrigao a determinado 
direito fundamental ou um conflito entre distintos principios constitucionais 
de modo a exigir que se estabelega o peso relativo de cada um dos direitos 
por meio da aplicagao das maximas que integram o mencionado principio 
da proporcionalidade: a adequagao, a necessidade e a proporcionalidade 
em sentido estrito (...) a de perquirir-se na aplicagao do principio da 
proporcionalidade, se em face do conflito entre os dois bens constitucionais 
contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto e, insubstituivel 
por outro meio menos gravoso e uma relagao ponderada entre o grau de 
restrigao de um principio e o grau de realizagao do principio contraposto). 

Isto posto, e de imensuravel relevancia a analise do principio da 

proporcionalidade no estudo do dispositivo em comento, que versa sobre o incidente 

de deslocamento de competencia, pois sua aplicagao visa determinar o campo de 

abrangencia da sua aplicabilidade atraves de determinados requisitos 

imprescindiveis para sua coerente utilizagao nos casos concretos que venham a ser 

utilizados portal instrumento. 

Objetiva-se assim impedir o emprego de tal postulado de forma 

indiscriminada, procurando evitar a banalizagao da aplicagao da federalizagao de 

crimes, com o intuito de impedir a inseguranga juridica, a impunidade e 

consequentemente a grave violagao aos direitos humanos. 
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Nesse diapasao, faz-se necessario que haja uma inter-relagao 

cooperativa entre legislador, doutrina e jurisprudencia no sentido de esclarecer ao 

aplicador da norma em comento a extensao da aplicabilidade da federalizagao de 

crimes, sempre obedecendo e em consonancia com os principios constitucionais 

afeitos ao instituto, e em particular o mais essencial no referido caso, o da 

proporcionalidade, que tern implicagao direta com o mesmo. Nesse raciocinio Assaf 

Maluly (2005, p.05) entende que: 

Cumprira a jurisprudencia estabelecer os criterios que justifiquem a 
provocagao do incidente de deslocamento de competencia, porque os 
parametros estabelecidos na Constituigao Federal sao insuficientes e, para 
evitar a banalizagao de sua adogao, e imprescindivel que se sujeite ao 
principio constitucional da proporcionalidade (adequagao, necessidade e 
proporcionalidade). 

Detem-se que, a aplicagao do incidente de deslocamento de 

competencia, apesar de toda a sua previsao legal ainda encontra obstaculos a 

serem vencidos em varios ambitos, os quais precisam ser rompidos, atraves de uma 

atividade juridica mais efetiva, primando sempre pela interpretagao coerente de suas 

normas. 

Portanto, e relevante que o principio da proporcionalidade seja sempre 

respeitado e aplicado atraves da regra insculpida no artigo 109, inciso V-A, 

paragrafo 5°, da Constituigao Federal de 1988. Postulado este que deve ser 

minuciosamente analisado para a aplicagao do instituto em estudo, pois se trata de 

medida excepcional e subsidiaria a ser utilizada quando presentes todos os seus 

pressupostos de aplicabilidade tendentes a cumprir com o seu principal fim que e a 

pratica da justiga apta a reprimir crimes violadores praticados contra os direitos 

humanos. 

E de se inferir que na primeira vez que o dispositivo em comento fora 

utilizado quando suscitado pelo procurador geral da republica perante o Superior 

Tribunal de Justiga, fora denegado apresentando como uma de suas importantes 

fundamentagoes para tal decisao a aplicagao do principio da proporcionalidade ou 

razoabilidade. Conforme sintetiza Estevao Picorelli (2009, p.03): 

[...] aplicando o principio da proporcionalidade ao caso em questao, o STJ 
entendeu que nao ha o concurso de todos os requisitos necessarios para 
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deslocar a competencia para a justiga federal, inexistindo, pois, adequagao, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

Desse modo, e de se concluir que, delineado o perfil e importancia do 

principio da proporcionalidade e de se induzir a sua perfeita consonancia com o 

instituto do deslocamento de competencia, que deve ser amplamente utilizado e 

debatido pela justiga brasileira na busca da repressao e prevengao de crimes 

atentatorios dos direitos humanos. 

Verificado o contexto historico do instituto em tela, bem como os 

principios constitucionais que o embasam e importante abordar a previsao legal do 

Incidente de Deslocamento de competencia face a Constituigao Federal de 1988, a 

partir da sua insergao pela Emenda Constitucional n°45/2004 atraves da qual far-se-

a um estudo detido. E destacara tambem a sua possivel aplicagao em legislagoes 

extravagantes, procurando assim demonstrar a extensao de sua utilizagao em outros 

campos juridicos tendentes a aplicar o dispositivo em estudo. 



31 

3 EMBASAMENTO JURJDICO DO INSTITUTO DE DESLOCAMENTO DE COMPETENCIA 

A previsao legal do Instituto de Deslocamento de Competencia e fruto de 

intensa evolugao historica que tern implicacoes com ambitos diversos da sociedade, 

tais como: ideologicos, politicos, economicos e sociais. Estas se viram entrelagadas 

na busca da legalizacao de tal mecanismo tendente a proteger e garantir o respeito 

aos direitos humanos. 

Vale destacar a importancia da aprovacao da Emenda Constitucional 

n°45/2004, que trouxe mudangas significativas a varias areas juridicas do sistema 

constitucional brasileiro, dentre as quais a insercao do inciso V-A e do paragrafo 5°, 

ao artigo 109, da Constituigao Federal de 1988, o qual visa prevenir e punir condutas 

ofensivas aos direitos humanos, fundamentals a efetiva protegao a dignidade da 

pessoa humana. 

E relevante observar ainda a previsao e aplicagao de tal mecanismo nas 

inumeras leis extravagantes vigentes no ordenamento juridico brasileiro, 

destacando-se como alguns dos exemplos legais que se coadunam com a ideia 

esposada no referido instituto em estudo, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, dentre outras leis que tambem visam 

proteger os direitos humanos de forma especifica. 

3.1 A EMENDA CONSTITUCIONAL N°45 DA CONSTITUIQAO FEDERAL DE 1988 

O presente topico a ser avaltado e de extrema relevancia para o 

entendimento do tema em analise, pois, foi atraves da Emenda Constitucional 

n°45/2004, que trouxe importantes inovagoes ao Poder Judiciario, que este fora 

parcialmente modificado. Esta foi aprovada no dia 17 de novembro de 2004, 

promulgada no dia 08 de dezembro de 2004, e publicada no Diario Oficial da Uniao 

no dia 31 de dezembro do mesmo ano. 

Tal emenda passou por longos 13 anos de tramitagao, tendo sido 

protagonista de varias propostas a serem aprovadas, dentre as quais vale destacar 

a ideia da insergao do dispositivo em estudo no sistema juridico brasileiro, intitulado 
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de incidente de deslocamento de competencia que, apos sua aprovacao no texto 

constitucional fora alvo de diversas discussoes no meio juridico brasileiro. 

A emenda constitucional n°45/2004 fora intitulada de Reforma do 

Judiciario, responsavel por modificagoes e insercoes significativas no texto 

constitucional, incorporando varios dispositivos de protegao aos direitos humanos, 

dentre inumeros outros assuntos, os quais foram alvo de aplausos e criticas no meio 

forense. 

Criou-se assim, varias argumentagoes em torno do tema sobre a nova 

estrutura e competencia do Poder Judiciario, dentre outros assuntos que tambem 

sofreram profundas transformagoes, e que deram uma nova aparencia a estrutura 

juridica brasileira, impondo novos ideais legais a serem perseguidos e cumpridos. 

Pois, o direito assim como a sociedade esta constantemente passando por 

evolugoes que nao podem ser deixadas de lado, o que justifies a intengao do 

legislador em manter as relagoes entre a sociedade e o mundo juridico em perfeita 

harmonia, dando prevalencia aos interesses do homem e da humanidade, criando 

normas que os garantam e protejam contra violagoes aos seus direitos intrinsecos. 

Uma das maiores discussoes que pairam acerca da Emenda 

Constitucional n°45/2004, e a importancia e a posigao que os tratados internacionais 

de direitos humanos ganharam com a nova modificagao a partir da insergao no 

artigo 5°, do paragrafo 3°, da Constituigao Federal de 1988. Este elevou os tratados 

e convengoes internacionais, que versarem sobre direitos humanos, ao status de 

norma constitucional quando aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, por tres quintos dos votos dos respectivos membros. 

Esta regra que tern posigao privilegiada no ordenamento juridico 

brasileiro, sendo classificada como clausula petrea, inserida no capitulo que trata 

dos direitos e deveres individuals e coletivos, eliminando assim, a duvida que 

pairava na doutrina quanto a natureza juridica dos acordos que versam sobre os 

direitos humanos. Aduz a norma que: 

Art.5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
§3° Os tratados e convengoes internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso nacional, em dois turnos por 



33 

tres quintos dos votos dos respectivos membros, serao equivalentes as 
emendas constitucionais. 

Diante do acima esposado, detem-se que os tratados e convencoes 

internacionais que passarem por todo esse procedimento terao posigao excepcional 

no ordenamento juridico brasileiro. Nao podendo ser estirpada do sistema juridico 

por ser clausula petrea, por se tratar de preceito de ordem fundamental, inviolavel, 

irrevogavel e inalteravel. 

A posigao de tal norma na seara juridica brasileira gerou muitas criticas 

por parte dos juristas, no entanto, prevaleceu o entendimento de que tal regra 

encontra-se em perfeita harmonia com o diploma constitucional, visto que os 

acordos internacionais funcionam como molas propulsoras do desenvolvimento 

economico, politico e social de um pais. 

Os tratados e convengoes internacionais, diante de tais aspectos, sao 

responsaveis diretos pelo fortalecimento das relagoes do Brasil com outros paises, 

apresentando como principals embasadores os postulados que regem suas relagoes 

internacionais dentre as quais, a de dar perfeita prevalencia aos direitos humanos. 

Tal entendimento, tern o fito de buscar sempre unir os povos para um efetivo 

progresso da humanidade, tudo isso integrado para que possa haver estabilidade 

nas relagoes humanas, politicas e economicas entre todos, mantendo assim um 

sistema juridico seguro e fortalecido. 

Neste diapasao, outra relevante inovagao advinda da Emenda 

Constitucional n°45/2004, e responsavel pelo presente trabalho, foi a insergao no 

artigo 109, do inciso V-A e paragrafo 5° da Constituigao Federal de 1988, que trouxe 

o incidente de deslocamento de competencia como importante instrumento juridico a 

ser aplicado no sistema juridico patrio. 

Tal norma foi elaborada com o objetivo de fortalecer as relagoes 

internacionais do Brasil com paises signatarios de importantes tratados 

internacionais, que visam a protegao e punigao de crimes atentatorios aos Direitos 

Humanos. Regulamentagao que se justificou devido o Brasil se encontrar sofrendo 

pressoes para que ilicitos penais fossem tratados com mais rigidez pelo 

ordenamento juridico patrio, funcionando como resposta eficaz aos graves atentados 

flagrantemente ilegais praticados contra os Direitos Humanos. 
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Diante de todo esse panorama de terror e impunidade que assolava a 

sociedade surgiu a ideia de char, e fazer inserir no sistema juridico brasileiro, o 

inciso V-A e paragrafo 5°, no artigo. 109, da Constituigao Federal de 1988, in verbis: 

Art. 109 Aos juizes federais compete processar e julgar: 
[...] 
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o §5° deste 
artigo; 
[...] 
§5° Nas hipoteses de grave violagao de direitos humanos, o Procurador-
Geral da Republica com a finalidade de assegurar o cumprimento de 
obrigagoes decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos 
quais o Brasil seja parte, podera suscitar, perante o Superior Tribunal de 
Justiga, em qualquer fase do inquerito ou processo, 
incidente de deslocamento de competencia para a justiga federal. 

O dispositivo supracitado apresenta-se como instrumento efetivo, capaz 

de trazer seguranga e protegao aos Direitos Humanos, visto que um dos 

pressupostos basilares para a sua aplicagao e a violagao a tais direitos. 

Corroborando com tal entendimento, o Ministro Lima (2005) relator do primeiro 

incidente de deslocamento de competencia suscitado informa que: 

A criagao desse instituto decorreu, dentre outros motivos, da percepgao de 
que, em varios casos, os mecanismos ate entao disponiveis para apuragao 
e punigao desses delitos demonstraram-se insuficientes e ate mesmo 
ineficientes, expondo de forma negativa a imagem do Brasil no exterior, que 
frequentemente, por meio de diversos organismos internacionais, alem da 
midia, tern sofrido severas criticas quanto a negligencia na apuragao desse 
tipo de crime, que resulta quase sempre em impunidade, nao obstante os 
diversos compromissos por ele firmados, com relagao a protegao desses 
direitos, como a Convengao Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 
Sao Jose da Costa Rica) e a Declaragao de Reconhecimento da 
Competencia Obrigatoria da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
que podem colocar o Estado brasileiro como sujeito passivo nos casos 
impunes a elas comunicados. 

O Incidente de Deslocamento de Competencia, nome tecnico fornecido a 

federalizagao de crimes, previsto no artigo sub examine, constitui 

exceptional medida a ser provocada se presentes os pressupostos basicos diante 

do caso concreto. Estes devem se apresentar cumulativamente, sob pena, de na 

falta de um deles, nao Ihe ser deferido tal pedido. Dentre os pressupostos, 

destacam-se: a existencia de grave violagao a Direitos Humanos; o risco de 

responsabilizagao internacional decorrente do descumprimento de obrigagoes 
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juridicas assumidas em tratados internacionais; e a incapacidade das instancias e 

autoridades locais em oferecer respostas efetivas. 

A partir da analise feita sobre as inovacoes advindas atraves da Emenda 

Constitucional n° 45/2004, sustenta-se que esta e dotada de indubitavel relevancia 

juridica, posto que, estruturou de maneira pragmatica e estabilizadora importantes 

estruturas do Poder Judiciario. Infere-se que, tal emenda trouxe importantes 

principios e consequentemente garantias efetivas para que a justiga brasileira possa 

ser respeitada tanto nacional como internacionalmente, inserindo assim no sistema 

juridico vigente a seguranga juridica, que funciona como admiravel arma para que 

um pais seja respeitado e estabilizado em todos os segmentos, sejam eles 

economicos, juridicos ou politicos. 

3.2 A LEGISLAQAO EXTRAVAGANTE AFEITA AO INSTITUTO 

Imprescindivel analise a ser desenvolvida no referido estudo sobre a 

federalizagao de crimes e a sua pretensa aplicabilidade na legislagao extravagante, 

que vem a ser leis que estao fora dos codigos, versando sobre normas especificas 

regulamentadoras de materia especial, como por exemplo, a Lei Maria da Penha, 

sob o n° 11.340/2006; o Estatuto do Idoso, previsto na Lei n°10.741/2003; o Estatuto 

da Crianga e do Adolescente, sob o n° 8.069/1990, dentre outras leis que podem se 

utilizar do Incidente de Deslocamento de Competencia em determinados casos 

concretos que vilipendiem os Direitos Humanos . 

E relevante observar que, as legislagoes esparsas supramencionadas 

apresentam caracteristicas complementares e integrativas entre si, que se 

coadunam com a ideia de utilizagao do mecanismo constitucional do incidente de 

deslocamento de competencia, na medida em que todas protegem um bem juridico 

em comum, qual seja, os Direitos Humanos. 

No entanto, justifica-se a pretensao de suscitar a federalizagao de crimes 

com relagao a condutas ilicitas que agridam gravemente tais direitos, provocadas 

por atos discriminatorios, arbitrarios e tortuosos que tenham como vitimas 

especificas mulheres, criangas ou idosos. Devendo-se salientar que inumeros outros 
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bens juridicos podem vir a fazer parte do rol acima mencionado, que e meramente 

exemplificado. 

Apesar de o legislador nao ter atentado em especificar o rol de crimes 

graves violadores dos Direitos Humanos quando da criacao e aprovacao do 

mecanismo constitucional de incidente de deslocamento de competencia, a doutrina 

vem buscando sintetiza-los, como tentativa de especifica-los e minimizar a lacuna 

deixada nesse sentido. Pode-se enfatizar o encontro de procuradores da Republica 

do Estado do Parana e de Sao Paulo. Neste tais procuradores buscaram elaborar 

um rol exemplificativo sobre o referido estudo, atraves do qual Aras (2005) 

classificou como infragoes atentatorias aos direitos humanos sendo tais crimes: 

Os crimes dolosos contra a vida; os de extorsao mediante sequestro; os 
relacionados a conflitos fundiarios coletivos; os crimes praticados mediante 
violencia contra a pessoa e motivados por preconceito racial, social, sexual, 
religioso ou de opiniao; os delitos contra criancas, adolescentes, deficientes 
fisicos e idosos; os delitos contra os indios; os crimes de tortura, terrorismo, 
trabalho escravo, trafico de pessoas e genocidio, sempre que tais infragoes 
forem praticadas por organizagoes criminosas ou por grupos de exterminio 
ou por agentes estatais ou com o concurso destes. 

Neste diapasao, e imprescindivel discorrer acerca da posigao que o 

Estatuto do Idoso, o Estatuto da Crianga e do Adolescente e a Lei Maria da Penha 

desempenham, funcionando como verdadeiros institutos juridicos que se 

apresentam como garantia aos mais vulneraveis atores da sociedade civil 

organizada, visto serem dotados de atengao personalissima, o que os tornam 

detentores de direitos e garantias fundamentals, a serem tratados de forma 

excepcional pela comunidade juridica brasileira, alem de ter protegao privilegiada 

internacionalmente. 

Vale destacar que, as leis supramencionadas apresentam pontos de 

convergencia com o carater historico-evolutivo do Incidente de Deslocamento de 

Competencia, deparando-se com as mesmas discussoes e pressoes internacionais 

que nortearam a ideia de criagao do referido dispositivo, pois, tais regulamentos 

foram marcados pela busca incessante de defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 

devido a onda de impunidade pelas quais tais direitos passavam na epoca, gerando 

inseguranga juridica na sociedade nacional e internacional. Diante de tais 

circunstancias se fez necessario adotar medidas que efetivamente protegessem as 
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mulheres, os idosos e as criancas contra atos que violassem seus direitos 

fundamentais. 

Diante de tais argumentagoes, e forgoso concluir que e perfeitamente 

aplicavel o mecanismo constitucional em estudo nas leis em comento, pois como se 

depreende dos fatos acima explanados tais direitos sao fruto de notorias 

reivindicagoes de protegao a bens juridicos relevantissimos. 

Pacelli (2006) lista os possiveis instrumentos internacionais de 

aplicabilidade do instituto em analise, que contem mecanismos de resposta aos 

crimes atentatorios aos direitos humanos. O mesmo informa que sao instrumentos 

internacionais que resguardam o instituto em tela: 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Politicos, de 1966, na Convengao 
Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), de 
1969, na Convengao Internacional contra a Tortura e outras Formas de 
Tratamento ou Punigao Crueis, Desumanos ou Degradante, de 1984 e na 
Convengao Internacional dos Direitos da Crianga, de 1989. Citou, tambem, 
em sua atual obra "Curso de Processo Penal", os crimes de genocidio, 
trafico de pessoas, escravidao e formas analogas (no ambito da ONU); 
tratado sobre violencia contra a mulher (1995); convengao interamericana 
sobre trafico internacional de menores (1997) e finalizou com a convengao 
interamericana contra a corrupgao (2002). 

Desta feita, tais acordos internacionais, dos quais o Brasil e signatario, 

foram os responsaveis diretos pela pressao exercida, para que as leis acima citadas, 

dentre inumeras outras, fossem aprovadas pelo Ordenamento Juridico Brasileiro; 

influencia esta que se originou devido ao descumprimento a tais convengoes 

internacionais que o sistema juridico brasileiro se obrigou a cumprir com o fim de 

proporcionar mecanismos garantidores de cessagao e redugao de violencia. 

Pensamento que se coaduna com tal entendimento vem a ser o exposto 

pelos professores Pinheiro e Mesquita Neto (2000, p. 07) que relatam que: "Ao 

assumir esses compromissos, o governo brasileiro reconhece a obrigagao do Estado 

de proteger e promover os direitos humanos e os principios da universalidade e da 

indivisibilidade de tais leis." 

E de se destacar que o cenario de terror que se instalava na comunidade 

brasileira, necessitava de medidas preventivas e repressivas urgentes contra tais 

atos. A partir dai surge a busca da efetiva normatizagao de tais regras que vieram 

somar esforgos na luta contra as arbitrariedades e terror instalados pelos atentados 

contra a dignidade da pessoa humana. 
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Tais preceitos basilares eram cada vez mais vilipendiados por condutas 

aterrorizantes e tortuosas, que colocavam os direitos humanos em uma posigao de 

fraqueza e consequente fragilidade. Tais atos especificam como algumas das 

inumeras vitimas de condutas ilicitas as mulheres, as criancas e os idosos. Diante 

deste panorama desolador surge como resposta de prevengao e repressao a tais 

condutas ilicitas o Incidente de Deslocamento de Competencia. Incidindo este sobre 

a Lei Maria da Penha, sobre o Estatuto da crianca e do adolescente, e sobre o 

Estatuto do Idoso, com o fito de punir e prevenir atos infracionais atentatorios a tais 

seres, dignos de pleno respeito em sua integridade. 

Para exemplificar a aplicagao de tal instituto diante dos casos concretos 

apresentados busca-se a Lei Maria da Penha, ja que esta se ajusta perfeitamente na 

ideia de uma pretensa aplicagao do Incidente de Deslocamento de Competencia, 

tendo em vista que o seu artigo 6°, preceitua que os atos violentos praticados contra 

a mulher constituem violagao aos Direitos Humanos. Tal disciplinamento legal 

informa que: "A violencia domestica e familiar contra a mulher constitui uma das 

formas de violagao dos direitos humanos." 

Na sessao plenaria realizada no dia 24 de margo de 2011, o Superior 

Tribunal Federal, julgando o Habeas Corpus 106212, declarou constitucionalidade 

ao artigo 41 da Lei n° 11.340/2006, e emitiu o seguinte posicionamento: 

Segundo o seu art.6°, a violencia domestica e familiar contra a mulher 
constitui uma das formas de violagao dos direitos humanos; logo, e possivel 
que a apuragao do crime dai decorrente seja da atribuigao da Policia 
Federal, na forma do art.1°. caput e inciso III, da lei 10.446/02;ainda em tese 
tambem e possivel que a competencia para o processo e julgamento seja 
da Justiga Comum Federal, ex vi do art. 109, V-A, c/c o §5°., da Constituigao 
Federal, desde que se inicie, via Procurador Geral da Republica, e seja 
julgado procedente o Incidente de Deslocamento de Competencia junto ao 
Superior Tribunal de Justiga. Esta conclusao decorre das normas referidas, 
bem como em razao do Brasil ser subscritor da Convengao sobre a 
eliminagao de todas as formas de violencia contra a mulher e da Convengao 
Interamericana para prevenir, punir, e erradicar a violencia contra a mulher. 

Isto posto, tem-se que as legislagoes supramencionadas lutam 

incessantemente pela protegao dos Direitos Humanos, com destaque para a 

internacionalizagao destes. 

Vale salientar, que as previsoes legislativas acima citadas tern em muitos 

aspectos, pontos que se coadunam com a Federalizagao de Crimes dentre as quais 

a protegao dos Direitos Humanos, justificativa maior para a regulamentagao do 
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dispositivo constitucional em comento. Contudo, e importante ressaltar que tal 

instrumento juridico so podera ser suscitado se diante da analise detida do caso 

concreto estiverem presentes todos os pressupostos necessarios para a aplicagao 

de tal procedimento, visto ser dotado de complexidade e excepcionalidade. 

Sao pre-requisitos a sua violagao, que a conduta praticada contra os 

direitos humanos tenha sido considerada grave, tenha apresentado repercussao 

internacional que desrespeite pacto celebrado com o Brasil, e o processo e 

julgamento de competencia da justiga estadual esteja eivado de negligencia. Se 

presentes todas essas condigoes de procedibilidade e que o legitimado para suscitar 

tal instituto juridico, o Procurador Geral da Republica, deve ser devidamente 

provocado, para que o Superior Tribunal de Justiga, orgao julgador do incidente, 

possa apurar por completo o caso levado a julgamento. 

Conforme se observa, diante de todo o entendimento esposado acima, e 

de se perquirir que, e de perfeita consonancia com a estrutura constitucional vigente 

a aplicagao efetiva do Incidente de Deslocamento de Competencia, tanto nas leis 

supramencionadas, quanto em diversas outras que se encontram em pleno vigor na 

estrutura judicial brasileira, as quais preconizam a protegao dos direitos humanos no 

texto de sua lei, de forma clara e precisa, coadunando-se com o que preceitua a 

ideia de federalizagao de crimes. 

Visto a apresentagao de tal instituto dentro da legislagao, faz necessario a 

analise detida da pretensa e efetiva aplicagao da federalizagao de crimes no 

ordenamento juridico patrio, tomando por base a jurisprudencia existente com 

relagao ao tema em estudo, buscando interpreta-la a luz dos principios norteadores 

do sistema constitucional brasileiro. 
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4 ABRANGENCIA E APLICABILIDADE DO INSTITUTO DE DESLOCAMENTO DE 

COMPETENCIA 

No pretenso capitulo em epigrafe serao abordadas as formas de 

aplicagao do mecanismo processual de incidencia de deslocamento de competencia. 

Destacar-se-a de maneira objetiva os pressupostos de procedibilidade do 

mecanismo em estudo, responsavel pelo deslocamento da competencia da justiga 

estadual para a federal, no sentido de processar e julgar crimes graves violadores 

dos direitos humanos, em face da presenga de todos os pre-requisitos logicos que 

estejam em determinados casos concretos tendentes a efetiva federalizagao dos 

ilicitos penais. 

Diante de tais procedimentos, tem-se como fim maior buscar esclarecer a 

area de atuagao do Incidente de Deslocamento de competencia atraves da analise 

dos seus julgados diante de determinados casos especificos, que tendem fortalecer 

o mecanismo constitucional em pleno vigor no Ordenamento Juridico Patrio. 

4.1 REQUISITOS PARA A INSTALAQAO DO INSTITUTO 

O dispositivo em estudo, como ja analisado acima, e dotado de inumeras 

caracteristicas que Ihe sao intrinsecas, e de diversos pre- requisitos tendentes a 

serem utilizados na aplicagao e nos casos concretos que Ihe caibam. 

E oportuno salientar a obrigagao de respeitar os principios constitucionais 

norteadores do instituto em comento quando da sua utilizagao, visto serem 

responsaveis pela harmonia do sistema juridico brasileiro. 

Dentre os diversos requisitos a serem observados, deve-se destacar de 

inicio o cenario de violencia e a escalada de impunidade em face dos direitos 

humanos que estavam sendo flagrantemente violados nas mais diversas regioes do 

pais, momento este que justificou a insergao da ideia de federalizagao de crimes a 

ser aplicado no ordenamento juridico patrio. 

Face a estas prerrogativas acima explicitadas, convem ressaltar que o 

incidente de deslocamento de competencia, nome tecnico fornecido a federalizagao 
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de crimes, previsto no artigo 109, inciso V-A, paragrafo 5°, constitui excepcional 

medida a ser provocada, na medida que os mecanismos legais ate entao aplicados 

nao lograram exito . 

Importante reiterar que o seu emprego esta condicionado a presenca de 

determinados pressupostos basicos a serem analisados diante do caso concreto. 

Faz-se necessario destacar que, para que seja aplicado estes devem apresentar-se 

cumulativamente, sob pena de, na falta de um deles, o orgao julgador suscitado para 

a sua apreciagao nao deferir tal pretensao. 

Dessa forma, dentre os pressupostos a serem observados destacam-se 

os seguintes: a existencia de grave violagao a Direitos Humanos; o risco de 

responsabilizagao internacional decorrente do descumprimento de obrigagoes 

juridicas assumidas em tratados internacionais; e a incapacidade das instancias e 

autoridades locais em oferecer respostas efetivas. 

Neste diapasao, e de extrema importancia discorrer acerca de cada um 

desses pre-requisitos individualmente, atividade esta extremamente necessaria para 

a efetiva aplicagao ao caso concreto do incidente de deslocamento de competencia 

tendente a prevenir e reprimir crimes atentatorios aos direitos humanos. 

Sendo assim, um dos pressupostos logicos de imprescindivel analise para 

o uso do dispositivo em estudo e a necessaria existencia de grave violagao a direitos 

humanos na conduta que levou a pratica do ilicito penal, ou seja, tal fato devera 

caracterizar-se como um ato de extrema barbarie e violencia que agrida frontalmente 

a dignidade da pessoa humana e cause repulsa e revolta a sociedade. 

E necessario destacar que, a legislagao vigente nao faz mengao de forma 

taxativa sobre quais sejam os crimes que violam gravemente os direitos humanos, 

lacuna esta responsavel pela resistencia de uma parte da doutrina que defende a 

nao aplicabilidade da referida materia em estudo por faltar a sua conceituagao 

expressa. 

Conforme se depreende do entendimento acima exposto, a Assembleia 

Geral das Nagoes Unidas atraves da Declaragao de Direitos Humanos (2008), em rol 

apenas exemplificativo, reconhece como direitos humanos os seguintes: 

[...] Igualdade, prestacao jurisdicional efetiva, prisao fundamentada, 
julgamentos publicos, principio da anterioridade em materia penal, 
inviolabilidade da intimidade propria e da familia, liberdade de locomogao, 
livre locomogao entre os paises, asilo politico, nacionalidade, matrimonio, 
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familia como niicleo essencial de uma sociedade, propriedade, liberdade de 
consciencia politica, religiosa, liberdade de opiniao, liberdade de reuniao, 
acesso ao servico publico, livre participacao politica, poder legitimo do povo, 
seguranga social, igualdade remuneratoria pela identidade de trabalho, 
remuneracao justa e satisfatoria, liberdade sindical, repouso e lazer, dentre 
outros. 

Diante da analise suscitada, infere-se que tal problema gira sobre um 

conceito aberto no sentido de buscar-se especificar as condutas que violem os 

direitos humanos para a aplicagao da federalizagao de crimes. No entanto, sugere-

se consolidar tanto os direitos positivados, quanto os que o ordenamento juridico 

brasileiro se responsabilizou atraves de acordos internacionais, pondo assim fim a 

tal discussao. 

Ainda dentro do contexto da discussao, outro requisito imperioso para a 

aplicabilidade da federalizagao de crimes diante do caso concreto e a comprovagao 

de irrefutavel risco de responsabilizagao internacional decorrente do 

descumprimento de obrigagoes juridicas assumida em tratados internacionais. 

O Brasil, como signatario de inumeros acordos internacionais e 

responsavel pelo cumprimento de todas as obrigagoes por ele assumidas. Porem, 

dentre esses varios tratados alguns versam sobre os direitos humanos e e 

justamente neste contexto que entra a utilizagao do dispositivo em estudo. Diante do 

que preceitua o Direito Comparado, esposado atraves de Rezeck (2002, p. 16) tem-

se o seguinte pensamento sobre o assunto em questao: 

Em geral nas federacoes, os crimes dessa natureza, os crimes previstos por 
qualquer motivo nos textos internacionais, sao crimes federais e da 
competencia do sistema federal de justiga. Isso tern varias vantagens, como 
uma jurisprudencia uniforme, uma jurisprudencia unida, a nao tomada de 
caminhos diversos segundo a unidade da federagao em que se processe o 
crime. E vantajoso e e praticado em outras federagoes. 

Pode-se citar aqui, alguns importantes eventos internacionais e tratados 

que o Brasil participou, e em alguns se responsabilizou em cumprir e que tratam 

diretamente dos direitos humanos, quais sejam: a Comissao Interamericana de 

Direitos Humanos; Corte Interamericana de Direitos Humanos; Pacto de Direitos 

Civis e Politicos (Nova lorque 1966); a Convengao Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de Sao Jose da Costa Rica de 1969), a Convengao sobre os Direitos da 

crianga 1989); O Protocolo Adicional a Convengao das Nagoes Unidas contra o 
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crime Organizado Transnacional Relativo a Prevencao e Punicao de Pessoas, em 

especial mulheres e criangas, e tambem convencoes da ONU contra a tortura e 

eliminacao de todas as formas de discriminagao racial. 

Tais acordos firmados entre o Brasil e outros paises preconizam a ideia 

de quais sejam os direitos humanos que o referido mecanismo em analise venha 

abranger, na medida que eles salvaguardam diversos direitos e pessoas especificas, 

tais como: mulheres, criancas a prevencao contra o crime organizado e a tortura, 

dentre diversos outros que nao foram aqui citados. 

Relevante fundamento a ser esposado dentro da referida materia e que 

se adequa perfeitamente ao acima exposto e o artigo 1° da Convengao Americana 

dos Direitos Humanos, que reza: 

Art.1° Obrigagao de respeitar os direitos 
Os Estados partes nesta Convengao comprometem-se a respeitar os 
direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercicio a toda pessoa que esteja sujeita a sua jurisdigao, sem 
discriminagao alguma, por motivo de raga, cor, sexo, idioma, religiao, 
opinioes politicas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social 
posigao economica, nascimento ou qualquer outra condigao social. 

Deve-se salientar, por oportuno, o devido respeito que o Brasil deve aos 

tratados internacionais, o qual esta fundamentado em alguns preceitos da Carta 

Magna, e aqui vale mencionar o inciso III, do artigo 4°, in verbis 

Art.4° A Republica Federativa do Brasil rege-se nas suas relagoes 
internacionais pelos seguintes principios: 
[...] 
Ill- prevalencia dos Direitos Humanos; 

Isto posto, entende-se que o Brasil deve reverenciar de forma objetiva e 

razoavel a protegao aos direitos humanos, visto que as relagoes internacionais por 

ele acordadas fazem parte de uma responsabilidade explicitada atraves de tratados 

e acordos dos quais e parte. 

Critica alusiva que se faz ao quesito em questao e feita por parte da 

doutrina e jurisprudencia, no sentido de que o legislador patrio nao exemplificou de 

forma taxativa ou elucidativa os crimes apurados de maneira omissa no 

ordenamento juridico brasileiro, e quais os ilicitos previstos em tratados 
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internacionais dos quais seja o Brasil parte seriam subordinados a analise do 

incidente de deslocamento de competencia. 

Com esteio no acima observado, quanto ao segundo pressuposto de 

aplicabilidade do incidente de deslocamento de competencia, e forcoso concluir que 

deve-se sempre fazer uma observagao minuciosa e criteriosa do caso concreto, no 

sentido de identificar se houve grave violagao perpetrada contra os direitos 

humanos, e em quais tratados internacionais tais crimes se encaixam para a busca 

da plena defesa a tais direitos. 

Em face de expor uma resposta clara acerca dos pontos debatidos ate 

entao, faz-se por oportuno esposar o entendimento da procuradora, professora e 

defensora dos Direitos Humanos, Flavia Piovesan (2007, p.01), que forma uma ideia 

comedida de todo o assunto ate entao discutido, e dispoe que: 

Adicione-se que o Brasil, a partir da democratizacao, passou a retificar os 
principais tratados de direitos humanos. Recentemente mediante decreto 
legislativo de dezembro de 1998, o Estado Brasileiro aceitou a competencia 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tern jurisdigao 
internacional para julgar violagoes de direitos humanos, decorrentes de 
afronta a normatividade internacional. Tambem em 1998 o Brasil aderiu ao 
Estatuto do Tribunal Penal Internacional Criminal Permanente competente 
para julgar crimes de agressao. Em um momento em que se vive a " 
humanizagao do Direito Internacional" e " internacionalizagao dos Direitos 
Humanos" com a consolidagao de garantias internacionais de protegao, 
amplia-se enormemente a responsabilidade internacional do Estado ( no 
caso brasileiro, da Uniao). A titulo de exemplo, cabe mencionar que 
atualmente estao pendentes na Comissao Interamericana de Direitos 
Humanos mais de quarenta casos internacionais contra o Brasil, que 
poderao (se houver fatos novos) ser submetidos a jurisdigao da Corte 
Interamericana. Uma vez mais, e a Uniao que sera convidada a responder 
internacionalmente pela violagao. 

Tais fatores supracitados justificam plenamente a insergao da ideia de 

federalizagao de crimes que violem os direitos humanos e estejam previstos em 

tratados internacionais, pois quando a justiga estadual brasileira nao cumpre o seu 

papel de defensora de tais direitos, nao demonstrando empenho na sua apuragao e 

punigao, a Uniao, obrigada a cumprir os acordos aventados se torna responsavel 

direta por tais ingerencias, podendo ate sofrer sangoes internacionais por tais 

descumprimentos. Tal entendimento se depreende de forma expressa no artigo 21 , 

inciso I, da Constituigao da Republica Federativa brasileira de 1988, que preconiza a 

sua responsabilidade em manter e participar de relagoes com Estados estrangeiros 

e organizagoes internacionais. 
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O terceiro requisito a ser esmiugado de forma cumulativa com os acima 

explicitados, tende a provocar a utilizagao do incidente de deslocamento de 

competencia diante do caso concreto, devendo atentar sempre para os postulados 

da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Dentro desse contexto entra o pressuposto da incapacidade das 

instancias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas aos crimes praticados 

contra os direitos humanos, que causam repulsa e inseguranga a sociedade quando 

estes sao apurados de forma ineficaz pelas instancias estaduais. 

Foco de diversas discussoes doutrinarias e jurisprudenciais, tal aplicativo 

tendente a provocar a federalizagao de crimes tern gerado muita celeuma no mundo 

juridico na parte que concerne a interpretagao na aplicabilidade de sua norma, a 

qual busca deslocar a competencia do juizo de apuragao e julgamento do ilicito da 

esfera estadual para a federal. 

Diante de tal argumentagao verifica-se que, para se aplicar o pre-requisito 

em estudo e necessario que a justiga estadual, primeira competente em apurar e 

julgar os crimes contra os direitos humanos, tenha demonstrado de forma clara e 

objetiva que nao conduziu sua obrigagoes de investigar condutas que vilipendiam a 

dignidade da pessoa humana de forma brutal. 

Tais atos prolatados, tendem a demonstrar que a justiga estadual nao 

cumpriu a sua fungao jurisdicional, de maneira coerente e responsavel, fazendo com 

que o crime que agrediu frontalmente os direitos humanos fique impune, sem a 

devida repressao com relagao aos seus agentes. 

Fica explicita assim a total omissao e leniencia estatal, responsaveis pela 

declarada falta de interesse em prevenir e consequentemente punir os ilicitos 

praticados, gerando assim, o que vem a ser o oposto do seu fim maior, que e a 

justiga. 

No entanto, a ideia da federalizagao de crimes surge diante do panorama 

acima mencionado, na medida que a justiga estadual nao cumpre com o seu papel 

de repressor de condutas ilicitas que violam frontalmente os direitos humanos, entao 

conjuntamente com os demais pressupostos de uso do instrumento justificada esta 

a utilizagao do incidente de deslocamento de competencia. 

Ademais, e forgoso constatar que a integragao de todos os pontos 

analisados para a procedencia da federalizagao de crimes em determinados casos 

suscitados e de extrema complexidade. Porem, e de se concluir que os 
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pressupostos em estudo apresentam-se bem conectados uns com os outros, no 

grau em que um esta intimamente subordinado ao outro, intencionando assim que o 

seu uso nao contenha falha, dando seguranga e estabilidade ao sistema judicial 

brasileiro. 

Outro carater de imprescindivel debate e a legitimidade e competencia 

para provocar, processar e julgar o incidente de deslocamento de competencia. 

Como referendado no citado artigo 109, paragrafo 5° do texto maior, o legitimado 

para suscitar tal mecanismo e o Procurador Geral da Republica. O orgao 

responsavel em julgar tal pretensao e a terceira segao do Superior Tribunal de 

Justiga, isto e o que se depreende da Resolugao n. 06/05, emitida pela Presidencia 

deste orgao colegiado, o qual decidiu que o IDC devera ser apreciado por tal segao 

do STJ, cuja composigao sera formada pelos ministros da 5 a e 6 a turmas do referido 

tribunal, atraves do qual sera indicado o relator. 

O professor Pacelli (2006, p.202), se manifestou acerca da legitimidade 

do Supremo Tribunal de Justiga em julgar o Incidente de Deslocamento de 

Competencia, o mesmo expoe que: 

O legislador agiu corretamente quando da escolha do STJ para decidir 
sobre o incidente de deslocamento de competencia, em razao do STJ ser o 
orgao competente para solucionar conflito de competencia entre a Justiga 
Federal e a Justiga Estadual. 

Porem, para que tais orgaos sejam acionados, um cenario deve ser 

formado por atos antecedentes que justifiquem a impetragao do mecanismo em 

discussao, como por exemplo, a conjugagao dos acima citados pressupostos de 

aplicabilidade, a grande comogao e repercussao social nacional e internacional, 

juntamente com a luta de varios segmentos da sociedade civil organizada, como 

ONGs, OAB e pressoes de organismos internacionais, dentre outros. 

Todas essas massas representativas da populagao civil foram 

responsaveis por varios movimentos sociais que culminaram com a provocagao por 

duas vezes do dispositivo constitucional em estudo. 

Tais casos repercutiram diante das comunidades nacionais e 

internacionais devido a forma com que os crimes foram praticados, com flagrante 

afronta a dignidade da pessoa humana, o que gerou um clima hostil na sociedade 
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civil organizada com relagao ao descaso na apuragao e repressao, com 

consequente impunidade aos ilicitos penais de grave violagao aos direitos humanos. 

4.2 A APLICAQAO DO DESLOCAMENTO DE COMPETENCIA NO 

ORDENAMENTO JURJDICO BRASILEIRO 

Face a todas as argumentagoes sustentadas no decorrer do presente 

estudo, e de relevancia basilar a demonstragao do que ate entao tem-se de 

concretude com relagao a aplicabilidade do referido instrumento em discussao, visto 

que todas as suas caracteristicas traduzem-se em um conjunto de ideias e preceitos 

a serem sustentados e perseguidos diante da complexidade do tema. 

A possibilidade de utilizagao do Incidente de Deslocamento de 

Competencia, depois de todo o processo de idealizagao e normatizagao que se deu 

atraves da Emenda Constitucional n° 45/2004, surgiu no ano de 2005, como o 

primeiro caso a ser apreciado pelo instrumento em analise, e em 2009, o segundo, 

ambos com decisoes opostas e que serao detidamente explanadas no decorrer do 

estudo em epigrafe. 

Desta feita, verifica-se que o instituto em curso contem duas decisoes 

antagonicas proferidas pelo colendo Supremo Tribunal de Justiga em momentos 

diversos, sobre dois casos de homicidio de extrema violagao aos Direitos Humanos, 

nos quais suas vitimas eram reconhecidamente pessoas que exerciam importantes 

fungoes na luta e defesa dos Direitos Humanos, e seus assassinatos causaram 

imensa revolta e repercussao na comunidade nacional e internacional. 

Uma das vitimas e a irma Dorothy Stang, que chegou ao Brasil em 1966, 

e atuava em areas de conflitos agrarios que se estendiam pelas regioes norte e 

nordeste, atraves das quais atuava em projetos de assentamento dignos e 

preservagao da Amazonia, tais como o Projeto de Desenvolvimento Sustentavel. A 

mesma tambem lutava por melhores condigoes sociais, que abrangiam segmentos 

da saude, educagao e cultura, setores extremamente precarios daquela regiao. 

Todas essas agoes praticadas por irma Dorothy Stang foram 

reconhecidas pelas autoridades do Estado do Para que Ihe concederam o premio de 
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cidada paraense, e oportunamente a Ordem dos Advogados do Brasil veio a 

presentear-lhe com um importante premio de direitos humanos. 

Contudo, em resposta aos atos solidarios, na busca de uma melhora 

nas condigoes de vida das pessoas do campo, estavam os interesses dos 

poderosos, que se compreendia entre fazendeiros e grileiros da regiao. Estes 

detinham o poderio economico as custas da precaria e indigna vida de seus 

trabalhadores, sendo estes verdadeiros escravos que viviam em condigoes 

degradantes. 

Tal panorama caracterizado pelo choque de interesses propiciou as 

ameagas de morte que a irma Dorothy Stang recebera por inumeras vezes. Tal fato 

gerou repercussao diante da midia e de varios setores da sociedade, culminando 

com um pedido de protegao feito as autoridades locais para impedir uma futura 

tragedia. Porem, as ameagas foram cumpridas e a irma Dorothy Stang fora morta no 

dia 12 de dezembro de 2005 

O crime subexamine foi alvo de revolta de varios segmentos da sociedade 

nacional e internacional, o que gerou manifestagoes de inumeras organizagoes 

governamentais e nao governamentais. Dentre as quais a que ela participava no 

Estado do Para, e a manifestagao perpetrada pelo judiciario de diversos Estados 

brasileiros que ficaram estarrecidos diante de tal conduta criminosa. 

Neste interim, a Comissao Pastoral da Terra (2005) localizada no Para, 

dentre inumeras outras organizagoes nao governamentais, emitiram nota de pesar 

pelo brutal assassinato da missionaria que teve sua vida ceifada com seis tiros a 

queima roupa em uma emboscada na floresta amazonica, conforme se depreende 

de trechos do manifesto: 

Irma Dorothy Stang, de 73 anos, missionaria de Notredame, foi assassinada 
na manna de hoje 12/02/05, as 09:00h quando caminhava com dois 
trabalhadores rurais para uma reuniao no Projeto de Desenvolvimento 
Sustentavel-PDS- Esperanga, localizado a 40KM de Anapu do Oeste 
Paraense. Irma Dorothy vinha enfrentando ameagas de morte por 
fazendeiros da regiao, desde que comegou um trabalho de apoio aos 
trabalhadores rurais, em 1997, que pretendiam projetos de assentamento 
adequados a conservagao da Amazonia, os conhecidos PSD. Irma Dorothy 
Stang provavelmente foi mais uma vitima de crime de encomenda, pois os 
dois pistoleiros que a assassinaram eram.segundo testemunhas , inimigos e 
ameagadores de Dorothy Stang. A CPT espera que o crime seja apurado 
pela Policia Federal e aos executores e mandantes sejam julgados pela 
esfera federal, sem interferencia da oligarquia latifundista do Estado que 
continua a matar trabalhadores rurais. No ultimo ano foram 11 assassinatos, 
mais de 30 ameagados de morte, inclusive a irma Dorothy que foi 
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assassinada. Infelizmente o Estado do Para continua recordista em crimes 
do latifiindio. 0 Estado e totalmente ausente da fronteira, a violencia e 
deliberada e esta a servigo de grupos que controlam o poder (madeireiros, 
fazendeiros e grileiros). 

Diante de tais fatos, justificada estava a incidencia do pedido de 

federalizagao de tal crime, face o ambiente de inseguranga e impunidade vivenciada 

pela sociedade civil daquela regiao, que expos por meio de manifestos o seu desejo 

de justiga e punidade para tais infragoes atentorias aos direitos humanos, tao 

covardemente violados por ilicitos que afrontam sobremaneira a dignidade da 

pessoa humana. 

No caso acima esposado, o Procurador-Geral da Republica, Claudio 

Fonteles, provocou pela primeira vez no Brasil o incidente de deslocamento de 

competencia no homicidio da missionaria Dorothy Stang, ocorrido no Estado do 

Para, em 04 de margo de 2005, (IDC 1/PA;2005/0029378-4) cujo relator fora o 

Ministro Arnaldo Esteves Lima. 

Porem, tal provocagao foi indeferida por unanimidade pela terceira turma 

do Supremo Tribunal de Justiga, sob o argumento de que estava ausente um dos 

requisitos para a aplicagao do novel §5°, do artigo 109, da Constituigao Federal de 

1988, aduzindo que nao fora comprovada a inercia ou incapacidade da autoridade 

judiciaria responsavel pelo caso especifico. 

Doravante, em voto o Ministro Arnaldo Esteves Lima (relator), argumentou 

de maneira concisa todos os tramites do processo, concluindo que a justiga estadual 

cumprira de forma celere e eficiente a apuragao do crime em questao. Demonstrou 

em tal julgamento de maneira objetiva todas as caracteristicas pertinentes ao 

instituto que contribuirao de forma eficaz para possiveis suscitagoes de tal 

dispositivo constitucional, apesar da frustragao de varios segmentos juridicos em ver 

tal caso indeferido. 

A seguir, e importante citar a jurisprudencia afeita ao caso em estudo, que 

se depreende atraves da seguinte decisao prolatada pela terceira segao do Supremo 

Tribunal Justiga sobre Incidente de Deslocamento de Competencia n°1- PA 

(2005/0029378-4), cujo relato e do Ministro Arnaldo Esteves Lima: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
HOMICIDIO DOLOSO QUALIFICADO. (VITIMA IRMA DOROTHY STANG). 
CRIME PRATICADO COM GRAVE VIOLAQAO AOS DIREITOS 
HUMANOS. INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETENCIA - IDC. 
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INEPCIA DA PEQA INAUGURAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE 
EFICACIA CONTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. VIOLACAO AO 
PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL E A AUTONOMIA DA UNIDADE DA 
FEDERACAO. APLICACAO DO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
RISCO DE DESCUMPRIMENTO DE TRATADO INTERNACIONAL 
FIRMADO PELO BRASIL SOBRE A MATERIA NAO CONFIGURADO NA 
HIPOTESE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. Dada a amplitude e a 
magnitude da expressao "direitos humanos". e verossimil que o constituinte 
derivado tenha optado por nao definir o rol dos crimes que passariam para a 
competencia da Justiga Federal, sob pena de restringir os casos de 
incidencia do dispositivo (CF, art. 109, § 5°), afastando-o de sua finalidade 
precipua, que e assegurar o cumprimento de obrigagoes decorrentes de 
tratados internacionais firmados pelo Brasil sobre a materia, examinando-se 
cada situagao de fato, suas circunstancias e peculiaridades detidamente. 
motivo pelo qual nao ha que se falar em norma de eficacia limitada. 
Ademais, nao e proprio de texto constitucional tais definigoes. 3. Aparente 
incompatibilidade do IDC, criado pela Emenda Constitucional n° 45/2004, 
com qualquer outro principio constitucional ou com a sistematica processual 
em vigor deve ser resolvida aplicando-se os principios da proporcionalidade 
e da razoabilidade. (STJ PA 2005/0029378-4/ Relator: Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA. Data de Julgamento: 08/06/2005, TERCEIRA TURMA). 

Depreende-se do supracitado julgado que, apesar da sua denegacao 

varios pontos obscuros sobre os criterios de procedibilidade do Incidente de 

Deslocamento de Competencia foram de certa maneira esclarecidos, na medida que 

os votos dos eminentes ministros expuseram seus entendimentos acerca de varios 

pontos inconclusos que norteiam o dispositivo em estudo. Um dos quais pode-se 

destacar, qual seja, a omissao do legislador originario em nao especificar o rol dos 

crimes graves atentatorios aos direitos humanos, com a justificativa de que eles 

deverao ser analisados detidamente no caso concreto, sob pena de impedir sua 

aplicacao em ilicitos penais que nao estao taxativamente previstos. 

Diante de tais precedentes da decisao em comento, e importante reiterar 

o posicionamento da Associacao do Juizes Federais do Brasil (AJUFE) sobre tal 

julgamento, a qual avaliou que, mesmo diante da negagao do deslocamento de 

competencia, o fato do STJ ter apreciado o pedido do Procurador Geral da 

Republica sinaliza a aceitacao no meio juridico do instrumento de idealizacao da 

federalizagao de crimes, previsto pela Emenda Constitucional n°45, sempre que 

forem violados Direitos Humanos no Brasil. 

O caso acima analisado apresenta caracteristicas em comum com o fato 

que sera detidamente desenvolvido posteriormente, pois ambos causaram imensa 

revolta no cerne da sociedade, por versarem sobre condutas ilicitas de flagrante 

desrespeito aos mais basilares direitos da pessoa humana. 



51 

O segundo incidente de deslocamento (2DF N° 2009/0121262-6) a ser 

incitado foi o referente ao assassinato do ex-vereador, advogado e defensor dos 

Direitos Humanos, Manoel Bezerra de Mattos Neto. Vale destacar que, este lutou 

por varios anos contra grupos de exterminio existentes na regiao de fronteira entre 

os estados de Pernambuco e Paraiba, denunciando a existencia de pistoleiros entre 

as cidades de Pedras de Fogo-PB e Itambe-PE. 

Manoel Bezerra de Mattos Neto foi covardemente assassinado na noite 

de 24 de Janeiro de 2009, na praia do Marisco, na cidade de Pitimbu-PB, por um 

grupo de exterminio que se viu encurralado com as denuncias e invest igates 

perpetradas pelo ativista humanitario. Apos o crime, predominou um clima de 

inseguranga, tanto da familia que se via ameacada, quanto da justiga estadual que 

tinha suspeitas de que policiais do seu quadro estariam envolvidos em tais grupos. 

Diante desse panorama, a Ordem dos Advogados do Brasil de 

Pernambuco, juntamente com outras entidades nao governamentais, provocaram o 

Procurador Geral da Republica para que tal caso fosse federalizado, com a 

justificativa de que as proprias testemunhas do crime fossem protegidas e 

resguardadas. 

Tal pedido de federalizagao teve como relatora a Ministra Laurita Vaz, e 

fora julgado procedente, aplicando-se assim pela primeira vez o artigo 109, inciso V-

A, §5° da Constituigao Federal de 1988, a um caso concreto. O julgamento ocorreu 

na terceira turma do Supremo Tribunal de Justiga, tendo como resultado a seguinte 

votagao: cinco votos favoraveis e dois contrarios a tal medida suscitada. Aqui vale 

ressaltar que acerca da analise dos pressupostos de admissibilidade do referido 

instituto, todos foram considerados presentes. 

O Supremo Tribunal de Justiga, no dia 27 de outubro de 2010 julgou o 

pedido de federalizagao n°2009/0121262-6 do caso acima mencionado, atraves da 

sua terceira segao, apresentando como relatora a Ministra Laurita Vaz, cuja decisao 

esta abaixo transcrita: 

EMENTA: INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETENCIA. 
JUSTIQAS ESTADUAIS DOS ESTADOS DA PARAIBA E DE 
PERNAMBUCO. HOMICl'DIO DE VEREADOR, NOTORIO DEFENSOR 
DOS DIREITOS HUMANOS, AUTOR DE DIVERSAS DENUNCIAS 
CONTRA A AT U AC AO DE GRUPOS DE EXTERMINIO NA FRONTEIRA 
DOS DOIS ESTADOS. AM E AC AS, ATENTADOS E ASSASSINATOS 
CONTRA TESTEMUNHAS E DENUNCIANTES ATENDIDOS OS 
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS PARA A EXCEPCIONAL MEDIDA. 
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3.A existencia de grave violagao a direitos humanos, primeiro pressuposto, 
esta sobejamente demonstrado: esse tipo de assassinato, pelas 
circunstancias e motivagao ate aqui reveladas, sem duvida, expoe uma 
lesao que extrapola os limites de um crime de homicidio ordinario, na 
medida em que fere, alem do precioso bem da vida , a propria base do 
Estado, que e desafiado por grupos de criminosos que chamam para si as 
prerrogativas exclusivas dos orgaos e entes publicos, abalando 
sobremaneira a ordem social. 4 .0 risco de responsabilizagao internacional 
pelo descumprimento de obrigagoes derivadas de tratados internacionais 
aos quais o Brasil anuiu (dentre eles, vale destacar, a Convengao 
Americana de Direitos Humanos, mais conhecido como "Pacto de San Jose 
da Costa Rica") e bastante consideravel, mormente pelo fato de ja ter 
havido pronunciamentos da Comiss§o Interamericana de Direitos Humanos, 
com expressa recomendagao ao Brasil para adogao de medidas cautelares 
de protegao a pessoas ameagadas pelo tao propalado grupo de exterminio 
atuante na divisa do Estado da Paraiba e Pernambuco, as quais, no 
entanto, ou deixaram de ser cumpridas ou nao foram efetivas[...]. (STJ PB 
2009/0121262-6/ Relatora: Ministra Laurita Vaz. Data de Julgamento: 
27/10/2010, TERCEIRA TURMA) 

Vale frisar que, antes do deferimento do pedido de incidencia de 

deslocamento de competencia o nome de Manoel Matos foi citado no relatorio da 

Organizagao das Nacoes Unidas (ONU), a qual criticou o STJ pela demora na 

federalizagao do caso, justificando assim a pressao internacional em fazer cumprir 

normas vigentes que protejam os Direitos Humanos no Brasil. 

Esta decisao representou um marco historico de extrema relevancia para 

o Ordenamento Juridico Brasileiro, coadunando-se com os principios Gerais do 

Direito e com o sentimento de justiga esposado pelas autoridades judiciais, em 

reflexo aos atos violentos e atentatorios contra os Direitos Humanos, tao 

flagrantemente violados nos casos supracitados. 

A abordagem aqui exposta, demonstra a relevancia que a utilizagao do 

dispositivo de incidencia de deslocamento de competencia trara para a justiga 

brasileira, no entanto, sua pretensa ainda timida aplicagao, tern gerado muita 

polemica no meio juridico, formando duas correntes antagonicas. 

Quais sejam, uma que defende a constitucionalidade e a sua perfeita 

harmonia, com os pressupostos constitucionais, expondo ainda os beneficios que 

sua aplicagao trara para o Ordenamento Juridico Brasileiro; e outra corrente que 

ataca o incidente como um dispositivo inconstitucional, que fere principios basilares 

do Estado Constitucional de Direito, demonstrando os prejuizos que sua aplicagao 

trara ao meio juridico, posicionamento este protagonista de duas ADINs que 

tramitam no Supremo Tribunal Federal ainda sem julgamento. 
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Apesar das criticas que permeiam o assunto, nao se pode olvidar a sua 

contribuicao positiva em desestimular a impunidade que paira sobre os crimes de 

flagrante violagao aos Direitos Humanos. Com efeito, para que se consolide de 

forma eficaz a federalizagao de tais crimes como um instrumento juridico-processual, 

e de suma importancia que se discuta os parametros de sua aplicagao, dissecando 

os pressupostos de admissibilidade do referido instituto e informando quais os 

crimes considerados de grave violagao aos Direitos Humanos. De forma a torna-los 

os mais objetivos possiveis, conferindo maior legitimidade e clareza ao dispositivo 

em comento e demonstrando a sua consonancia com a Carta Cidada de 1988. 

Porem, e de se concluir que todos os seu pressupostos intrinsecos 

extensivamente citados sejam analisados detidamente de acordo com a legislagao 

para que possam ser utilizados em diversos dispositivos legais, desde que todos 

estejam coadunados com os principios norteadores do Estado Democratico de 

Direito, com o fim de estrutura-lo e consolida-lo. 
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5 CONCLUSAO 

A pesquisa cientifica apresentada trouxe a tona a discussao sobre o 

dispositivo constitucional do Incidente de Deslocamento de Competencia inserido na 

Carta Magna de 1988, atraves da Emenda Constitucional n°45/2004, no artigo 109, 

inciso V-A, paragrafo 5°, regra esta que passou por uma longa fase historica-

evolutiva de grandes discussoes ate ser aprovada, e que tern o intuito de 

acrescentar a legislagao patria mais um mecanismo garantidor da defesa dos 

Direitos Humanos, direitos estes tao absurdamente desrespeitados por condutas 

que vilipendiam frontalmente um dos principios fundamentals do Estado 

Democratico de Direito, a tao relevante dignidade da pessoa humana. 

O estudo procurou de forma clara, expor a aplicabilidade da referida 

norma com relagao a pretensa obediencia aos principios basilares constitucionais, 

delineando o seu embasamento juridico face a insergao do tema pela Emenda 

Constitucional n°45/2004, dando enfase a legislagao extravagante afeita ao 

mecanismo constitucional em epigrafe. 

Dessa forma, pode-se perceber que diante da jurisprudencia esposada, 

todos os pontos discutidos no decorrer do estudo tiveram influencia direta nas 

decisoes ja prolatadas pelo colendo Tribunal Superior de Justiga, visto que os dois 

julgamentos realizados pautaram a sua interpretagao no respeito aos principios 

constitucionais basilares, sempre destacando a obrigagao de considerar os tratados 

internacionais que o Brasil e signatario, e que versam sobre os Direitos Humanos. 

Importante mencionar que o mecanismo constitucional reverenciado na 

presente pesquisa e detentor de inumeras caracteristicas que foram amplamente 

discutidas no desenvolvimento da materia em questao, dentre elas a sua 

excepcionalidade no sentido de que so sera utilizado como ultimo meio na busca da 

efetiva justiga a ser realizada quando a responsavel pelo processo e julgamento 

originariamente, ou seja, a justiga estadual nao cumprir com a sua fungao 

garantidora e protetora dos direitos dos cidadaos, demonstrando-se falha e omissa 

no processo e julgamento de determinadas condutas ilicitas. 

Diante de tais argumentos a problematica abordada no presente trabalho 

fora respondida com enfase visto que, procurou-se demonstrar as consequencias 

que a utilizagao do incidente de deslocamento de competencia traria para o 
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ordenamento juridico patrio e esclarecer a area de atuacao do instituto em analise 

chegando a resposta positiva de que este trara seguranga juridica a sociedade 

quando usado de forma correta e em obediencia aos preceitos legais. . 

Do que se infere que a pesquisa procurou debater acerca do campo de 

abrangencia e aplicabilidade do dispositivo constitucional em comento, com o intuito 

de consolida-lo como garantia juridica, para que possa ser aplicado com maior 

incidencia em tal ordenamento, tornando assim os Direitos Humanos mais 

protegidos contra os mais diversos tipos de arbitrariedades. 

Ademais, e de notoria sabenga que a ideia preconizada na federalizagao 

de crimes e de extrema relevancia na busca da prevengao e repressao de crimes, 

cuja repercussao toma contornos nacionais e internacionais que causam verdadeira 

repulsa e indignagao na sociedade civil que clama por uma justiga celere e eficaz, 

contra tais arbitrariedades praticadas contra os direitos fundamentals da pessoa 

humana. 

Conclui-se que, diante de tudo o que fora exposto no referido trabalho, 

advoga-se em prol de uma maior discussao e consequente utilizagao no meio 

juridico do incidente de deslocamento de competencia, que busca proteger os 

direitos humanos que sao violados atraves de condutas desumanas e degradantes, 

tendentes a minimizar a dignidade intrinseca a todo ser humano. 
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